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Cap��tulo 0

Pr�ologo
0.1 Sobre o autor

O professor Jos�e Franiso Paheo, nasido em 10 de maio de 1951,�e um eduador portugu^es que hoje, aposentado, tem sua resid^eniano Brasil. Ele �e onsiderado um peregrino da Edua�~ao, levando suasfalas de esperan�a e solidariedade a todos os reantos do nosso pa��s.Espeialista emM�usia e em Leitura e Esrita, �e mestre em Ci^eniasda Edua�~ao pela Fauldade de Psiologia e Ci^enias da Edua�~ao daUniversidade do Porto.Coordenou, desde 1976, a Esola da Ponte, da qual �e idealizador,institui�~ao que se notabilizou pelo projeto eduativo inovador, baseadona autonomia dos estudantes.�E autor de livros e de diversos artigos sobre Edua�~ao.Em 8 de maio de 2004 foi ondeorado pelo Presidente da Rep�ubliade Portugal, Jorge Sampaio, om a Ordem da Instru�~ao P�ublia.1



2 CAP�ITULO 0. PR �OLOGO0.2 Cita�~oesEsperan�a\Esperan�a, em seu sentido mais genu��no, signi�a f�e na bondadeda natureza humana. Signi�a on�ar, areditar ser poss��vel ensinar (eaprender!) o di�alogo, o reonheimento da diversidade, a amorosidade,a solidariedade, a alegria, a justi�a, a �etia, a responsabilidade soial,o respeito, a idadania, a humaniza�~ao da esola."Uma atitude\Uma atitude �e uma atitude. E uma vida feita da onstante de-miss~ao de atitudes �e uma vida . . . sem atitude. Para salvar a pele, seperde o sentido da vida; para poupar in^omodos, perdemo-nos a n�osmesmos."Qualidade de vida\Ningu�em nase onsumista. O onsumismo �e um h�abito mentalinstalado. Onde est�a a edua�~ao para um onsumo r��tio, inteligente?Quando se ensinar�a a omer, a onsumir, quando se aprender�a a viver?Se n~ao aprendermos na esola, onde e quando iremos aprender?"Meio Ambiente\A Terra est�a doente porque n�os estamos doentes. E doente onti-nuar�a, enquanto a nossa maneira de viver for reproduzida nos valoresque muitas esolas insistem em transmitir."Prud^enia\Podemos aprender sem dor. Bastar�a que a prud^enia seja postano ato de eduar. E, se a virtude pode ser ensinada, ser�a mais peloexemplo do que pelos livros."Indigna�~ao\Sempre que me perguntam qual foi o maior obst�aulo �a onre-tiza�~ao do projeto da Esola da Ponte, eu respondo: o maior obst�aulo
0.3. SOBRE A EDIC� ~AO IMPRESSA 3fui eu. Fui eu, enquanto n~ao me indignei, enquanto n~ao agi para as-segurar o saber e a feliidade aos meus alunos." Jos�e Paheo

0.3 Sobre a edi�~ao impressaDiretora de MarketingValeska SarteziniGerente de MarketingLuiane RighettiGerente da Intelig^enia em Servi�os EduaionaisSilvia Carvalho BarbosaRevis~aoAndr�e Henriques Fernandes Oliveira,Silvia Parmegiani e Lila ZanettiCapa e projeto gr�a�oMegalodesignColabora�~aoPaulo de Camargo, Camila Vieira e Cl�audia Bergamini

0.3.1 Dados Internaionais de Cataloga�~ao na Pu-blia�~ao (CIP)(C^amara Brasileira do Livro, SP, Brasil)



8 CAP�ITULO 0. PR �OLOGOderia dizer: \Coloando um poliial ao lado de ada idad~ao". Essaresposta aparentemente t~ao simples e e�az pode ser onfrontada omuma perguntinha b�asia: \E quem ontrola o poliial que ontrola oidad~ao?". N~ao tem sa��da. Ou melhor, a �unia sa��da �e pela Edua�~ao,pela assimila�~ao, pela inorpora�~ao de valores. Na situa�~ao l�assia do\troo a mais na padaria", o sujeito n~ao vai �ar om ele porque est�asendo �lmado e depois poder�a ser desoberto. N~ao! O fundamentopara a deis~ao de um sujeito devidamente eduado �e outro: n~ao vai�ar om o troo a mais por uma quest~ao de prin��pio, porque aquilon~ao �e bom, n~ao �e justo, ele n~ao vai se sentir bem, en�m, por umaquest~ao de valor. E onde este sujeito aprendeu isso? Basiamente,na fam��lia e na esola elementar. Dessa forma, nos aproximamos darelevante tem�atia deste livro: os valores na Edua�~ao!H�a professores que n~ao d~ao su�iente valor ao seu trabalho: \Souuma simples professora da periferia da idade. Que valor pode ter meutrabalho?". Ora, se estiver desenvolvendo um trabalho que n~ao viseapenas a assimila�~ao de onte�udos, omo o autor do livro alerta emv�arias passagens, estar�a dando uma enorme ontribui�~ao para a ons-tru�~ao de uma nova soiedade. H�a, de um modo geral, um ulto aoslugares de poder privilegiados. O que muitas pessoas n~ao perebem �eque n~ao basta oupar um lugar de alta onentra�~ao de poder se n~aotivermos uma rede de pessoas que sintam, pensem e fa�am diferente,que tenham um quadro diferente de valores. Se isso n~ao oorrer, di�-ilmente se onseguir�a exerer o poder de forma diferente. Voltamos,portanto, �a import^ania da fam��lia e da esola na forma�~ao das novasgera�~oes para um novo mundo.

0.6.2 ValoresO objetivo deste livro n~ao �e, om erteza, ser um tratado sobre va-lores. Para isto, h�a muitas obras publiadas. O onjunto de valoresaqui trabalhados �e limitado. E justamente neste fato est�a o seu va-
0.4. SUM�ARIO ORIGINAL 5Desapego 16Esperan�a 18Feliidade 20Gratid~ao 22Honestidade 24Indigna�~ao 26Justi�a 28Lealdade 30Meio ambiente 32N~ao viol^enia 34Otimismo 36Prud^enia 38Qualidade de vida 40Responsabilidade 42Solidariedade 44Toler^ania 46Uma atitude 48Verdade 50X da quest~ao 52Zero em omportamento ou nota dez? 54Posf�aio 57



6 CAP�ITULO 0. PR �OLOGO0.5 Apresenta�~ao

O Eduador que aredita nas rian�asConhei Jos�e Paheo de forma inesperada. Eu havia sido onvi-dado para ir a Portugal, em 2000, e o professor que me onvidou disse:\Vou lev�a-lo para onheer uma esola diferente. N~ao adianta expli-ar, vo^e tem de ver". Est�avamos no alto de uma montanha, desemose fomos at�e l�a - era a Esola da Ponte.Enontramos Paheo no jardim, ele nem sabia que ir��amos. Con-versamos informalmente por alguns minutos at�e que ele, vendo passaruma menina, parou-a e perguntou: \tu podes expliar nossa esola aovisitante?". Ela n~ao se assustou, omo se fosse algo ompletamentenormal, e respondeu: \Pois, pois . . . ".Esse foi um momento de revela�~ao. Desobri que era mesmo umaesola diferente, pois seu diretor areditava nas rian�as. Isso �e algofundamentalmente importante: se n~ao areditarmos nas rian�as, elasn~ao areditar~ao em n�os.Pelo que me disseram, em Portugal, a Esola da Ponte estava de-pauperada, e foi gra�as �a lideran�a de Jos�e Paheo que veio a setornar o que �e hoje. Conheendo-o, perebi uma arater��stia essen-ial de sua lideran�a: Paheo n~ao d�a respostas para os problemas;faz om que os alunos e professores levantem perguntas. �E assim queo pensamento orese.Meu primeiro enontro om Z�e Paheo j�a foi, assim, algo me-mor�avel. Desde ent~ao, desenvolvemos uma grande amizade. N~ao �euma rela�~ao aad^emia, formal, pois sou inapaz de ter rela�~oes for-mais, seja om adultos \importantes", seja om rian�as.Se eu fosse apresentar o Jos�e Paheo a algu�em que ainda n~ao oonhee, diria que esse homem �e meu amigo porque somos eduadores,porque pensamos de forma pareida e porque temos um verdadeiro
0.6. PREF�ACIO 7fas��nio pelas rian�as, pelo modo omo aprendem, pelo modo ques~ao.Fiamos amigos, onversamos sempre. �E omo se f^ossemos umapessoa s�o, dizendo as mesmas oisas, sem preisarmos nos expliar- est�a tudo expliado. Estou falando de minha igualdade, de minhafraternidade. Rubem Alves, dezembro de 2012

0.6 Pref�aio O que vale �e a amizade.Foi sempre o que a gente fezE por essa amizadeEu fa�o tudo outra vez.A quest~ao dos valores �e absolutamente fundamental para o HomoSapiens Sapiens, pois, no fundo, somos Homo Moralis, Homo Ethiusou mesmo Homo Valens; qual seja, n~ao �e poss��vel pensar-se om rigor aexist^enia humana sem um onjunto de valores de refer^enia. Pode-sequestionar a relev^ania dos valores assumidos, sua onsist^enia ou seugrau de oer^enia, mas n~ao sua presen�a na vida onreta das pessoas.Valor �e um �m, algo para o qual a a�~ao humana pode e deve se dirigir,aquilo que \vale a pena"; valor �e o que d�a sentido �a atividade e, nolimite, �a vida.0.6.1 Outro mundo poss��vel passa pela sala deaula!Olhando ao redor, vemos que a viol^enia e a orrup�~ao, por exemplo,s~ao enormes hagas do nosso tempo. Como super�a-las? Algu�em po-



12 CAP�ITULO 0. PR �OLOGOdamente inomodadas/indignadas om a forma desumana omo a soi-edade e a esola foram historiamente organizadas. Para avan�armos,preisamos de um norte (ou de um sul!), de uma refer^enia valora-tiva, omo a que enontramos neste livro: numa linguagem simples -sem ser simplista - e vivenial, o prof. Jos�e Paheo nos faz reetir e,porque n~ao dizer, emoionar. Boa leitura!S~ao Paulo, primavera de 2012Prof. Celso dos S. Vasonellos

0.7 Posf�aioBelo, bonito e justo: outro mundo �e poss��vel e dependedas nossas pr�atias.Ao terminar a leitura deste livro - um belo diion�ario de valores -espero que o leitor tenha sido provoado e seja reexivo sobre omoo projeto pol��tio-pedag�ogio traduz, efetivamente, a forma�~ao dosestudantes em tais valores.Um Diion�ario de Valores para a esola! Veja que oisa interessante.Na esola, nossa pr�atia nos leva a traduzir os valores em notas, emobedi^enia, a seguir; mas raramente a sentir, a ver, a viveniar, a ser.Todos os projetos pol��tio-pedag�ogios que j�a li (e onfesso queforam entenas deles) falavam em idad~aos r��tios, aut^onomos, res-pons�aveis, mas nuna expliavam omo e onde as rian�as e os jovensaprenderiam a ser aut^onomos, r��tios, respons�aveis. E omo profes-sora, j�a preseniei adolesentes que ritiavam a pr�atia doente doseu professor e eram punidos por isso. O professor, quando questi-onado, respondia: \mas os alunos est~ao sendo formados para seremidad~aos quando reserem; agora, devem obedeer". Resposta er-rada! Valores n�os j�a sabemos, aprendemos na pr�atia, viveniando,vendo, exeritando. Ser solid�ario n~ao �e uma teoria, se mostra e se
0.6. PREF�ACIO 9lor, a sua riqueza. Valores, temos muitos. Quais assumir? Quaistomar omo refer^enia? As reex~oes aqui partilhadas pelo professore amigo Jos�e Paheo expressam, antes de tudo, uma pr�atia, umaviv^enia onreta no ^ambito da Esola da Ponte (e em novas pr�atiaseduativas nela inspiradas, inlusive aqui no Brasil). Ora, isso �e dei-sivo uma vez que os valores s~ao neessariamente do ampo da pr�atia,da viv^enia. �E evidente que podemos - e devemos - disutir valo-res. Mas, essa disuss~ao ter�a sido tempo perdido se, simultaneamente,n~ao se partir para a inorpora�~ao - ainda que paulatina, ontradit�oria- nas a�~oes otidianas, quais sejam, se n~ao se traduzirem em atitu-des, em valores assumidos integral e praxiologiamente pela equipe,uma vez que sabemos que a transmiss~ao de valores se d�a pela on-viv^enia, pelo exemplo, pelo ont�agio emoional, omo a�rma o au-tor. O relato que ele faz da import^ania da onstru�~ao oletiva damatriz axiol�ogia para a (re)on�gura�~ao da esola �e de um grandevalor metodol�ogio. Como tamb�em denunia, muitos dos projetospol��tio-pedag�ogios de nossas esolas padeem de um grave equ��voo:s~ao rios em \diagn�ostios" e \planos de a�~ao", mas omissos ou muitofr�ageis na omponente ut�opia, axiol�ogia ou valorativa.A simples expliita�~ao desse onjunto de valores nos provoa, emprimeiro lugar, para a riqueza de ada valor apontado. Em seguida,para outros valores a ele relaionados, a partir de nossos estudos, pes-quisas, reex~oes, intui�~oes e, sobretudo, viv^enias. Embora n~ao expli-itada formalmente, reio que uma das inten�~oes do autor �e provoarpara a onstru�~ao oletiva deste Diion�ario de Valores.

0.6.3 AmizadeEspontaneamente, um valor que me veio �a mente, o tempo todo, desdeo in��io da leitura dos originais deste livro foi a amizade. Apreio de-mais a m�usia Amizade (vers~ao de Paulo C�esar Pinheiro, de Witha little help from my friends, de John Lennon e Paul MCartney),



10 CAP�ITULO 0. PR �OLOGOonsagrada pela bel��ssima interpreta�~ao do MPB-4, da qual foi reti-rada a pequena estrofe itada na ep��grafe deste texto. Ali�as, se estouesrevendo este pref�aio �e justamente em fun�~ao de uma amizade,onstru��da e onsolidada ao longo dos �ultimos oito ou nove anos, omo \Z�e", omo o hamamos na intimidade. �E pratiamente imposs��velfalarmos da experi^enia da Esola da Ponte sem nos referirmos aos for-tes la�os de amizade, tanto interna quanto externamente. O que maishama a aten�~ao na Ponte n~ao s~ao as instala�~oes, os reursos materiaise nem mesmo os interessantes dispositivos pedag�ogios, mas as pes-soas, a ome�ar pelos alunos at�e o fundador do projeto, passando pelos\amigos da Ponte" (omo por exemplo, e s�o para itar alguns, F�atimaPaheo, Rui Trindade, Ariana Cosme, Antonio N�ovoa, Domingos Fer-nandes, Nuno Augusto, Rita Pestana, Rubem Alves, Cl�audia SantaRosa, Rosely Say~ao, J�ulio Groppa, Elo��sa Ponzio, Jane Haddad, Da-nilo Gandin, Luiano Lima, Valdo Jos�e Cavallet, Carla Lam, Luiz deCampos Jr., M^onia Couto, Airton, Alessandra, Ant^onio et.). Comodiz Viniius de Moraes:
E eu poderia suportar, embora n~ao sem dor, que tivessem mor-rido todos os meus amores, mas enlouqueeria se morressemtodos os meus amigos! At�e mesmo aqueles que n~ao perebemo quanto s~ao meus amigos e o quanto minha vida depende desuas exist^enias . . . A alguns deles n~ao prouro, basta-me saberque eles existem. Esta mera ondi�~ao me enoraja a seguir emfrente pela vida.

Seria interessante lembrar que uma das grandes motiva�~oes iniiaisno projeto Fazer a Ponte foi justamente a supera�~ao do isolamentodos professores: ada um sofrendo, sozinho, na sua sala de aula.

0.6. PREF�ACIO 110.6.4 Crian�a interiorOutro grande m�erito do prof. Jos�e Paheo foi justamente a �delidadeao amor pelas rian�as, n~ao deixando de onviver e trabalhar omelas ao longo de toda sua vida, desde o momento em que deidiuser professor (mesmo se espeializando, p�os-graduando, atuando noensino superior). Essa onviv^enia permitiu e permite manter muitoviva sua rian�a interior. Quando ouvimos o prof. Paheo falandoda experi^enia da Ponte om pureza, emo�~ao, retid~ao de prop�osito,�rmeza, rejei�~ao a qualquer tipo de \onhavo", \oness~ao" ou \meiaverdade", �e um menino falando! Tenho para mim que ser�a exatamenteo resgate das nossas rian�as interiores que possibilitar�a a emerg^eniado novo na Edua�~ao e na soiedade. Como aonteeu no in��io doprojeto, h�a era de 40 anos, em Vila das Aves, as rian�as interioresdaqueles eduadores, tiveram a oragem de fazer as perguntas b�asiassobre o sentido das oisas naquela esola eslerosada (omo tantas quetemos at�e hoje): por que ada professor tem de sofrer sozinho na sualasse? Por que tem de ter s�erie, reprova�~ao? Por que tem de haver umprofessor falando, falando, falando e um amontoado de alunos ouvindo,ouvindo, ouvindo (ou �ngindo ouvir)? N~ao enontrando respostas,tiveram tamb�em a oragem de busar outra pr�atia, pautada numoutro onjunto de prin��pios e valores.

0.6.5 Convite �a leituraMesmo n~ao sendo um diion�ario onvenional, este livro pode ser lidoomo tal, isto �e, a partir de qualquer um dos verbetes, de aordoom o desejo e/ou a neessidade, j�a que s~ao independentes, emboraprofundamente artiulados e pautados numa linha omum.Partilhamos tamb�em da onvi�~ao do amigo Jos�e de que hoje, s~aovis��veis sinais de que a velha esola est�a prestes a parir uma nova es-ola. H�a um n�umero ada vez maior de pessoas que se sentem profun-



16 CAP�ITULO 0. PR �OLOGO 0.7. POSF�ACIO 13aprende na pr�atia. Ser honesto, admirar o belo, respeitar o diferenteaprendemos em asa, om a nossa fam��lia e na esola, juntamente omnossos olegas e professores.A forma omo a esola reebe um aluno om de�i^enia �e um exem-plo forte da aprendizagem de solidariedade, pai^enia, justi�a, equi-dade. E ningu�em entra na esola sabendo disso; esses valores s~aoaprendidos na forma�~ao do sujeito, da rian�a pequena ao jovem ado-lesente.E para uma rian�a ou jovem, a oer^enia entre o falar e o fazer, ouseja, a sineridade dos atos �e muito mais transformadora do que lerum texto inteiro sobre �etia ou moral e, depois da leitura, ser expulsoda sala porque ritiou o professor.A leitura �e indispens�avel e importante, mas n~ao far�a sentido seos oneitos lidos n~ao puderem ser viveniados no otidiano de adasujeito da esola.Esta publia�~ao �e um mapa de navega�~ao, um roteiro de reex~ao,n~ao um roteiro frio e diretivo; �e para ser utilizada em todas as disipli-nas, em qualquer momento da atividade esolar. Mas, prinipalmente,�e um guia para que todos os eduadores tenham tempo para repensa-rem suas pr�atias, de forma que a esola seja um grande laborat�oriode viv^enias mais bonitas, belas e justas. Maria do Pilar LaerdaDiretora da Funda�~ao SM Brasil\Cada pessoa deve seguir seu pr�oprioaminho, mas areditamos que eduar�e ofereer, por meio do proessode aprendizagem, um onjunto o maisamplo poss��vel dos valores que entendemosneess�arios para enriqueer sua personalidade



14 CAP�ITULO 0. PR �OLOGOe failitar seu aesso ao verdadeiro,ao bom, ao justo e ao belo".Projeto eduativo SMCaros eduadores,Desde o �nal da d�eada de 1990, o tema da Edua�~ao em valoresentrou de forma mais lara na agenda das esolas e dos professores.Est�a ada vez mais presente nos projetos pol��tio-pedag�ogios, emprojetos transversais, em a�~oes de forma�~ao ontinuada.�E importante, �e preiso que seja assim. No ontexto do mundo on-tempor^aneo, om tantas inertezas, tantos desa�os, formar idad~aosom prin��pios �etios e valores humanistas s�olidos passou a ser umaverdadeira ondi�~ao de exist^enia.Apenas isso j�a justi�aria uma iniiativa t~ao oportuna omo estepresente que Edi�~oes SM tem a honra de fazer agora hegar �as suasm~aos.Contudo, h�a nessa proposta um algo mais que ilumina a pr�opriaonep�~ao deste Diion�ario de Valores.A SM n~ao hega agora a essa disuss~ao. Traz onsigo a experi^eniaaumulada desde 1938, quando naseu, j�a alier�ada sobre um idealde Edua�~ao no qual valores e onheimentos s~ao omponentes inse-par�aveis. A preoupa�~ao om a Edua�~ao em valores por SM �e, naaep�~ao do termo, gen�etia.Por isso, no Brasil e nos oito demais pa��ses onde atua, a SM �eimediata e naturalmente identi�ada por seus leitores - eduadores oun~ao - omo uma editora orientada por esse prin��pio: formar sereshumanos ��ntegros.Isso nos autoriza a pensar uma Edua�~ao em valores que saia doampo da ret�oria - que tem marado fortemente o disurso pedag�ogio- para o da transforma�~ao das pr�atias eduativas. Valores, embora
0.7. POSF�ACIO 15imateriais, n~ao podem ser apenas disurso. �E preiso que se traduzamem a�~oes, e �e isso o que propomos e fazemos, enquanto organiza�~ao.Esse �e, en�m, o verdadeiro prop�osito deste livro, onebido e reali-zado om os olhos no professor e em seus desa�os di�arios.N~ao foi por aaso que esolhemos um autor que se tornou umaunanimidade na busa por uma esola mais justa, mais demor�atiae mais humana, omo �e Jos�e Paheo - eduador, ali�as, que �e umpareiro antigo em nossas a�~oes para forma�~ao de eduadores.Paheo prop~oe, em seu diion�ario, uma reex~ao densa - nem porisso menos aess��vel, om a lareza que arateriza seu pensamento- a respeito dos valores que s~ao permeados pela Edua�~ao. O livrofala de autonomia, oer^enia, justi�a, meio-ambiente, solidariedade,toler^ania. Tudo a ver om Edua�~ao, tudo a ver om SM.Mas o livro fala por si mesmo. Convidamos os eduadores a fa-zer dessa leitura prazerosa mais do que uma inspira�~ao, um hamado�a a�~ao - onsiente, otidiana, om intenionalidade pedag�ogia. H�aaqui um onvite �a reex~ao transformadora, que pode ser traduzidopela frase que orienta o trabalho realizado por SM em todas as suas�areas: \Falar de projeto eduativo �e falar mais em sementes que fru-tos, mais em plantios que olheitas; �e tra�ar um rumo e ome�ar aaminhar".Pois omeemos! Jos�e Henrique del Castillo MeloDiretor geral de Edi�~oes SM Brasil



20 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESonluiremos que quase todos ont^em termos omo: autonomia, ida-dania, solidariedade . . . Por�em nuna vi algum PPP que ontemplassea beleza no seu texto omo valor a ser desenvolvido na pr�atia. O fato�e surpreendente, porque ou a Edua�~ao �e um ato est�etio ou n~ao �eEdua�~ao.Se a beleza est�a nos olhos de quem v^e, de quem sente, ela requerum exer��io de sensibilidade, mas, um urr��ulo que privilegia as �areasditas nobres (Matem�atia, L��ngua portuguesa . . . ), as artes s~ao reme-tidas para hor�arios esusos, ontraturnos e tempos livres. Se bem quepossa haver arte no ensino da Matem�atia - que, in illo tempore, eradisiplina pr�oxima da m�usia - a l�assia aula di�ilmente onseguir�aque o ser sens��vel se revele. E, sem a viv^enia da beleza, somos impe-didos de experieniar o amor e a liberdade, que, juntos, nos onduzempelos aminhos da sabedoria.A par do onsumo ultural das fam��lias, o urriular desprezo pela�area art��stia talvez seja respons�avel, por exemplo, pelo \gosto" musi-al dos jovens do nosso pa��s, um \gosto" que n~ao ultrapassa o n��vel daindig^enia. Em lugares p�ublios, os nossos ouvidos s~ao impunementeagredidos por rews, sertanojos universit�arios e outras aberra�~oes ex-pelidas por potentes aixas de som (ujo n��vel de deib�eis faz tremer asviaturas que as transportam), por elulares, por mp3 e outros ve��ulosde propaga�~ao de ru��do.Nos idos de 1970, quando partilhava Vivaldi om os meus alunos,desobri que s�o amamos aquilo que onheemos. Fiquei feliz por lhester dado a onheer Vivaldi e muitos outros g^enios da m�usia. E�quei triste quando onhei o F�abio. O mo�o queria ser violonelista,mas deidiu estudar Direito. Disse-me: Depois, quando eu tiver umemprego, se ver�a . . .Esreveu Murilo Mendes que a Edua�~ao deveria formar as pessoaspara serem poetas a vida inteira. Pessoas (porque as esolas s~ao aspessoas que nelas vivem o drama eduaional) que n~ao somente saibam

Cap��tulo 1

Diion�ario de Valores

1.1 Autonomia
A INF^ANCIA TEM VALOR,N~AO TANTO COMO PER�IODODE ADESTRAMENTO, MAS COMOPER�IODO QUE SE PODEEXPERIMENTAR LIVREMENTEAQUELA MARAVILHOSA SENSAC� ~AODE SERMOS N�OS PR�OPRIOS, QUE PREDISP~OEA ACEITAR MELHORAS INEVIT�AVEIS LIMITAC� ~OES DA VIDA ADULTA.BIASUTTIPubliquei dois diion�arios: um deles, sobre absurdos da Edua�~ao;outro, sobre utopias. Como s�oi dizer-se, n~ao h�a dois sem tr^es: farei17



18 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESum diion�ario de valores. E, se todos os diion�arios obedeem �a ordemalfab�etia, omeemos pela letra A . . . de autonomia.H�a quase quarenta anos, partimos para a reinven�~ao da Esola daPonte. N~ao partimos de problemas, mas daquilo que n�os �eramos paraaquilo que quer��amos ser, porque n�os �eramos o problema . . . Bem edo,ompreendemos que, se reelabor�assemos a nossa ultura pessoal e pro-�ssional, tamb�em estaria em n�os a solu�~ao, porque um professor n~aoensina aquilo que diz; o professor transmite aquilo que �e.Nos prim�ordios do projeto, realizamos um exer��io simples: es-revemos num papel os dez valores que orientavam as nossas vidas.Tr^es valores surgiam em todos os pap�eis: liberdade, solidariedade,responsabilidade. Por�em, quando quisemos operaionalizar o valor\liberdade", deparamo-nos om um obst�aulo: n~ao existe uma i^eniada liberdade. Ela poderia ser ensinada, mas esse ensino n~ao passariapor uma did�atia espe���a, mas por uma gram�atia que expliasse astransforma�~oes. O oneito que enontramos desenvolvido, em termosditos te�orios, foi o de autonomia, oneito de vasto aspeto sem^antioe om muitos ap^endies: autoestima, autoon�an�a, autoontrole, au-todisiplina . . .Autonomia n~ao �e um oneito isolado, nem se de�ne em refer^eniaao seu oposto - de�ne-se na ontradit�oria omplementaridade om adepend^enia, no quadro de uma rela�~ao soial aberta. O oneito desingularidade lhe �e pr�oximo, mas situa-se aqu�em da autonomia, porqueo reonheimento da singularidade onsiste na aeita�~ao das diferen�asinterindividuais, enquanto autonomia �e o primeiro elemento de om-preens~ao do signi�ado de \sujeito" omo omplexo individual. Ou,omo diria Edgar Morin, a omponente ego^entria deste omplexo�e englobada numa subjetividade omunit�aria mais larga, porque sersujeito �e ser aut^onomo, sendo ao mesmo tempo dependente.Desde o in��io, prevaleeu uma matriz axiol�ogia bem de�nida noprojeto da Ponte. Tudo aquilo que �zemos deorreu de valores. N~ao
1.2. BELEZA 19pense que tais valores foram mero ornamento de um Projeto Pol��tio-Pedag�ogio (PPP). Eles foram assumidos integral e praxiologiamentepela equipe. E levados �as �ultimas onsequ^enias, nas mudan�as que,gradual e responsavelmente, introduzimos nas pr�atias, at�e a ele-bra�~ao do primeiro ontrato de autonomia de que h�a mem�oria nomundo da Edua�~ao.A autonomia exprime-se omo produto da rela�~ao. N~ao existe au-tonomia no isolamento, mas na rela�~ao EU-TU, no sentido que MartinBuber lhe outorga. �E, essenialmente, om os pais e os professores quea rian�a enontra os limites de um ontrole que lhe permite progredirnuma autonomia, que �e liberdade de experi^enia e de express~ao dentrode um sistema de rela�~oes e de troas soiais. Conlus~ao: a autonomiaonvive om a solidariedade. Certo dia, aolhemos na Ponte um jo-vem jogado fora de outra esola. Na primeira ida ao banheiro, o jovemurinou no esto dos pap�eis. Na reuni~ao da Assembleia de Esola, umaluno pediu a palavra e disse:- Eu fa�o parte da Responsabilidade do Rereio Bom, que tamb�emuida dos banheiros. Quero dizer-vos que, nesta semana, um de n�osurinou no esto dos pap�eis. E quero pedir a ajuda de todos paraajudarmos um de n�os a n~ao voltar a fazer isso.

1.2 BelezaA VOZ DA BELEZAFALA DELICADAMENTE:ELA SE MOVE DENTRO DAS ALMASMAIS ILUMINADAS.NIETZSCHESe �zermos uma an�alise de onte�udo dos PPPs das nossas esolas,



24 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESDESCONHECIDOS.FERNANDO PESSOAEsola �e onstru�~ao soial, urr��ulo �e onstru�~ao hist�oria e re-ete ideologia. At�e h�a pouo tempo e exetuando algumas esparsasexperi^enias, a Edua�~ao esolar era entendida apenas omo treina-mento no dom��nio ognitivo, sendo ostraisadas as dimens~oes do afeto,da emo�~ao e at�e mesmo da espiritualidade. Ignorava-se que urr��ulon~ao �e apenas onte�udo, mas tamb�em m�ultiplas experi^enias propori-onadas ao aluno. Entre elas, a aprendizagem da autonomia. Ent~ao,adotemos o prin��pio kantiano, que nos diz que o objetivo prinipal daEdua�~ao �e o de desenvolver em ada indiv��duo toda a perfei�~ao deque ele seja apaz.Apresenta-se omo imperativo �etio que assumamos o desapego,sem o qual apenas fomentamos r^onias depend^enias naqueles omquem ompartilhamos a exist^enia. Fomentemos uma autonomia, quen~ao �e autossu�i^enia e solid~ao, mas algo que se exere relativamenteao outro, om o outro, sem desistir do outro, embora, omo diriaClarie Lispetor, \aquilo que �e verdadeiramente imoral �e ter desistidode si mesmo".A arta do meu amigo Jean dizia-me:- O meu pai faleeu nesta madrugada. �E dif��il exprimir tudo oque sinto. O meu pai viveu muito e bem, soube viver e soube morrer.Permaneeu l�uido at�e ao �m, e penso que n~ao foram as dores f��siasque o �zeram partir. H�a era de um m^es, ele disse-me: \Quando avida j�a n~ao pode ser melhor . . . ". Nos seus 87 anos, viu duas guerrasmundiais e exereu a pro�ss~ao de professor. Nas �ultimas duas semanasde vida, j�a quase n~ao se alimentava, e falava om uma voz quaseinaud��vel: \�E sempre preiso partir . . . Seja feliz, Jean, tenta fazer oque puder para ser feliz". Agora, que vejo estas palavras esritas nomeu omputador, pareem-me pouas. Eu sei que havia mais. Ahoque o meu pai tinha aquela apaidade de dizer oisas por tr�as das
1.3. COER^ENCIA 21fazer versos, mas vivam em poesia; que perorram o urso da exist^eniaa poetizar os seus gestos. Por�em, muitas esolas tendem a formarbonsais humanos, riaturas que ignoram que quem nuna se omoveuom uma su��te de Bah para violonelo, talvez nuna tenha existido.Deve preoupar-nos o fato de muitos professores se deixarem ma-nipular pela praga da ultura de massa. Desde o �utero, sofremos adegrada�~ao da �etia e do sens��vel. E, para ompletar a trag�edia - quea fam��lia inaugura e a esola amplia -, quase toda a m��dia paree em-penhada numa ampanha de imbeiliza�~ao das massas, que talvez visemanter o povo ulturalmente alienado, num estado de subdesenvolvi-mento est�etio.Fui fazer uma palestra numa idade do interior, mas quase n~aoonseguia fazer ouvir a minha voz. L�a fora, a elevada pot^enia deuma aparelhagem de som ampliava a antoria de uma esgani�ada duplasertaneja. Liguei a TV. Eram tr^es os anais dispon��veis. Em dois deles,passavam novelas. No tereiro, um programa idiota, que d�a pelo nomede Big Brother. Desliguei. Fiquei a pensar na sorte de muitos dosnossos onidad~aos, privados da frui�~ao do belo. E adormei a pensarnas esolas . . . Felizmente, aompanhado do onerto dos p�assaros,num �m de tarde feito da beleza que t^em as pequenas oisas.

1.3 Coer^eniaVALORES FALSOS EPALAVRAS ENGANOSAS:ESSES S~AO OSPIORES INIMIGOSPARA OS MORTAIS.NIETZSCHE



22 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESSer oerente ser�a apenas ser ongruente, estabeleer onord^aniaentre ideias e fatos? No ontexto esolar, talvez a oer^enia assumaa forma de �delidade a prin��pios . . . Por�em, em nome da verdade(palavra rara nos PPPs das esolas), diz-se que valores abundantes nodisurso pedag�ogio raramente se traduzem em atitudes, talvez porn~ao serem pass��veis de onretiza�~ao no ontexto de uma sala de aula.Por exemplo: se o professor tem dever de obedi^enia hier�arquia, sen~ao �e aut^onomo, omo poder�a eduar em autonomia? Ningu�em d�aaquilo que n~ao possui. Se a autonomia �e algo que se exere em rela�~aoa outrem e o professor est�a sozinho na sala de aula, omo poder�aensinar autonomia? O professor n~ao ensina aquilo que diz; o professortransmite aquilo que �e.A mudan�a das institui�~oes proessa-se a partir da transforma�~aodas pessoas que as omp~oem e mant^em. Se o professor pretende des-pertar sentimentos de respeito ou de responsabilidade nos seus alunos,preisa oloar esses sentimentos nas suas atitudes. Por que �ar entreo disurso da medioridade e a linguagem do g^enio, por que �ar nomeio-termo? Albert Shweitzer foi oerente: abandonou o onforto daidade, foi selva adentro e onsumou ideais.Julio Cort�azar esreveu que uma ponte s�o �e verdadeiramente umaponte quando algu�em a atravessa. T~ao importante omo esutar umapalestra ou ler um livro �e esutar-se, esutar a si pr�oprio, veri�ar aoer^enia entre o ato e a teoria. E saber fundamentar aquilo que sefaz, assumindo ompromissos. A teoria onverte-se em a�~ao quandoassumida em situa�~oes reais.Preisamos de menos vision�arios e de mais oer^enia praxiol�ogia.Dizia Kurt Lewin: \teoria sem pr�atia �e viajar no vazio, pr�atia semteoria �e viajar no esuro". Sabemos que a pedagogia age numa fron-teira t^enue entre inten�~ao e gesto, motivo pelo qual n~ao deveremospreoupar-nos apenas om grades urriulares - estejamos atentos aosmodos de trabalho, que dever~ao onsiderar o ambiente soial em queo aluno vive. \A esola �e apenas um momento da Edua�~ao; a asa
1.4. DESAPEGO 23e a pra�a s~ao os verdadeiros estabeleimentos pedag�ogios", dizia-nosJohann Heinrih Pestalozzi. N~ao nos esque�amos da neessidade deharmonizar valores do projeto esolar om os valores do projeto fami-liar (mesmo que ningu�em o tenha esrito . . . ).Se nos lares e nas ruas esasseiam a tranquilidade e a reex~ao, omopretender que os nossos alunos se mantenham quietos e alados? Se h�aprofessores que se atropelam ao falar e sussurram ao p�e do ouvido doolega do lado, omo poder~ao exigir dos seus alunos o levantar a m~aopara soliitar a sua vez de falar? Essa postura de idadania b�asian~ao �e omum no deurso de reuni~oes de professores . . . E a inoer^eniapode gerar situa�~oes de embara�o: ^O professora, fa�a o favor de jogaro hilete fora. N�os somos proibidos de masar!A velha hist�oria �e ontada assim: Aquele baro a remos fazia atravessia de um rio. Num dos remos tinha esrita a palavra \are-ditar"; no outro, a palavra \agir". O barqueiro expliou o porqu^e.Usou o remo no qual estava esrito \areditar" e o baro ome�ou adar voltas, sem sair do mesmo lugar. Depois, usou o remo em que es-tava esrito \agir" e o baro girou em sentido oposto, sem ir adiante.Quando usou os dois remos, num mesmo movimento, o baro navegouat�e a outra margem. N~ao \remou ontra a mar�e" ou \ao sabor da or-rente". Uniu duas margens pelo impulso da esolha que lhe imprimiuum rumo oerente.

1.4 DesapegoFALAR�E O MODOMAIS SIMPLESDE NOS TORNARMOS



28 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESPRESO �AS CRIANC�AS,A SUA FELICIDADE ERAA MINHA FELICIDADE- ELAS DEVIAM LER ISSO NA MINHA FRONTE,PERCEBER ISSO NOS MEUS L�ABIOS,A CADA INSTANTE DO DIA.PESTALOZZIO Guardian publiou um estudo da London Shool of Eonomis,no qual se defende que o prinipal objetivo das esolas dever�a ser ode ajudar a riar pessoas bondosas e felizes. O estudo reomenda quese intensi�que a Edua�~ao moral dos jovens, mostrando-lhes que afeliidade n~ao se alan�a quando se onebe o mundo omo objeto desatisfa�~ao pessoal, mas quando existe preoupa�~ao pelo bem-estar dopr�oximo.Um reente inqu�erito, realizado junto de pais de alunos de Belo Ho-rizonte, on�rma a onlus~ao do estudo. Inquiridos sobre aquilo quemais desejavam que a esola desse aos seus �lhos, os pais responde-ram: mais do que aprender onte�udos, que tamb�em �e preiso aprender,queremos que os nossos �lhos sejam felizes na esola.A resposta majorit�aria s�o surpreender�a quem n~ao onhe�a, por den-tro, as esolas que ainda temos. Nelas reina a obsess~ao por uma om-petitividade que deteriora a rela�~ao e produz solid~ao, que o mesmo �edizer: infeliidade. Em ontraste om o desejo expliitado pelos paisdos alunos, os PPPs raramente se referem �a feliidade omo valor ouobjetivo a alan�ar. E as pr�atias predominantes v~ao �a ontram~aodesse desiderato. Diz-nos Ortenila Sopelsa que \di�ilmente enon-tramos uma rian�a om idade esolar que n~ao anseie em entrar naesola, heia de sonhos e fantasias. Mas a grande maioria das rian�assente a esola omo algo que oprime, ridiulariza e disrimina".

1.5. ESPERANC�A 25palavras que dizia. Pe�o-lhe desulpa por este desabafo. H�a tantaoisa ainda �a dentro! E h�a tanta vida ainda para viver!�E bem dif��il o desapego de pessoas, momentos e oisas. Est�a forade ausa que n~ao amemos aqueles seres que se v~ao para sempre, mastalvez essas dolorosas partidas devessem ser bem mais suaves. A mortenada tem de tr�agio, a n~ao ser para quem n~ao viveu. A pessoa quemais vive n~ao �e a que onta maior n�umero de anos, mas aquela quemais sabe sentir a vida.Nas esolas ensina-se quase tudo, exeto a saber viver para sabermorrer. A Tanatologia ensina o aprender a morrer, mas nuna estamospreparados para perdas e lutos. Quando um ser querido se vai parasempre, morremos para ele. E �e fato que nuna nos ensinaram adesapareer . . .Por mais que a frase aparente ontradi�~ao, diria que desapego �eompartilhamento. Mesmo na aus^enia se pode ompartilhar - que odigam as pr�atias qu^antias. Um mestre do desapego, o Dalai Lama,aonselha-nos a que, nem que seja por ego��smo, fa�amos algu�em feliz- fazer algu�em feliz, mesmo �a dist^ania, �e um modo de exeritar odesapego.Ao morrer, Alexandre Magno determinou que os tesouros onquis-tados fossem espalhados no aminho at�e seu t�umulo e que suas m~aosfossem deixadas balan�ando no ar, fora do aix~ao, �a vista de todos.Nasemos nus, partimos nus, nada nos pertene. N~ao fa�amos listasde livros emprestados. Tenhamos a bondade de desapareer, deixandoum rasto luminoso de palavras e gestos a iluminar novos aminhos denovos passantes.
1.5 Esperan�aO QUE FAZ ANDAR A ESTRADA?



26 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORES�E O SONHO.ENQUANTO A GENTE SONHAR,A ESTRADA PERMANECER�A VIVA.�E PARA ISSO QUE SERVEM OS CAMINHOS,PARA NOS FAZEREM PARENTES DO FUTURO.MIA COUTOJohn Goodlad dizia que todo o eduador �e um otimista. Ousodisordar. Estou muito mais pr�oximo da onvi�~ao do amigo RubemAlves, que nos diz ser o eduador um esperan�oso. Porque o otimismo�e da natureza do tempo e a esperan�a �e da natureza da eternidade, e,entre o sim e o n~ao, muita oisa existe . . . existe a esperan�a de umtempo novo, um tempo de atos riadores e de vida gratuita.As atas da Confer^enia de Ministros da Edua�~ao, realizada emCaraas h�a quarenta anos, rezam assim: \toma orpo a ideia deuma Edua�~ao libertadora, que ontribua para formar a onsi^eniar��tia e estimular a partiipa�~ao respons�avel do indiv��duo nos pro-essos ulturais, soiais, pol��tios e eon^omios." Tr^es anos antes, aConfer^enia Geral do Episopado Latino-Ameriano, reunida em Me-dell��n, tamb�em registrava em ata: \A Edua�~ao em todos os seusn��veis deve hegar a ser riadora, pois devemos anteipar o novo tipode soiedade que busamos na Am�eria Latina". Deorridas quatrod�eadas, move-nos a esperan�a de que, algum dia, essas vozes sejamouvidas.Esperan�a, em seu sentido mais genu��no, signi�a f�e na bondadeda natureza humana. Signi�a on�ar, areditar ser poss��vel ensinar(e aprender!) o di�alogo, o reonheimento da diversidade, a amorosi-dade, a solidariedade, a alegria, a justi�a, a �etia, a responsabilidadesoial, o respeito, a idadania, a humaniza�~ao da esola. Utopia! -exlamar~ao alguns. Mas, omo nos avisa Robert Musil, \a utopia�e uma possibilidade que pode efetivar-se no momento em que forem

1.6. FELICIDADE 27removidas as irunst^anias que obstam �a sua realiza�~ao" . . .Kneht, personagem riada por Hermann Hesse, desejava eduaruma rian�a que ainda n~ao tivesse sido deformada pela Esola, ins-titui�~ao que se mant�em onivente om a perpetua�~ao de um estadode desequil��brio entre um imenso progresso t�enio e a nossa sobre-viv^enia numa esp�eie de proto-hist�oria da humanidade, feita de sofri-mento humano e ora�~oes vazios, na qual ainda preisamos de aparatossoiais, omo tribunais e pris~oes. �E bem verdade que uma moderni-dade prometeia fez-nos desesperan�osos, mas mantenhamos a espe-ran�a de hegarmos vivos ao �m da vida . . . Esutemos o MestreAgostinho1, quando nos diz ser poss��vel que as rian�as sejam t~ao li-vres e desenvolvidas, que possam governar o mundo pela intelig^eniae imagina�~ao, e n~ao por saberem muita aritm�etia ou ortogra�a. Mes-tre Agostinho tinha esperan�a de que a rian�a grande, que habita emada um de n�os, pudesse dar ao mundo o exemplo do que deve ser\vida gratuita", para que ningu�em tenha de pagar para viver e traba-lhar para viver, para que \ningu�em mais passe a vida amuralhado eenerrado entre grades e renas�a para ser aquilo que devia ser".\Somos do tamanho dos nossos sonhos", omo a�rmou FernandoPessoa. No tempo em que o projeto da Esola da Ponte teve in��io,era a esperan�a que nos movia. Diziam-me que, om professores omoaqueles que t��nhamos, na �epoa, n~ao seria poss��vel fazer avan�ar oprojeto. Mas foi om aqueles professores, areditando na apaidadede se transenderem, que o projeto da Ponte ome�ou. Foi espe-ran�osamente que ele prosperou. N�ois pode! . . . - omo diria o amigoTi~ao.
1.6 FeliidadeMEU CORAC� ~AO ESTAVA1Re�ro-me ao eduador luso-brasileiro Agostinho da Silva



32 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESTalvez a gratid~ao devesse ser uma rotina nas nossas vidas, algoindissoi�avel da rela�~ao humana, mas talvez ande arredada dos nossosotidianos, dos nossos gestos. E se ome��assemos ada dia dandograias a la vida, omo faria a Violeta?

1.8 HonestidadeV�OS, DIZ CRISTOFALANDO COM OS PREGADORES,SOIS O SAL DA TERRA.E CHAMA-LHES SAL DA TERRA,PORQUE QUER QUE FAC�AM NA TERRA O QUE FAZO SAL.O EFEITO DO SAL �E IMPEDIR A CORRUPC� ~AO.PADRE ANT ^ONIO VIEIRAA imprensa fez eo de um \aso de ola", protagonizado por alunosdo Centro de Estudos Judii�arios. Cito o artiulista:\Esses formandos foram reduzidos ao estatuto de alunos e os for-madores elevados �a ategoria de atedr�atios. E, assim, em vez deefetiva prepara�~ao pro�ssional, o CEJ ministra um ensino esseni-almente teor�etio, em que a abe�a dos formandos �e atulhada omteniidade jur��dia pelos seus onisientes mestres. N~ao admira que,assim tratados, os hamados auditores de Justi�a se omportem omoalunos, para quem opiar nos exames sempre foi uma esp�eie de direitonatural".Diz a sabedoria popular que \esteiro que faz um esto faz umento". Quem pratia a fraude numa prova, n~ao a pratiar�a no exer��iodas suas fun�~oes? Temos raz~oes para nos preoupar om a degene-
1.6. FELICIDADE 29Urge, pois, onverter as nossas esolas em espa�os de bem-estar,onde n~ao se fragmente a realidade nem se banalize os gestos de huma-nidade. Um ambiente araterizado pela serenidade, pelo uidar darela�~ao. Numa rela�~ao de um Eu om um Tu, na qual o professor sejaaquilo que �e, seja t~ao aut^entio quanto for poss��vel e o Tu n~ao sejatomado por mero objeto.Infelizmente, muitos pais agravam ainda mais os efeitos de umaesola desumanizada, quando onvenem a prole de que a feliidade�e um direito adquirido e de que os �lhos de tudo s~ao mereedoressem esfor�o, quando a feliidade n~ao depende daquilo a que, apenaspor estarmos vivos, temos direito e nos falta, mas do bom uso quefazemos daquilo que temos. Num tempo de ina�~ao hedonista, torna-se premente a tarefa de aprender a saber lidar om as frustra�~oespessoais.Atingimos um estado de esp��rito, que pode ser onsiderado de feli-idade, quando aliamos realiza�~ao pessoal �a aprendizagem das oisas,em omum onretizadas - a minha realiza�~ao �e realiza�~ao om os ou-tros. Feliidade �e fazer amigos, dar-se sem medida, aeitar e ser aeito,viver em harmonia onsigo e om os outros.\Vamos fazer uma esola feliz" foi o nome que as rian�as deramao primeiro jornal esolar da Esola da Ponte. Com os alunos, om-preendemos que h�a muitos modos de fazer esolas felizes. O Nelsonhegava �a esola pontualmente atrasado. Mas, naquele dia, somentese dignou a hegar no �m da manh~a. Quis saber a raz~ao de tamanhoatraso. O Nelson eslareeu:- Olha, professor, nesta noite, ningu�em onseguiu dormir l�a emasa. Os ratos roeram uma orelha do meu irm~ao mais pequenino. Eleestava heio de sangue, gritou muito, e a minha m~ae foi om ele parao hospital. Eu tive de uidar dos meus irm~aos, at�e ela voltar . . .- Mas por que n~ao �aste em asa, a desansar? Por que viestepara a esola, amigo Nelson? - perguntei.



30 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORES- Olha, professor, eu vim para a esola porque quando venho para aesola, pelo aminho, sinto uma oisa aqui dentro . . . Olha, professor,o que eu sinto aqui dentro paree mesmo . . . alegria!

1.7 Gratid~aoGRACIAS A LA VIDA.VIOLETA PARRADesta vez, trago-vos algumas hist�orias e �o grato pelo tempo quepossa ser dispensado �a sua leitura. Falam-nos de gratid~ao e poder~aofazer-nos pensar no quanto a gratid~ao far�a, ou n~ao, parte das nossasvidas. Estou erto de que sabereis extrair a moral da hist�oria.Uma brasileira, sobrevivente de um ampo de exterm��nio nazi, on-tou que, por duas vezes, esteve numa �la que a enaminhava para a^amara de g�as. E que, nas duas vezes, o mesmo soldado alem~ao aretirou da �la.Aristides de Sousa Mendes foi ^onsul de Portugal na Fran�a. Quandoas tropas de Hitler invadiram o pa��s, Salazar ordenou que n~ao se on-edesse visto para quem tentasse fugir do nazismo. Contrariando oditador, Aristides salvou dez mil judeus de uma morte erta. Pagoubem aro pela sua atitude humanit�aria. Salazar destituiu-o do argo eo fez viver na mis�eria at�e ao �m da vida. Diz um prov�erbio judeu que\quem salva uma vida salva a humanidade". Em sinal de gratid~ao, h�avinte �arvores plantadas em sua mem�oria no Memorial do Holoausto,em Jerusal�em. E Aristides reebeu dos israelenses o t��tulo de \Justoentre as Na�~oes", o que equivale a uma anoniza�~ao at�olia.Quando um empregado de um frigor���o foi inspeionar a ^amarafrigor���a, a porta se fehou e ele �ou preso dentro dela. Bateu naporta, gritou por soorro, mas todos haviam ido para suas asas. J�aestava muito debilitado pela baixa temperatura, quando a porta se
1.7. GRATID~AO 31abriu e o vigia o resgatou om vida. Perguntaram ao vigia-salvador:Por que foi abrir a porta da ^amara, se isso n~ao fazia parte da suarotina de trabalho? Ele expliou: Trabalho nesta empresa h�a 35 anos,vejo entenas de empregados que entram e saem, todos os dias, e esse�e o �unio funion�ario que me umprimenta ao hegar e se despede aosair. Hoje ele me disse \bom dia" ao hegar. E n~ao perebi que sedespedisse de mim. Imaginei que poderia lhe ter aonteido algo. Porisso o prourei e o enontrei.A minha amiga ^Angela enviou-me uma mensagem que a sua netaGiovanna redigiu para um ente querido, que faleera:- [. . . ℄ quero falar sobre o presente de Rei. Aredito que n~ao possaser algo material, pois n~ao posso lev�a-lo om a morte. Meu presentede Rei �e uma lembran�a. Um dos grandes presentes que a vida nosdeu foi o tempo passado ao lado desse grande amigo. Seu ora�~aoe sua asa sempre foram um grande albergue, reebendo unhados,amigos e sobrinhos, omo se fossem seus pr�oprios �lhos. Obrigado porter estado presente em nossas vidas.Era uma vez . . . dois amigos: Amir e Farid. Durante uma viagem,Farid resolveu tomar um banho e foi arrastado pela orrenteza dorio. Amir atirou-se no rio e o salvou. Grato, Farid ordenou a umesravo seu que esrevesse numa pedra, em letras grandes: \aqui,om riso de perder sua vida, Amir salvou o seu amigo Farid". Maistarde, numa disuss~ao, Amir esbofeteou Farid. Este se aproximou damargem do rio e esreveu na areia: \aqui, por motivos tolos, Amiresbofeteou Farid". O esravo, que esrevera na roha a frase anterior,�ou intrigado: \Senhor, quando fostes salvo, mandastes gravar o feitonuma pedra. Agora esreveis na areia a ofensa reebida. Por que agisassim?". Farid olhou o esravo e respondeu: \os atos de amor devemser gravados na roha, para que todos os que tiverem oportunidadede tomar onheimento deles, prourem imit�a-los. Por�em, quandoreebermos uma ofensa, devemos esrev^e-la na areia, bem perto das�aguas, para que seja por elas levada."



36 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESComo diria o Eduardo Galeano2: O inimigo prinipal qual �e? A di-tadura militar? A burguesia? O imperialismo? N~ao, ompanheiros.Nosso inimigo prinipal �e o medo!Tropa de Elite 2 foi o meu �lme do Natal de dois anos atr�as. Nadamelhor, para esapar ao frenesi neur�otio dos shoppings, do que mer-gulhar num aos de viol^enia e morte, assistindo �as tentativas v~as deum Capit~ao Nasimento idealista, que se aperebe de que a guerra quetrava n~ao �e dos bons ontra os maus, que o mundo n~ao �e a preto ebrano. O �lme termina om a ^amera de �lmar sobrevoando Bras��lia.E o p�ublio irrompe numa entusi�astia ova�~ao. Depois, toda aquelagente, que aplaude um her�oi entregue �as suas lutas ontra poliiais epol��tios orruptos, volta para as suas asas, para a seguran�a de umemprego, para vidinhas feitas de novelas e Big Brother. Onde aabaa realidade? Onde ome�a a ��~ao?Esutemos Carlos Drummond de Andrade: \Provisoriamente n~aoantaremos o amor / Que se refugiou mais abaixo dos subterr^aneos/ Cantaremos o medo, que esteriliza os abra�os / Existe apenas omedo, nosso pai e nosso ompanheiro". E n~ao nos esque�amos de que\Dignidade" era o nome de um dos ampos de onentra�~ao da dita-dura hilena, e \Liberdade" era o nome da maior pris~ao da ditadurauruguaia.
1.10 Justi�aQUANDO A TERRA SE V^E T~AO CORRUPTA COMO EST�AA NOSSA,QUAL SER�A A CAUSA DESTA CORRUPC� ~AO?2Uruguaio, Eduardo Galeano �e esritor e jornalista. A ideia itada aima �eretirada de um desa�o que Domitila, uma das ino mulheres que derrotaram aditadura boliviana, segundo ele, fez a seu povo.

1.8. HONESTIDADE 33res^enia da honestidade em pessoas enarregadas de fazer justi�a,omo em qualquer atividade humana. E, quando ela se manifesta naesola, talvez explique a degeneres^enia restante . . .Um professor-vigia de uma prova naional foi instru��do pelo \ma-nual do apliador" a oloar os alunos a uma \dist^ania prudente"uns dos outros. Inteligente, omo qualquer professor, perebeu que,sem nada dizer, o n~ao verbal falava mais alto do que o verbal e queele agia omo quem onsiderava estar na presen�a de seres poteni-almente desonestos. Com tal proedimento, estaria a pratiar o ha-mado \urr��ulo oulto", a transmitir valores negativos aos alunos:mentira, deslealdade, falsidade, \espertismo" . . . E, omo esse profes-sor, para al�em de inteligente, �e sens��vel, sentiu-se um ser miser�avel.Uma esola brasileira deidiu enviar os deveres de asa atrav�es dainternet. Aqueles alunos que realizassem todas as tarefas seriam re-ompensados om um ponto extra na m�edia do bimestre. A \inova�~ao"foi um suesso enquanto durou. Certo dia, um professor dessa esoladesobriu que as respostas onstavam de um site de relaionamentoriado por uma aluna. A riativa aluna foi amea�ada e instada a re-tirar as respostas do site. Aabou sendo suspensa disiplinarmente emandada para asa.Li num d��stio, �a entrada de um hotel: \Caro h�ospede, devido �atriste estat��stia de tr^es ou quatro toalhas extraviadas por m^es, es-tamos intensi�ando a revista ap�os o fehamento da sua onta". Oabsurdo virou institui�~ao. Habituamo-nos a onviver om roubos eorrup�~oes. O desrespeito pela pessoa humana banalizou-se. O Brasilest�a imerso numa profunda rise moral. Fingir que n~ao se v^e poder�aonsiderar-se orrup�~ao moral passiva.O Gast~ao �e professor e homem que se diz ��ntegro. Um amigo doGast~ao ganhou a elei�~ao para a prefeitura e onvidou-o para ser ohefe de divis~ao de Edua�~ao, riada pelo novo prefeito. Por�em, serianeess�ario onferir seriedade �a esolha. Foi aberto onurso p�ublio,



34 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESonurso universal. Supostamente, qualquer idad~ao, qualquer profes-sor poderia onorrer. Em p�e de igualdade!Falta referir que o rit�erio b�asio para a admiss~ao do onurso foiser titular de lieniatura em . . . Ci^enias da Religi~ao. O Gast~ao foi oprimeiro (ali�as, o �unio) lassi�ado no onurso. Aresente-se que oGast~ao �e professor de . . .Moral.�E preiso areditar que a rise moral em que este pa��s est�a imersoser�a iviamente ontrariada, debelada, mas n~ao atrav�es da Edua�~aoque ainda temos. Vale a pena areditar que outra Edua�~ao �e poss��vel,ultivar a integridade, pois, omo j�a o velho Plat~ao nos avisava, �e urtaa dist^ania entre a orrup�~ao moral e a tirania.

1.9 Indigna�~aoS�O H�ADUAS OPC� ~OESNESTA VIDA:SE RESIGNAR OU SE INDIGNAR.E EU N~AO VOUME RESIGNAR NUNCA.DARCY RIBEIROClarie Lispetor dizia-nos que \aquilo que �e verdadeiramente imo-ral �e ter desistido de si mesmo". Talvez por isso, em plena ditadura,o Mestre Agostinho reusou assinar um doumento que os esbirros da�epoa exigiam de qualquer andidato ao exer��io da pro�ss~ao de pro-fessor. Esse e outros orajosos gestos valeram-lhe o ex��lio no Brasil (oque aabou sendo ben�e�o para o Brasil . . . ).Reentemente, um ativista indiano entrou em greve de fome e disse
1.9. INDIGNAC� ~AO 35estar disposto a morrer ontra a orrup�~ao. E, no Brasil, a OAB riouum site: \Observat�orio da Corrup�~ao". Perante a �etia deturpada euma invers~ao de valores, omo n~ao h�a mem�oria, esses sinais nos dizemque nem tudo estar�a perdido.Mas, na ontram~ao desses esperan�osos gestos, o orrespondente noBrasil do jornal El Pa��s esreveu: \Que pa��s �e este que junta milh~oesnuma marha gay, outros milh~oes numa marha evang�elia, muitasentenas numa marha a favor da maonha, mas que n~ao se mobilizaontra a orrup�~ao?". Quando o time perde, o brasileiro relama, vaiao aeroporto, de madrugada, para xingar os atletas. Por que n~ao exigea reforma pol��tia, o aabar de aposentadorias milion�arias, a pris~ao depol��tios orruptos?Vivemos numa soiedade enferma de uma total invers~ao de valores.Pessoas justas s~ao onfundidas om as injustas, quase n~ao faz sentidodistinguir honestidade e desonestidade, vale tudo na senda do suessoque tudo deturpa e orrompe. E o medo tudo faz esqueer, omo sejamais algo hediondo tivesse aonteido.A palavra �etia deriva do grego ethos (ar�ater, modo de ser de umapessoa), representa um onjunto de valores morais e prin��pios quenorteiam a onduta humana na soiedade. Etiamente, omo pode umpovo suportar, por exemplo, que deputados, que n~ao exerem o argopara que foram eleitos, exer�am outros, aumulando a remunera�~aodo argo om a de deputado?Sempre que me perguntam qual foi o maior obst�aulo �a onre-tiza�~ao do projeto da Esola da Ponte, eu respondo: o maior obst�aulofui eu. Fui eu, enquanto n~ao me indignei, enquanto n~ao agi para as-segurar o saber e a feliidade aos meus alunos. S�o eu, num agir n~aosolit�ario, poderei mudar algo. Ainda que algu�em reia que o esfor�ode um s�o nada vale, �e preiso agir. Mesmo que o medo nos assalte,�e preiso reagir. Sem a oragem da indigna�~ao, a sabedoria �e est�eril.



40 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESQue virtudes s~ao ensinadas aos nossos jovens, aprendidas pelos nossosjovens?N~ao nasemos reexivos; aprendemos a reetir. N~ao nasemos omvirtudes; aprendemos virtudes. Em seretas, mas extraordin�arias eso-las, venho aprendendo a lealdade a ide�arios. Com outros eduadores,buso assumir o prin��pio b�asio de Santo Agostinho: quando n~ao sepode fazer tudo o que se deve, deve-se fazer tudo o que se pode, sendoleal a si. No Brasil, reaprendi a lealdade a novos ompanheiros deprojeto. Na hist�oria reente deste pa��s, reio que Nise da Silveira ter�asido um dos s��mbolos maiores da lealdade, de uma lealdade entendidaomo �delidade a prin��pios. Nela, reonhe�o o seu exemplo e ins-pira�~ao. A sua �gura emerge de um tempo onturbado e no ontextode uma soiedade alienada e alienante, uma iviliza�~ao desviada paraum abismo de si mesma. Nise sofreu a repress~ao, a disrimina�~ao,mas manteve-se leal a si mesma e a aqueles que, nos asilos de ent~ao,reebiam o seu eletrohoque di�ario.Quando o m�edio-hefe lhe ordenou que exeutasse a eletroonvul-soterapia, Nise se reusou a apertar o bot~ao do eletrohoque. Com esseousado gesto, mudou de forma de�nitiva o tratamento psiqui�atrio quese fazia no Brasil e inueniou, em de�nitivo, a psiquiatria do pa��s. Epreipitou a sua pris~ao (ainda que, omo bem disse Clarie Lispetor,\pris~ao seria seguir um destino que n~ao fosse o pr�oprio"). Assim foi queoutro esritor, Grailiano Ramos, ompanheiro de �arere de Nise, aela se referiu: \a sua presen�a benfazeja afugentava lembran�as ruins;a pobre mo�a esqueia os pr�oprios males e oupava-se dos meus". Le-aldade! Lealdade a prin��pios, lealdade aos seus \louos", enfrentandoa louura de fora de asilo. Salom~ao avisou-nos: \o homem instru��doque se separa das virtudes �e omo joia preiosa em foinho de poro".E S^enea disse-nos que \n~ao se deve ensinar para a esola, mas para avida" (non sholae, sed vitae est doendum). Com toda a ousadia queo meu gesto pressup~oe, aresentaria ao preeito desse ontempor^aneode Jesus, o exemplo rist~ao de n~ao ensinar \para", mas ensinar \om"
1.10. JUSTIC�A 37OU �E PORQUE OS PREGADORESN~AO PREGAM A VERDADEIRA DOUTRINA;OU PORQUE OS OUVINTES,SENDO VERDADEIRAA DOUTRINA QUE LHES D~AO,A N~AO QUEREM RECEBER.PADRE ANT^ONIO VIEIRAContinuemos ao estilo do Padre Ant^onio Vieira. Desistindo deonvener os homens, Vieira dirigiu os seus serm~oes para seres maissens��veis: os peixes, alheios �as ren�unias dos homens. Aos peixes, dis-retas testemunhas da orrup�~ao de ostumes pratiada por aquelesque pela terra v~ao umprindo os seus dias e que das injusti�as n~aotraduzem onsi^enia.Esutemos Vieira: \Ou �e porque os pregadores dizem uma ousae fazem outra; ou porque a terra se n~ao deixa salgar, e os ouvintesquerem antes imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem". Ou -poderia aresentar - porque andam t~ao distra��dos nas suas lides deganhar a vida, que a perdem. Ou por pressentirem que da orajosaden�unia da orrup�~ao poder�a advir nefasta onsequ^enia para si epara os seus.Assistimos ao uso e abuso do poder. O patrim^onio omum �e usadoem favor de uns pouos, em atos que quedam impunes, n~ao sendoraro que os seus suspeitos autores sejam onsiderados pessoas de bem,a quem s~ao atribu��das honrarias. Convivemos om um desaradotr�a�o de inu^enias, vemos o er�ario p�ubio ser defenestrado, efe-tuadas transa�~oes de bens �a margem dos proedimentos legais. Osoneitos de respeito pela pessoa humana e de justi�a banalizaram-se.Bento XVI diz que os rist~aos n~ao dever~ao respeitar leis injustas.Mas, num pa��s que onta mais de um milh~ao de leis, a �unia lei que se



38 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESumpre sem exe�~ao paree ser a da gravidade . . . Pois que se aja e seassuma resili^enia, porque ainda h�a gente que se importa. Numa �epoade injusti�as omo a nossa, fa�amos a nossa parte, fa�amos luz sobreos males de que o mundo padee, para que sejam abertos rasg~oes deluz na ortina de esurid~ao que sobre ele aiu, e sob a qual prosperamladr~oes e tiranos. Urge debelar o medo, esse disfare usado quando sefaz o que sempre se fez, omo se nada de indigno tivesse aonteido.Diz-nos o diion�ario que valor (do latim valore) �e qualidade de quempratia atos extraordin�arios e, etiamente, um prin��pio pass��vel de ori-entar a a�~ao humana. Se assim for, onvir�a seguir o preeito do DalaiLama: \Preisamos ensinar, do jardim de inf^ania at�e a fauldade,que a moralidade �e o aminho da feliidade. O sistema eduaionalmoderno presta somente aten�~ao no desenvolvimento do �erebro e n~aoo desenvolvimento moral". Porque, se a esola n~ao �e o primeiro lugarpara se eduar o indiv��duo, tamb�em n~ao dever�a ser o primeiro lugarpara desedu�a-lo; mas um lugar e tempo de aprendizagem de valores.Quando, no quadro de uma reorganiza�~ao urriular, instituiu-se \umahora semanal de Edua�~ao para a idadania", eu questionei os autoresda proposta: por que raz~ao n~ao deveriam ser as restantes horas de\Edua�~ao na idadania"? Quem nuna viu uma rian�a furando a�la da merenda? Quem nuna viu a fam��lia dessa rian�a jogando lixona rua e entupindo os bueiros? At�e que ponto a esola pode apenaspromover uma in�util aumula�~ao ognitiva e se demitir da fun�~ao deeduar?Clamemos por justi�a, onde quer que os nossos atos possam pro-mov^e-la, atenuando a rise da sua aus^enia. Leonardo Bo� nos dizque a rise que nos afeta n~ao �e uma rise ��lia e que uma nova or-dem mundial �e neess�aria, um novo modo de habitar a Terra. E AlainTouraine lan�a um alerta: \ou a rise aelera a forma�~ao de uma novasoiedade, ou vir�a um tsunami que poder�a arrasar tudo pela frente,pondo em perigo mortal a nossa pr�opria exist^enia no planeta".

1.11. LEALDADE 391.11 LealdadeOLHE EM CADA CAMINHOCOM CUIDADO E ATENC� ~AO.ENT~AO, FAC�A A SI MESMO UMA PERGUNTA:POSSUI ESTE CAMINHO UM CORAC� ~AO?EM CASO AFIRMATIVO, O CAMINHO �E BOM . . .CASO CONTR�ARIO,ESSE CAMINHO N~AO POSSUI NENHUM SIGNI-FICADO.CARLOS CASTA~NEDAQuando rian�a, eu inquiria o porqu^e das oisas e esutava a ine-vit�avel resposta: Um dia, h�as de pereber por que raz~ao aprendesestas oisas.J�a sexagen�ario, ontinuo sem saber quando hegar�a esse dia. Con-tinuo sem pereber o porqu^e de muitas oisas om as quais \me pre-pararam para a vida". Contudo, sei que o essenial �e aprendido omaqueles que partilham o nosso viver. Somos aquilo que somos mais oont�agio daquilo que os outros s~ao. Colhi de maravilhosas riaturasextraordin�arios ensinamentos. Com eles me identi�quei e, antropo-fagiamente, deles absorvi valores. E se a lealdade, omo qualqueroutro valor, om gente leal e no exer��io da lealdade, aprende-se nootidiano das esolas, ultivei-a.Diz-nos o diion�ario que lealdade �e qualidade, a�~ao ou proedimentode quem �e leal, honesto, �el a ompromissos. Se os jovens est~ao sempreatentos ao exemplo de vida dos adultos e aos valores que eles traduzem,se, atrav�es do exemplo, n~ao formos leais, abriremos espa�o para odesenvolvimento de ontravalores. Em que vida estamos a eduar osnossos jovens? Numa vida feita de lealdade a prin��pios e a gentes?



44 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESmenino, era um bob~ao. Ele provoava a ira de seus olegas e sempreapanhava, nuna batia. Era esse tipo de brig~ao que queria mesmo eraser visto, pelo menos. A morte dele foi um golpe que nuna imagineipudesse doer tanto. As not��ias que temos s~ao de que \foi morto porengano, pareia-se om um tra�ante". Dezesseis anos de um grandeengano! J�a fui ao enterro de dois jovens, que foram meus alunos. Erambaguneiros, sa��ram da esola sem saber ler. O que poderia fazer poreles? Fia a dor de saber que, na segunda-feira, a vida ontinua e quena esola temos outros Juans, que estamos ajudando t~ao pouo! S�ome sobra a dor. E estas palavras, que de nada valem.Sei que h�a quem tente esamotear a morte, se quem morreu foidispensado em hor�ario de aula, por falta de professor, e aabou sendomorto . . . por engano. Mas tamb�em sei que h�a eduadores indignados,que exigem a�~oes p�ublias promotoras de paz e seguran�a. Sei que oBrasil da Edua�~ao est�a a gestar humanidade; que a velha esola h�ade parir uma nova Edua�~ao. Eu sei!O Dia Internaional da Paz foi institu��do em 1981. A Assembleiadas Na�~oes Unidas deidiu, por unanimidade, prolamar esse dia omoum dia mundial de n~ao viol^enia, onvidando os povos, organiza�~oes ena�~oes a desenvolverem pr�atias da paz em uma data omum, emboraa onstru�~ao de uma ultura de paz seja um proesso ont��nuo. Porvezes, para ter paz, �e neess�ario inorrer no paradoxo de relamar narua, omo �zeram os povos do Egito, da Tun��sia, da L��bia. Melhorfora que, no Brasil, tal n~ao fosse preiso fazer . . .mas ser�a preisoassumir uma estrat�egia de n~ao viol^enia, seguir os prin��pios do mestreMahatma Gandhi: �e poss��vel lograr a paz atrav�es de uma \teimosiapa���a".A esola e a fam��lia podem exerer grande inu^enia na forma�~aoda pessoa, mas a deis~ao �nal depende da pessoa. �E uma pr�atiaultural volunt�aria, fruto de op�~oes. �E bem onheida a hist�oria queum velho ��ndio ontava ao seu neto. Falava de um ombate entre doislobos, que vivem dentro de todos n�os. Um �e mau, o outro �e bom. O

1.12. MEIO AMBIENTE 41- �e \na vida" e n~ao \para a vida". �E om os outros (dis��pulos, adep-tos, ompanheiros . . . ), no hi et nun da humana exist^enia, que aEdua�~ao aontee.
1.12 Meio ambienteQUANDO A �ULTIMA �ARVORETIVER CA�IDO,QUANDO O �ULTIMO RIOTIVER SECADO,QUANDO O �ULTIMO PEIXEFOR PESCADO,VOC^ES V~AO ENTENDERQUE DINHEIRO N~AO SE COME.GREENPEACE�E prov�avel que um jovem passe era de uma d�eada a estudara neessidade de uidar dos reursos naturais em manuais did�atios,numa esola que se mantenha �a margem de uma possibilidade onretade interven�~ao. �E prov�avel que uma rian�a ingresse na primeira s�erieem uma esola ao lado de um �orrego polu��do e saia de l�a, ao abo dealguns anos, om o �orrego ainda mais polu��do. �E bem prov�avel queos seus professores atravessem d�eadas de aulas sem lan�ar um olharsequer para al�em dos muros da esola . . .A Terra est�a doente porque n�os estamos doentes. E doente onti-nuar�a enquanto a nossa maneira de viver for reproduzida nos valoresque muitas esolas insistem em transmitir. A raionalidade que preva-lee na maioria das pr�atias esolares augura tempos ainda mais som-brios e de graves onitos soioambientais. Poder-se-ia pensar que a



42 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESuma esolariza�~ao prolongada propiiaria uma maior onsi^enia am-biental, mas isso raramente aontee, por efeito de uma esola distanteda vida real.Entrei no banheiro de um aeroporto, lugar de passagem de exe-utivos, pessoas de \forma�~ao superior", supostamente na posse demuitos onte�udos de Edua�~ao ambiental. A �agua esorria abundantede uma torneira avariada. Nenhum daqueles exeutivos se importouom o fato. Na parede, por ima da m�aquina de onde eram arranadasresmas de papel, jogado no lixo quase seo, havia um apelo: \Senhoresusu�arios, sejam eduados. Duas folhas s~ao su�ientes para enxugar asm~aos".O ameriano Rihard Louv riou um novo oneito: \transtornoda falta de ontato om a natureza". Veri�ou a tend^enia, ada diamais evidente, de as novas gera�~oes se afastarem do ontato om anatureza, de que resulta um onjunto de problemas omportamentais.As rian�as t^em bons motivos para �arem dentro de asa: omputa-dor, video games, televis~ao. Gastam, em m�edia, 44 horas por semanaa jogar polegares sobre m��dias eletr^onias. Por seu turno, as esolaslevam-nas a explorar o ambiente . . . em livros did�atios.Urge instituir novas pr�atias soiais nos lugares onde a Edua�~aodo ar�ater aontee. Consiente dessa neessidade, j�a pensei em fazerum Guia quatro rodas dos bons exemplos eduaionais do Brasil, poisonhe�o muitos. Dele onstaria, ertamente, uma das artas que oamigo Walter3 esreveu:- Por muito tempo tratamos a Terra omo algo a nosso servi�o, quepod��amos aproveitar ilimitadamente. Nuna pensamos na Terra omosendo n�os tamb�em parte dela, de seu omplexo sistema de vida. O Pro-jeto ^Anora tem intensi�ado ada vez mais o trabalho de onsi^eniaeol�ogia om as rian�as e jovens. Areditamos que esses meninose meninas al�em de estarem abertos, mais que os adultos, �as neessi-3 �A mem�oria de Walter Steurer, no primeiro anivers�ario do seu faleimento.

1.13. N ~AO VIOL^ENCIA 43dades de mudan�as em omportamentos e atitudes, sabemos que s~aoapazes de inueniar suas fam��lias. Nossos ��ndios det^em a sabedoriaapaz de nos salvar om o Planeta, s~ao apazes de viver em liberdade,tirando da Terra somente o neess�ario, om uma organiza�~ao soialque n~ao onhee a orrup�~ao, onde o enriqueimento n~ao faz partedas aspira�~oes pessoais, onde o bem estar oletivo est�a aima de tudo.Em nosso dia a dia, podemos usar a Carta da Terra omo nosso �odigode onduta. Nos alegremos por viver neste momento da hist�oria hu-mana, onde nos �e dada a possibilidade de mudar o rumo da hist�oria esalvarmo-nos da destrui�~ao da vida.

1.13 N~ao viol^eniaA VIOL^ENCIA�E A MANIFESTAC� ~AODA IMPOT^ENCIA.ROLLO MAYUma professora amarrou os p�es e as m~aos de um aluno de seis anos,prendeu-o a uma adeira e amorda�ou-o om �ta adesiva, na frentedos olegas da lasse, alegando que queria que o menino �asse quieto,porque preisava de sil^enio na aula. Um aluno espetou uma faa noora�~ao do professor, porque este lhe deu uma nota baixa. Uma dire-tora foi xingada e pontapeada. Um jovem deu um tiro na professorae suiidou-se. A pol��ia militar patrulhou o ampus da Universidade.Quantas mais situa�~oes aberrantes poderia aqui menionar?!Reebi um e-mail vindo de uma professora:- Querido amigo, um aluno da nossa esola foi assassinado. Quandose trabalha na periferia �e de se esperar que alunos envolvidos no tr�a�otenham esse �m, n~ao �e mesmo? Por�em, o Juan n~ao era esse tipo de



48 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESa riar pessoas bondosas e felizes. Para esse �m, talvez as esolasdevam adotar ummodo de funionamento assente num relaionamentoque eleja a est�etia da sensibilidade, estimulando o esp��rito inventivono lugar da mesmie das aulas, habituando o jovem a onviver om oinerto em substitui�~ao da reprodu�~ao me^ania de um planejamentode professor. E, sobretudo, jamais separando o desenvolvimento daogni�~ao do desenvolvimento da afetividade. Podemos aprender semdor. Bastar�a que a prud^enia seja posta no ato de eduar. E, se avirtude pode ser ensinada, ser�a mais pelo exemplo do que pelos livros.Ser�a urgente proporionar �as rian�as oportunidades de aprenderema n~ao se ompararem om os outros, de usarem de um poder, quen~ao sirva para mandar, mas para ajudar. Uma extrema prud^enia �eneess�aria na ria�~ao de novas estruturas, dispositivos e atitudes, pois�e um proesso omplexo que exige longa e perseverante aprendizagem.Esutemos o Mestre Agostinho: \O que importa n~ao �e eduar, masevitar que os seres humanos se deseduquem. Cada pessoa que nasedeve ser orientada para n~ao desanimar om o mundo que enontra �avolta. Porque ada um de n�os �e um ente extraordin�ario, om lugar no�eu das ideias . . . Seremos apazes de nos desenvolver, de reenontraro que em n�os �e extraordin�ario e transformaremos o mundo".Na Finl^andia, alunos s~ao assassinados dentro da esola. Na Coreia,as autoridades eduaionais est~ao empenhadas na desintoxia�~ao doonsumo de internet. Em outros pa��ses l��deres do ranking do Pisa(Programme for International Student Assessment ou, em portugu^es,Programa Internaional de Avalia�~ao de Alunos), o ��ndie de sui��diojuvenil �e assustador. No tempo em que trabalhei na universidade,prudentemente reagi �as queixas de uma aluna, que estava prestes areprovar. A mo�a, �lha �unia e mimada, vitimizava-se, atribuindoa olegas a ausa de todos os seus males, inventando onspira�~oes eru�eis persegui�~oes �a sua pessoa.Certo dia, a aluna entrou na sala, horosa, dizendo que iria se
1.14. OTIMISMO 45neto perguntou: Qual o lobo que vene? O velho ��ndio respondeu:Aquele que vo^e alimenta.Outro e-mail hegou trazendo not��ia de mais uma trag�edia:- Estou arrasada! Mataram mais um dos nossos meninos! O Emer-som tinha 15 anos, mas pareia ter 10, naquele aix~ao. Ele era s�ouma rian�a perdida. Na esola era um bom menino, mas na vida n~aoteve op�~ao! Eu sinto que a fam��lia dele falhou e que n~ao falhou sozi-nha. Mas ele pagou o pre�o sozinho! Foi mais um drogado retalhado �afaa. Ningu�em se importou, nem vai se importar. Me senti impotente,naquele vel�orio. Eu �z tudo o que estava ao meu alane, mas n~aofoi su�iente. Ele j�a estava marado para morrer. Pe�o a Deus parame tirar esse amargo do meu ora�~ao e me dar for�a para ontinuarlutando por essas rian�as. Me ajude!

1.14 OtimismoTRANSPORTAIUM PEDAC�O DE TERRATODOS OS DIASE FAREISUMA MONTANHA.CONF�UCIOSe j�a falamos da esperan�a, falemos do otimismo. Se este �e danatureza do tempo, a primeira �e da natureza da eternidade, omo diriao amigo Rubem Alves. A experi^enia humana �e uma aventura vividana fragilidade, mas o otimismo permite que \em alguma parte da Terraum homem esteja sempre plantando, reriando a vida, reome�andoo mundo". Foi a Cora Coralina quem o disse. E, mil^enios depois deConf�uio, no oidente lusitano, Fernando Pessoa diria algo semelhante



46 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORES�a ep��grafe do oriental mestre, a�rmando poder onstruir um asteloom as pedras que lhe barravam o aminho . . .Quem ousar�a questionar um otimismo de poeta? Talvez o FranesoAlberoni, que, no belo livro que esreveu sobre o otimismo, alerta-nos:\Muitos areditam que quando algu�em sabe fazer algumas oisas e asrepete, ano ap�os ano, alan�ar�a a perfei�~ao. Esta ideia est�a errada.Quem n~ao aprende, desaprende". Certamente, Alberoni n~ao estaria apensar naquilo que aontee no dom��nio da Edua�~ao e, em partiular,das esolas, lugares onde reina um otimismo negativo, a ren�a de quea experi^enia radia na mera repeti�~ao.Quando um professor dito \tradiional" onfunde forma�~ao experi-enial om experi^enia e me diz ter vinte ou trinta anos de experi^eniade sala de aula, eu eslare�o que ter�a apenas um ano de experi^enia.Porque, em ada um dos restantes dezenove, ou vinte e nove, ele ter�arepetido aquilo que foi a sua experi^enia do primeiro ano do exer��ioda pro�ss~ao. Se o professor reage om desenanto, eu respondo omotimismo. Fraternamente, aompanho-o, om ele aprendo, para quetenha oragem de ir reaprendendo. Aredito que todos possam enve-redar por um \vir a ser" n~ao repetitivo.Continuo otimista, quando aolho depoimentos omo este:- Pensamos em desistir v�arias vezes e retornar ao aminho antigo.N~ao existiam modelos. Ent~ao, fomos riando estruturas organizaio-nais que nos permitiram interagir em novas formas om as rian�as.Ap�os muito trabalho, muito estudo, hegamos ao �m do ano om mui-tas onquistas. As rian�as demonstravam diferentes aprendizagens ev��amos avan�os em todas as �areas. As rela�~oes afetivas foram am-pliadas e um grande sentimento de grupo reseu entre n�os. Os paismostraram-se satisfeitos om o que viam em seus �lhos e apoiaramessa pr�atia, que no in��io pareia t~ao ousada e ao �nal revelava-set~ao e�iente. Creseram as rian�as, as professoras, a oordena�~ao, aesola.

1.15. PRUD^ENCIA 47Continuemos num registro de otimismo, que �e algo que pode ser to-mado omo arater��stia da personalidade de determinadas pessoas,sempre dependente de um ambiente onde exista uma rela�~ao de on-�an�a. Sabemos que esasseia o poder do exemplo, mas o deputadofederal proporionalmente mais bem votado do pa��s fez a sua estreiana C^amara dos Deputados abrindo m~ao dos sal�arios extras que osparlamentares reebem (14o e 15o sal�arios), reduzindo a sua verba degabinete e o n�umero de assessores a que teria direito, tudo om ar�aterirrevog�avel. Tamb�em reduziu em mais de 80% a ota interna do ga-binete de R$ 23.030 para apenas R$ 4.600. Presindiu de toda verbaindenizat�oria e de toda ota de passagens a�ereas e do aux��lio-moradia.Com esta (solit�aria) atitude, ir�a levar os ofres p�ublios a eonomizarmais de R$ 2,3 milh~oes, nos quatro anos do seu mandato. O deputadoJos�e justi�ou, deste modo, a sua deis~ao:- Um mandato parlamentar pode ser de qualidade ustando bemmenos para o ontribuinte do que usta hoje. Esses gastos exessivoss~ao um desrespeito ao ontribuinte. Estou fazendo a minha parte ehonrando o ompromisso que assumi om meus eleitores.N~ao haver�a raz~oes para sermos otimistas?

1.15 Prud^eniaSE PRECISAR DISPARARA FLECHA DA VERDADE,PRIMEIRO MOLHEA SUA PONTA NO MEL.PROV�ERBIO CHIN^ESOGuardian publiou um estudo da London Shool of Eonomis, noqual se defende que o prinipal objetivo das esolas deve ser o de ajudar



52 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESAS COISASQUE CATIVOU,DISSE PARA O PEQUENO PR�INCIPESAINT-EXUP�ERYA Delara�~ao Universal para a Responsabilidade Humana diz-nosque a humanidade, em toda sua diversidade, pertene ao mundo vivoe partiipa de sua evolu�~ao, que os seus destinos s~ao insepar�aveis.E prop~oe prin��pios gerais, que podem servir de base para um novopato soial. Eis alguns exemplos: \O exer��io do poder s�o �e leg��timoquando serve o bem omum e quando �e ontrolado por aqueles so-bre os quais esse poder �e exerido; a busa da prosperidade n~ao podeser desvinulada de uma partilha justa das riquezas; os saberes e aspr�atias s�o adquirem todo seu sentido quando s~ao ompartilhados eusados em prol da solidariedade, da justi�a e da ultura da paz". Issomesmo: �e imposs��vel ser feliz sozinho . . . Como estamos longe deonretizar os prin��pios da Delara�~ao! Se um ser humano pode rei-vindiar seus direitos, deve, igualmente, manifestar onsi^enia de queas suas responsabilidades s~ao proporionais aos direitos que reivindia;responsabilidade pelo outro, ompromisso.Observo arros ultrapassando a �la pelo aostamento, mentes \en�-leiradas" segundo valores inulados por pr�atias soiais noivas. Vejoalgu�em furar a �la, no bano, na reparti�~ao p�ublia. Olho as ins-ri�~oes pihadas nos banheiros de servi�os p�ublios, manifesta�~oes deindig^enia mental, irresponsabilidade daqueles que ignoram que a as-sun�~ao da dignidade humana tamb�em passa pela utiliza�~ao de umbanheiro.Numa idade do interior, ao lado da plaa de aviso de quebra-molas,vi uma plaa repleta de \n~aos": \N~ao urine na al�ada / N~ao jogue lixono h~ao / N~ao fa�a sexo na pra�a / N~ao saia atirando". Uma univer-sidade ofereeu viveiros de plantas �as esolas da sua regi~ao, e somenteuma dessas esolas manteve o seu viveiro . . . vivo. Nas restantes, as
1.16. QUALIDADE DE VIDA 49suiidar. Por prud^enia, n~ao desdenhei (onfesso que senti vontade. . . ), mas, tamb�em por prud^enia, n~ao me demiti, n~ao me desviei dasitua�~ao . . . E disse-lhe: Isabel, vai at�e junto do mar, saboreia um p^ordo sol. �E gratuito, belo e diferente de dia para dia. Se, quando o solse tiver posto, ainda tiveres inten�~ao de te matar, tens ali o mar . . .A Isabel n~ao voltou a se queixar.Alguns anos deorridos sobre o epis�odio, reebi um e-mail: Pro-fessor, fui junto do mar, ver o p^or do sol, omo reomendou. Amoa minha pro�ss~ao, tenho um marido maravilhoso e uma �lha linda,linda. Obrigada. Muito obrigada.Se naquele �m de tarde, imprudentemente, eu tivesse dado ombro�a Isabel, a teimosa ontinuaria a teimar na ulpa alheia. Continuariaerrando, no pressuposto de que um mundo astuto onspirava ontraela, que um mundo malvado era a ausa do seu insuesso. O mundoruel, que a Isabel inventara, impedia-a de viver pelo sentimento eagir pela raz~ao. Foi preiso que algu�em estabeleesse uma rela�~ao deautentiidade para que a Isabel passasse a usar de prud^enia nos seusju��zos. A Isabel tinha tudo, mas vivia sem ter sido.Com a expans~ao das tenologias digitais, ada vez mais seres hu-manos podem se omuniar. Mas as novas onex~oes t^em-nos tornadoprudentemente aut^entios?

1.16 Qualidade de vidaA AQUISIC� ~AO DESENFREADA DE BRINQUEDOSCOLABOROU MUITO PARA QUE OATODE BRINCAR FICASSE EM SEGUNDO PLANO.RESULTADO: AS CRIANC�AS, NA ATUALIDADE,QUANDO QUEREM BRINCAR



50 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESN~AO PODEME, QUANDO PODEM,N~AO QUEREM OU NEM SABEM MAIS.ROSELY SAY~AOCertamente, todo mundo onhee a hist�oria do pesador que, tendoaabado de pesar tr^es peixes, onsiderava ser alimento su�iente paraa fam��lia, naquele dia, e ia para asa, saborear o dia, saborear a vida.Algu�em, ontando essa hist�oria, aresentou que esse pesador eraum \selvagem". Mas ser�a selvagem quem reusa ter a subjetividadeindustrializada, quem se mant�em alheio aos ditames de uma eonomiapredadora?As lojas anuniam os presentes para o Dia das Crian�as, para o Na-tal, ou para assinalar outras efem�erides apaziguadoras da febre onsu-mista. As vitrines est~ao repletas de Barbies e laptops da Xuxa . . . Umpai oferee um elular de �ultima gera�~ao �a �lha que aaba de omple-tar ino anos de idade. Os jovens reem que, efetivamente, esolhemaquilo que usam e as rian�as s~ao manipuladas pela m��dia. Quandohegar�a o dia em que todas as esta�~oes de televis~ao seguir~ao o exemplodaquela que aboliu omeriais nos intervalos de programas destinados�a inf^ania?O Brasil oupa o primeiro lugar entre todos os pa��ses do mundoque pratiam irurgia pl�astia para jovens. O jornal A Folha de S~aoPaulo, de 7 de abril de 2011, notiiava a venda de suti~a om enhi-mento para meninas de seis anos! Uma idade brasileira, s��mbolo dodesenvolvimento eon^omio, ontava, em 1960, om seis livrarias euma aademia de gin�astia. Agora tem mais de sessenta aademias degin�astia e tr^es livrarias. A mesma idade registra um��ndie signi�a-tivo de endividamento dos jovens. No auge do triunfo do hedonismo,a feliidade restringe-se �a satisfa�~ao de desejos reilados. Para osesravos do onsumismo, renuniar a alguma oisa prazerosa paree
1.17. RESPONSABILIDADE 51signi�ar perda de liberdade. Talvez nuna tivessem olhado os l��riosdo ampo . . .Ningu�em nase onsumista. O onsumismo �e um h�abito mental ins-talado. Onde est�a a Edua�~ao para um onsumo r��tio, inteligente?Quando se ensinar�a a omer, a onsumir, quando se aprender�a a vi-ver? Se n~ao aprendermos na esola, onde e quando iremos aprender?Conheer os perigos do fast food �e t~ao neess�ario quanto saber oloara pontua�~ao orreta num texto. Desenvolver a sensibilidade do aluno,de modo que ele seja sens��vel a uma su��te de Bah, �e t~ao neess�arioquanto saber fazer multiplia�~oes por dois algarismos.Os 20% mais rios da popula�~ao mundial onsomem 86% de to-dos os servi�os e produtos. Os 20% mais pobres onsomem apenas1,3%. Os Estados Unidos, que t^em 5% da popula�~ao mundial, utili-zam 25% dos reursos mundiais. Poderemos ignorar que o resimentoeon^omio e soial, da forma omo aontee, promove o a�umulo deapital, de modo exludente e om impatos ambientais irrepar�aveis?Urge que os eduadores frequentemente se interroguem: qual ser�aa rela�~ao entre Edua�~ao e vida sustent�avel? Como se poder�a gerarresponsabilidades, atitudes de autorreex~ao e a�~oes �etias nos alunos?Ensinamos os nossos alunos a prevenir a obesidade m�orbida ou a dis-tinguir m�usia de lixo sonoro? Ajudamos os jovens a defenderem-se dafebre onsumista? Contribu��mos para que tenham uma boa qualidadede vida? Para que os idad~aos tenham uma boa qualidade de vida,�e preiso que sejam, verdadeiramente, idad~aos. Insistindo no �obvio:para que haja uma boa qualidade de vida, �e neess�aria . . . uma boaEdua�~ao.

1.17 ResponsabilidadeA GENTE S�O CONHECE BEM



56 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORES1.19 Toler^ania

TOLER^ANCIAN~AO SIGNIFICA ACEITARO QUE SE TOLERA.MAHATMA GANDHIO termo tem origem na palavra tolerare, que signi�a suportar pa-ientemente. Mas ser�a poss��vel aeitar que a pai^enia suporte a indi-feren�a? Poder-se-�a tolerar que todas as atitudes sejam onsideradasleg��timas? Poderemos inorrer num relativismo \tolerante", em quea verdade e a mentira se equivalem? Talvez se deva onsiderar umatoler^ania mais pr�oxima de algo que d�a pelo nome de . . . aeita�~ao.Vejamos.At�e onde devemos aeitar a diferen�a? Poder�a uma ultura sobre-viver se tolerar subulturas que defendam uma ultura de oposi�~ao?Que diferen�a haver�a, por exemplo, entre tolerar e aeitar que algu�emseja homossexual, ateu ou adepto de um time que ompete om onosso time? Que diferen�a haver�a entre tolerar a passividade de umeduador perante atos inaeit�aveis e aeitar que se deva oloar limi-tes a uma \ditadura da inf^ania", ao olapso �etio fae �as exig^eniase reivindia�~oes dos infantes? A toler^ania onfundida om a permis-sividade n~ao permitir�a que os tolerados imponham as suas regras (ouaprihos), negando a assimetria entre direitos e deveres?Ser�a oportuno saber omo alguns autores se posiionam peranteessa tens~ao entre tolerar e aeitar. Edmund Burke avisa-nos que existeum limite em que a toler^ania deixa de ser virtude. Jaime LuianoBalmes diz-nos que n~ao �e tolerante quem tolera a intoler^ania. KarlPopper sintetiza a tens~ao numa frase: \N~ao devemos aeitar sem qua-li�a�~ao o prin��pio de tolerar os intolerantes, sen~ao orremos o risode destrui�~ao de n�os pr�oprios e da pr�opria atitude de toler^ania". E
1.18. SOLIDARIEDADE 53plantas searam. Paree que as tarefas que exigem algum sarif��ios~ao de responsabilidade dos outros. Se apontarmos algo errado a umaluno, �e prov�avel que a resposta seja: N~ao fui eu!A modernidade projetou-nos numa �etia individualista, na qual sepretende onservar a benesse da liberdade, ignorando a pr�atia da res-ponsabilidade, algo que lhe �e inerente. A Edua�~ao formal fragilizouo oneito de �etia e as transgress~oes s~ao justi�adas omo regras dojogo para a sobreviv^enia. Urge, por isso, que est^anias eduaionais,omo as esolas, onretizem uma Edua�~ao integrada na p�olis, omo exer��io da orresponsabiliza�~ao na forma�~ao, uma forma�~ao es-truturante da vida pessoal e omunit�aria. Como diria Augusto Boal,\idad~ao n~ao �e aquele que vive em soiedade - �e aquele que a trans-forma". E outro mestre de nome Carlitos nos diz que ada pessoa quepassa pela nossa vida n~ao nos deixa s�o, deixa um pouo de si e levaum pouquinho de n�os. A nossa voa�~ao �e ooperar, ser orrespons�avel.Ningu�em existe sozinho, n~ao h�a entidades vivas isoladas em si.Se uma esola, no seu PPP, assume, perante as fam��lias dos seusalunos, que deles far~ao seres respons�aveis, dever�a assegurar oer^eniaentre o projeto esrito e a pr�atia efetiva do projeto. Isto �e, ter�a deenontrar modos de agir om responsabilidade. Muitas esolas o on-seguem. Mas . . . e as outras? Visitei uma \Esola de Aperfei�oamentode Pro�ssionais da Edua�~ao" (era assim que rezava a plaa ostentadano p�ortio de entrada). Havia muito lixo espalhado pelo h~ao dos or-redores e nas salas de aula. Quando uma professora me perguntou porque raz~ao as esolas n~ao mudam, la^onio, eu respondi:- Olha �a tua volta. E olha para o h~ao!

1.18 SolidariedadeSEJAMOS IRM~AOS



54 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESPORQUE ESTAMOS PERDIDOS NUMPEQUENO PLANETADOS ARREDORES DE UM SOL SUBURBANODE UMA GAL�AXIA PERIF�ERICA DE UMMUNDO PRIVADO DE CENTRO.EDGAR MORINReitamos sobre uma dura realidade: a quantidade de sui��diosveri�ados neste nosso onturbado mundo equivale ao dobro do on-junto de mortos por guerra e fome. Quem se interroga sobre as ausasde ambas as trag�edias? Quem reete sobre a aus^enia de uma �etiaapoiada na bondade e no apoio m�utuo?Naquela idade em que ome�amos a sentir a neessidade de darsentido �a vida (ou de sair dela . . . ), �e preiso que aonte�a um fe-liz enontro om seres que ensinam que a verdadeira vida �e um fra-terno enontro. E h�a tantos desenontros nesta vida . . . Ao vivo, atelevis~ao transmitia um atropelamento, numa rua de S~ao Paulo: umorpo no meio da rua e ondutores desviando as seus autom�oveis da-quele obst�aulo, alguns quase esmagando a inerte v��tima do aidente.Na al�ada, transeuntes alheios ao drama. At�e o momento que umdeles faz sinal aos arros para que parassem, vai at�e junto do orpo epede para hamar uma ambul^ania. Interrogo-me: Este software hu-mano ser�a o �unio, ou poderemos aspirar algo diferente? Quero rer napossibilidade de uma soiedade mais fraterna. E esuto o mestre Mo-rin, que nos fala da neessidade de uma metamorfose, de uma reformamoral, lograda atrav�es de profundas mudan�as no modo de eduar enuma eonomia eol�ogia e solid�aria. Ele diz-nos que solidariedade �ea palavra que pode modi�ar positivamente o futuro da humanidade.Curiosamente, Morin onsidera que o pa��s om maiores possibilidadesde liderar essa metamorfose solid�aria �e o . . . Brasil.Quando se substituir�a um \ou" solit�ario pela oordena�~ao do \e",
1.18. SOLIDARIEDADE 55para que n~ao haja moradores dos jardins versus zona leste, mas apenasbrasileiros unidos numa tarefa omum? Por que n~ao imitamos osjaponeses, v��timas de um terr��vel tsunami? Ningu�em furou �la paraa assist^enia m�edia. Compartilhou-se a falta de �agua, a fome, atristeza, a morte. N~ao houve saques, mas solidariedade.O presidente da assembleia da esola era um moinho muito au-toentrado. Nas reuni~oes, ele somente dava a palavra aos amigos en~ao assumia responsabilidade oletiva, em situa�~oes que justi�avamessa atitude. Foi ritiado por muitos dos alunos que o elegeram.Reagiu dizendo que se demitiria. Ent~ao, as rian�as tomaram umadeis~ao surpreendente: deidiram que o presidente deveria ontinuarno argo. Mas que a ondu�~ao das reuni~oes deveria ser partiipadapelos restantes membros da mesa da assembleia, de modo a ajudar opresidente a aprender a respeitar os outros e a respeitar-se.Ao longo daquele ano letivo, o presidente, que n~ao foi demitido, vi-veu m�ultiplas situa�~oes de ajuda m�utua. No �nal da �ultima assembleiadaquele ano, deitou disurso, agradeendo aos olegas a oportunidadede ter aprendido a ser solid�ario. Em linguagem de gente jovem, disse,mais ou menos, isto: Que n~ao se importava de n~ao ser o primeiro,para que todos fossem os primeiros. Diz-nos o mestre Johann Hein-rih Pestalozzi que a Edua�~ao moral n~ao deve ser trazida de forapara dentro da rian�a, mas deve ser uma onsequ^enia natural deuma viv^enia moral. A ompreens~ao e a aeita�~ao do outro resultade uma aprendizagem da verdade, na arte de onviver. Desde tenraidade, a solidariedade na solidariedade se aprende.Um menino sentou-se no olo de um idoso, que horava a morte dasua esposa. O idoso susteve o horo e sorriu. Quando a m~ae da rian�alhe perguntou o que tinha dito ao velhinho, a rian�a respondeu: -Nada. S�o o ajudei a horar.



60 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESO Rubem insistiu:- Foi um professor que te mandou fazer essa tarefa?- N~ao! - disse a menina - Eu sei o sentido destas palavras. Masos meus olegas menores ainda n~ao sabem onsultar o diion�ario eeu deidi ajud�a-los, para que eles ompreendam o texto, que �e bembonito.
1.21 VerdadeA VERDADEPADECE,MAS N~AOPERECE.SANTA TERESA D' �AVILAConta-se que um �l�osofo onversava om o diabo quando passouum s�abio om um sao heio de verdades, do qual uma aiu. Algu�ema apanhou e saiu orrendo, gritando: Enontrei a verdade! Peranteesse quadro, o �l�osofo disse para o diabo: Aquele homem enontroua verdade e, agora, todos v~ao saber que vo^e �e uma ilus~ao da mente.Mas o diabo respondeu: Est�a enganado. Ele enontrou um peda�o daverdade. Com ela, vai fundar mais uma religi~ao. E eu vou �ar maisforte!Quem sofrer de alguma forma de ang�ustia existenial enontrar�arespostas em Kalil Gibran, ou em Antoine Saint Exup�ery. Aqueles queestiverem em situa�~ao de d�uvida religiosa poder~ao reorrer �a B��blia,ao Cor~ao ou a outro qualquer livro sagrado. Essa experi^enia podeonstituir-se numa bela harmonia. Certamente, haver�a muitas verda-des para a verdade em que areditamos. Se eu vejo de um modo e ooutro v^e de outro modo, que se tente ver os dois modos, ver juntos,

1.19. TOLER^ANCIA 57dois dos maiores mestres portugueses do s�eulo XX, assim se pronun-iam: \Por que tolerar? Paree-me ainda pior do que perseguir. Noperseguir h�a um reonheimento do valor" (Agostinho da Silva); e\Tolerar a exist^enia do outro e permitir que ele seja diferente ainda �emuito pouo. Quando se tolera, apenas se onede, e essa n~ao �e umarela�~ao de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro" (Jos�eSaramago). Que me seja perdoada a presun�~ao, mas me atreverei afazer eo das palavras do saudoso esritor para ontextualizar a tens~aoentre toler^ania e aeita�~ao no ontexto esolar.�E omum esutar a express~ao Edua�~ao demor�atia. Correndoriso de susitar alguma pol^emia, arriso perguntar: as deis~oes to-madas pelo orpo de eduadores de uma esola dever~ao ser tomadaspela maioria (demor�atia) ou por onsenso? A minoria a quem foiimposta uma deis~ao demor�atia respeitar�a (aeitar�a) tal deis~ao,umprir�a aquilo que foi deidido? Dito de outro modo: as deis~oesdever~ao ser pautadas na toler^ania ou na aeita�~ao?Os brasileiros pareem tender �a toler^ania. Talvez por ser mais^omodo ir ao aeroporto xingar o time que perdeu uma partida defutebol do que manifestar na rua, na pra�a, em todo o lugar, a n~aoaeita�~ao do enriqueimento il��ito, da orrup�~ao, de rimes ontra oer�ario p�ublio. �E mais f�ail do que intervir quando um energ�umenojoga uma lata vazia pela janela do arro ou quando uma justi�a obtusapermite que o pol��tio orrupto bene�ie de impunidade. O p�essimoexemplo de signi�ativa parte da lasse pol��tia inuenia o ar�aterdo povo, polui as mentes om valores ego��stas. O povo brasileiro sofrede uma bovina toler^ania fae aos atos imorais dos indigentes morais,que onspuram a nobre arte de fazer pol��tia.Li (j�a n~ao sei onde) que a �etia assemelha-se a uma reta: a me-nor dist^ania entre os pontos A e B, onde A �e o Ideal e B, a A�~ao.Deveremos tolerar a inoer^enia entre o pensar e o fazer, ou aeitara neessidade de �nar barreiras perante proedimentos moralmenteontradit�orios?



58 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORES1.20 Uma atitude

O CORRER DA VIDA EMBRULHA TUDO.VIDA �E ASSIM:ESQUENTA E ESFRIA,APERTA E DA�I AFROUXA,SOSSEGA E DEPOIS DESINQUIETA.O QUE ELA QUER DA GENTE �ECORAGEM.GUIMAR~AES ROSAS~ao os valores que de�nem o rumo de um projeto pedag�ogio etraduzem-se em atitudes. Se tal n~ao sueder, um projeto n~ao ultra-passar�a o n��vel das inten�~oes.O Andr�e estava prestes a reprovar, porque j�a quase havia ultra-passado o limite permitido de \faltas disiplinares". O pai do Andr�efoi saber o que se passava. Foi-lhe expliado que o �lho sa��a da salade aula sem autoriza�~ao da professora. Chegando em asa, o pai doAndr�e perguntou-lhe se ele tinha onsi^enia do riso que estava aorrer. O jovem respondeu a�rmativamente. Ainda mais preoupado,o pai voltou �a esola, tentando entender a obstina�~ao do �lho. Umprofessor amigo aolheu-o e expliou o que vinha aonteendo, desdeque uma professora nova tomara a responsabilidade de dar aulas �aturma do Andr�e. A professora era uma senhora insegura. No in��io daaula, gritava, amea�ava de mandar sair da sala, om falta disiplinar,todo o aluno que perturbasse a aula. Havia na turma um aluno, quepareia estar sempre de bem om a vida, dado que um sorriso perma-nentemente lhe enfeitava o rosto. A professora, supondo que o sorrisoorrespondia a desa�o, pusera esse aluno fora da sala v�arias vezes.Tantas vezes quantas o Andr�e havia sa��do e, onsequentemente, sido
1.20. UMA ATITUDE 59punido om \falta disiplinar".Na primeira vez, o Andr�e tentara expliar que o sorriso do olegaera natural, uma arater��stia. N~ao onseguira faz^e-lo. A professorao mandou alar. O Andr�e saiu tantas vezes quantas o olega havia sidoexpulso, porque n~ao onordava om a atitude injusta da professorae manifestava-se deste modo: num protesto mudo. Porque a solida-riedade era um dos valores do quadro axiol�ogio do projeto da esolaque o Andr�e frequentara antes de ingressar naquela, onde . . . quasereprovara por exesso de \faltas disiplinares".Uma atitude �e uma atitude. E uma vida feita da onstante demiss~aode atitudes �e uma vida . . . sem atitude. Para salvar a pele, perde-se osentido da vida; para poupar in^omodos, perdemo-nos a n�os mesmos.Em 1934, a primeira Constitui�~ao, que atribuiu ao Estado a respon-sabilidade pela Edua�~ao do povo, inspirava-se em valores e prin��piosna �epoa prevaleentes. Deorrente de tais valores e prin��pios, o Brasilda Edua�~ao formal uidou de formar elites e desuidou da Edua�~aodo povo. Hoje desdenha-se a �etia (muitos membros da elite ometemrimes de olarinho brano . . . ), num jogo de salve-se quem puder,porque a Edua�~ao esolar fragilizou a responsabilidade soial.Poder�a haver Edua�~ao em pr�atias soiais que impedem a assun�~aode uma vida plena quando n~ao fazemos aquilo que se pode e se sonhapoder fazer? Num tempo em que a Esola da Ponte ome�ava a deixarde ser uma \esola dos pobres e de�ientes", passando a ser uma esolade todos, um pai, juiz de pro�ss~ao, on�deniou-me: A minha �lhaaprender�a nesta esola aquilo que outras esolas lhe poderiam ensinar.Mas pode aprender aqui oisas que outras esolas n~ao lhe ensinariam. . .Na sua primeira visita �a Esola da Ponte, Rubem Alves deteve-sea observar uma menina, que onsultava um diion�ario. Perguntou porque o fazia. A menina respondeu: Estou fazendo uma lista de palavras\dif��eis" deste texto e esrevendo-as de uma maneira mais simples.



64 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORESpais onservadores ignoravam o onte�udo do projeto, nuna o leram!Aquela esola transformou-se numa fraude. Coneitos omo demo-ratiidade, di�alogo e responsabilidade �etia ontinuam a enfeitar oprojeto (esrito), enquanto os padr~oes de omportamento otidianoreetem uma heran�a ivilizat�oria alada na domina�~ao, no autori-tarismo. Os eduadores, que ousaram n~ao onordar om absurdasdeis~oes, n~ao puderam fazer ouvir a sua voz. Foram intimidados,ostraisados e at�e mesmo despedidos. O trabalho s�erio de reex~aosobre as pr�atias, um aervo de ria doumenta�~ao arquivada numomputador, desapareeu misteriosamente. Ningu�em soube indiar oseu paradeiro . . . E a Esola X ontinuou ativa de uma onep�~aode produ�~ao em s�erie, do papaguear onte�udo, da parelariza�~ao doonheimento.Alguns pais, os mais onsientes da situa�~ao, reagiram, exigiramo umprimento do projeto. Porque n~ao foram esutados, levaram osseus �lhos para outras esolas. Denuniei as ontradi�~oes, mas issopara nada serviu. Afastei-me da Esola X.Mais uma iniiativa de professores s�erios foi frustrada. Mas n~aopense que os pais e professores desistiram - foram reome�ar em outrolugar.A situa�~ao desrita n~ao �e in�edita; �e bem omum, ali�as. E permite-nos pereber uma das raz~oes pelas quais o Brasil ontinua imerso numaprofunda rise moral.
1.23 Zero em omportamento ou nota dez?A EDUCAC� ~AO MORALN~AO DEVE SER TRAZIDADE FORA PARA DENTRO DA CRIANC�A,

1.21. VERDADE 61omo Mahatma Gandhi fazia: \A minha preoupa�~ao n~ao est�a emser oerente om as minhas a�rma�~oes anteriores sobre determinadoproblema, mas em ser oerente om a verdade". N~ao nos esque�amosque foi a imposi�~ao de uma \verdade" �unia que levou Espinosa aoex��lio e Galileu �a retrata�~ao.Jos�e Prat ironiza: \Sempre que algu�em a�rma que dois e dois s~aoquatro, e um ignorante lhe responde que dois e dois s~ao seis, surge umtereiro que, em prol da modera�~ao e do di�alogo, aaba por onluirque dois e dois s~ao ino".Apesar das distor�~oes da informa�~ao ometidas pela m��dia, a ver-dade ontinua sendo verdade. Quando a mentira, tal omo a Medusa,ontempla o esudo de Teseu e so�obra, �e porque reonhee a suaverdadeira fae.Um e-mail reebido de uma professora est�a esrito:- Eu estava numa palestra sua e lhe �z uma pergunta. Apresentei-me omo pedagoga e disse que tinha duas d�uvidas. O senhor merespondeu algo assim: Como pode ser pedagoga e ter apenas duasd�uvidas?Aredito que todo o ser humano �e uma d�uvida, uma \metamorfoseambulante". A d�uvida e a humildade s~ao ompanheiras diletas daverdade, uma mistura sublime. Aeitemos, serenamente, os mist�eriospor desvendar, sem neessidade de explia�~oes para o inexpli�avel.Venho repetindo que o prin��pio da veraidade dever�a nortear todosos projetos eduativos. Mas, na boa das rian�as, a verdade hega aser rueldade . . .- Ah tia, desulpe! - disse a aluna.- Por que, minha �lha? - quis saber a professora.- �E que hamei a senhora de idiota - eslareeu a rian�a.- Eu n~ao esutei nada - disse a professora, sorrindo.



62 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORES- Foi s�o em pensamento . . . - eslareeu a rian�a.Ainda que disso n~ao tome onsi^enia, a rian�a age �loso�amente,busando verdades. Verdades omo a que reonstitui a hist�oria da �lo-so�a dos adultos: Thales a�rmava ser a �agua o elemento fundamentalda mat�eria. Anax��menes areditou que fosse o ar. Para Xen�ofanes, oelemento fundamental era a terra. Her�alito a�rmou que era o fogo.E hegou Emp�edoles, para expliar que o mundo �e a ombina�~ao de�agua, ar, terra e fogo. As rian�as e os louos falam verdades que a sua�epoa permite vislumbrar. Talvez por isso, os louos sejam internadosem hosp��ios e as rian�as em esolas. Permite, pois, que vos narremais um epis�odio, on�rma�~ao da infantil pr�atia da verdade.Uma professora tentava onvener os alunos a omprar uma �opiada foto do grupo:- Imaginai que bonito ser�a quando vo^es forem grandes e todosdigam \ali est�a a Catarina, �e advogada, este �e o Miguel e, agora, �em�edio".Uma vozinha, vinda do fundo da sala, fez-se ouvir:- E ali est�a a professora . . . Que j�a morreu.

1.22 X da quest~aoPARA SER GRANDE, S^E INTEIRO:NADA TEU EXAGERA OU EXCLUI.S^E TODO EM CADA COISA.P~OE QUANTO �ES NO M�INIMO QUE FAZES.FERNANDO PESSOAAs onlus~oes de um estudo de aso talvez sintetizem a inten�~aodeste diion�ario. Comeemos por atribuir um nome �t��io �a esola:
1.22. X DA QUEST~AO 63\Esola X", por nela estar ontido o . . . X da quest~ao. �E uma insti-tui�~ao da rede partiular de ensino de uma apital de estado. Ao-lhe alunos provenientes de fam��lias de lasse m�edia-alta. A Esola Xdisp~oe de um belo projeto, no qual ponti�am os valores insritos naLei de Diretrizes e Bases: autonomia, respeito, demoratiidade . . . Oprojeto (esrito) ont�em abundantes ita�~oes de autores da moda, numdisurso feito de pedagogia pseudo-humanista e de ariaturas de ons-trutivismo. A pr�atia �e a nega�~ao daquilo que est�a esrito.Aompanhados de pais que, onsientemente, aderiram ao projeto,alguns professores da Esola X tomaram a iniiativa de rever pr�atiase dar-lhes oer^enia. Crentes de que a autonomia �e onstru��da atrav�esda oopera�~ao, perguntavam: omo �e poss��vel desenvolver autonomianuma aula, quando se onsidera o eduador omo objeto, mero exeu-tante de determina�~oes?Foram instalando dispositivos, reetindo efeitos, trabalhando gra-tuitamente, fora do hor�ario de aula, em equipe. Exelentes resultadosn~ao demoraram a surgir. Logo tamb�em apareeram torpes rea�~oes:olegas \professores" (n~ao sei se poderei dar-lhes t~ao digno estatuto)sabotaram o trabalho dessa equipe. E todo o esfor�o se perdeu entreos aprihos do dono da Esola X e a oniv^enia de servi�ais \pro-fessores", que, para n~ao perderem o emprego, perderam a dignidade.\Professores", uja desonestidade inteletual foi reompensada omtablets ofereidos por um hefe que r^e que o dinheiro pode ompraronsi^enias.Esse diretor, ignorante do que seja a pedagogia, tomou deis~oesarentes de fundamenta�~ao pedag�ogia, ient���a, ou de mero bomsenso, e que feriam os valores onsagrados no projeto da institui�~ao.Deis~oes om obedi^enia bovina omuniadas (ou, melhor dizendo,impostas) por uma oordenadora aos eduadores. Herdeiro de umaultura autorit�aria, o dono da Esola X imp^os os seus aprihos, be-ne�iando a representa�~ao onservadora que muitas fam��lias-lientest^em do que seja uma esola e um projeto. Veri�quei, ali�as, que esses



1.23. ZERO EM COMPORTAMENTO OU NOTA DEZ? 65MAS DEVE SER UMACONSEQU^ENCIA NATURAL DEUMA VIV^ENCIA MORAL.PESTALOZZICompletando o nosso diion�ario, ofere�o-vos um esperan�oso on-traponto da Esola X, a Esola Z, que aolhe alunos oriundos debairros soiais e favelas, jovens astigados pela fome e por outrasviol^enias, rian�as expulsas de outras esolas. A viol^enia vividapelos alunos que esta esola aolhe �e arater��stia de uma soiedadeexludente, que, infelizmente, muitas esolas ainda ajudam a repro-duzir.O projeto (esrito) da Esola Z onsagra valores, uja pr�atia operao resgate daquilo que torna os seres humanos mais humanos. A pr�axisda Esola Z permite aos seus alunos partirem do zero em omporta-mento para a nota dez em humanidades.Diz-nos o diion�ario que valor �e preeito ou prin��pio moral pass��velde orientar a a�~ao humana. Mas, se a Esola foi riada para reorien-tar a a�~ao humana, para ser um ber�o de igualdade soial, um modelode esola obsoleto e hegem^onio transformou-a num obst�aulo ao de-senvolvimento humano. Hoje s~ao vis��veis sinais de que a velha esolaest�a prestes a parir uma nova esola. E de que, neste proesso, oseduadores mais sens��veis sentem om mais intensidade as dores doparto.A Esola Z �e nota dez na viv^enia de valores. A viv^enia dos valoresenforma o ar�ater, projeta-se nas atitudes. Os eduadores que nelaoperam felizes transforma�~oes desenvolvem uma \�etia universal do serhumano", omo diria o saudoso Paulo. A oer^enia, que nela se operaentre teoria e pr�atia, reorienta a a�~ao humana e vai dando bons frutos.O Robson, atento e r��tio nas interven�~oes que faz durante as reuni~oesde pais, proibiu a �lha de ver a novela. E o �lho da Cleide j�a n~ao assiste



66 CAP�ITULO 1. DICION�ARIO DE VALORES�as aberra�~oes do Big Brother. O pai do Maique vendeu a biileta deir para o trabalho e ajudou a esola na ompra de um violino para oseu �lho. Aos treze anos, quando hegou �a Esola Z, o Maique n~aoonseguia sequer pegar num l�apis. Os trabalhos da ro�a tornaram osseus dedos hirtos, as m~aos alejadas, dif��eis de fehar. Hoje, j�a vaiensaiando aordes de bahianas partituras, enquanto aprende no�~oesde Matem�atia e reebe li�~oes de sensibilidade. O impulso riativo daorquestra e o do oral de jovens ganham ra��zes no propiiar �as rian�asa oportunidade do deslumbramento dos sentidos.Sabemos que a transmiss~ao de valores se d�a pela onviv^enia, peloexemplo, pelo ont�agio emoional. Assim aonteeu om o Maion,�lho de pai que n~ao hegou a onheer. Que viu a m~ae ser assassinadapor um tra�ante. Que assistiu a estupro e outras viol^enias. Por tersido violado, n~ao ontrola o esf��nter anal. Naquela manh~a, hegouheirando a fezes, urina e suor. E n~ao tardou a reinidir no xingamentoe na agress~ao aos olegas.O professor aproximou-se e abra�ou-o . . . om �rmeza. O Maiontentou libertar-se do amplexo, estrebuhou, gritou. Quando se aal-mou, o professor �ou a �t�a-lo, em sil^enio. Quando o Maion tirouos olhos do h~ao, falou:- Tio, posso fazer uma pergunta?- Pode - respondeu o professor.- Posso dar-lhe um abra�o? - Aquele orpo franzino olou-se aopeito do professor. E o inusitado questionamento repetiu-se:- Tio, posso fazer s�o mais uma pergunta? Posso?Antes que o professor, visivelmente emoionado, pudesse responder,o Maion aresentou:- Por que foi que o tio horou quando eu o abraei?Bastou um momento de arinho e �rmeza para que a reilagem

1.23. ZERO EM COMPORTAMENTO OU NOTA DEZ? 67dos afetos aonteesse. Tem raz~ao o Juarez, quando diz que n~ao h�atarefa imposs��vel, quando ao desejo do ora�~ao se soma a verdade dainten�~ao.


