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Cap��tulo 9A Soiedade Humanitarista e AImportânia da Coopera�~ao\De ada um segundo suas apaidades, a ada um segundo suas neessidades."9.1 A Responsabilidade da Coopera�~aoEm vista da seriedade e da brutalidade da atual situa�~ao mundial, muito espeialmente a situa�~aodos pa��ses pobres (ditos subdesenvolvidos), �e muito evidente a responsabilidade de toda e qualquerpessoa apaz de alguma a�~ao inego��sta no sentido de fazer aquilo que estiver ao seu alane, porpouo que seja, visando ooperar om atividades que promovammelhoramentos e�azes das ondi�~oesmiser�aveis nas quais padeem tantos e tantos seres humanos.O Humanitarismo, enquanto doutrina s�oio-pol��tia, a�rma de forma ateg�oria a existênia deapaidades su�ientes dentro da fam��lia humana para superar esta atual situa�~ao de mis�eria e deses-pero. A pr�opria palavra - humanitarismo - proura aludir a esta presen�a de for�as bene�entes emquantidade su�iente dentro da humanidade. Ela �e uma a�rma�~ao vigorosa a respeito da existêniadestas for�as benignas dentro da humanidade. Mas n~ao �e uma a�rma�~ao ingênua ou romântia,que desonhee o fato de que a maioria dos seres humanos ainda �e preponderantemente ego��sta. J�aenquanto um movimento, o Humanitarismo �e uma tentativa pr�atia de demonstrar a viabilidade dasupera�~ao da situa�~ao atual, bem omo de auxiliar substanialmente nesta tarefa.Embora a�rme que a responsabilidade pela situa�~ao atual seja dividida por todos os seres humanos,o Humanitarismo tamb�em a�rma o fato de que esta responsabilidade n~ao toa a todos om igual peso(em vista da diversidade de apaidades entre os indiv��duos). Ela �e muito maior no aso das pessoasque se enontram em ondi�~oes mais favor�aveis e no aso das pessoas que possuem maior apaidadede ompreens~ao. Estas pessoas de maior apaita�~ao somente enontrar~ao paz e feliidade em suasvidas na medida em que responderem apropriadamente a esta responsabilidade.9.2 A Neessidade da Coopera�~aoNeste sentido, h�a um fato deisivo que deve ser ponderado e reetido om muito vagar. Este fato �e aneessidade de uma a�~ao ooperativa entre muitas e muitas pessoas, todas trabalhando em prol desteobjetivo de supera�~ao das reais ausas geradoras da situa�~ao atual. Como mostramos, o dom��nio dasgigantesas organiza�~oes �e uma arater��stia entral do mundo de nossos dias, para o bem e parao mal. E somente a uni~ao ou a oopera�~ao inteligente de um n�umero maior ainda de pessoas �e quepoder�a, algum dia, fazer frente ao poder, hoje sem rival, das grandes organiza�~oes.63



�E neess�ario que se ompreenda que organiza�~oes que se dediquem a problemas espe���os jamaisser~ao su�ientes. Na verdade, ao fragmentarem as for�as que deveriam neessariamente estar unidas,estas organiza�~oes tornam-se parte do problema que elas mesmas prouram resolver. Isto porqueelas dividem e assim enfraqueem os reursos e as energias esassas, os quais apenas estando unidospodem gerar o poder su�iente para uma transforma�~ao realmente e�az.9.3 O Efeito Noivo das Organiza�~oes PariaisOs v�arios problemas espe���os a que estas organiza�~oes fragment�arias se dediam somente poder~aoter solu�~ao efetiva quando um grande n�umero de pessoas reonheerem a neessidade de uma solu�~aoglobal e, portanto, se re�unam em uma organiza�~ao que englobe e ontemple omo um todo a solu�~aodestes v�arios problemas espe���os (a exemplo das ausas da supera�~ao da mis�eria e da fome, daigual dignidade das mulheres, dos direitos dos povos ind��genas e de todas as minorias �etnias e deoutros tipos, da onserva�~ao do ambiente natural, da prote�~ao aos animais et.).Do ontr�ario, ao promoverem a fragmenta�~ao, estas organiza�~oes isoladas alimentam a pr�opriaausa dos males que elas prouram ombater. Transformam-se em ausas ombatendo os seus pr�opriosefeitos, numa esp�eie de ��rulo viioso que n~ao poder�a jamais alan�ar os objetivos visados. Istoporque, onforme apontamos, a falta de uma for�a ou poder que possa fazer frente �as grandesorganiza�~oes �e uma das ausas prinipais de todos os males espe���os da situa�~ao mundial atual.9.4 A Neessidade de Um Exemplo Pr�atioAl�em desta neessidade de que seja formada uma grande organiza�~ao de ar�ater global, existe tamb�ema neessidade de que esta organiza�~ao exempli�que pratiamente uma solu�~ao para a outra ausaprinipal dos problemas atuais que, omo vimos, �e a inexistênia de um bom proesso de sele�~ao dosdirigentes. Uma organiza�~ao forte mas mal dirigida tamb�em se onverter�a em uma ausa a ombateros seus pr�oprios efeitos. Estes dois aspetos em onjunto s~ao ondi�~oes neess�arias para a supera�~aodo quadro atual.A Soiedade Humanitarista foi riada para ser uma organiza�~ao om estas arater��stias. De umlado, �e uma organiza�~ao de ar�ater global e, de outro, ela orpori�a na pr�atia um ompetente ejusto proesso de esolha de seus dirigentes. Ela visa ofereer, portanto, n~ao um mero paliativo, masuma solu�~ao real, que ombata as verdadeiras ausas dos v�arios problemas espe���os.A Soiedade Humanitarista naseu para ser uma organiza�~ao internaional, embora seu primeiroramo tenha surgido no Brasil (a SHB - Soiedade Humanitarista no Brasil). A SHB foi fundada em20 de julho de 1986, na idade de Porto Alegre, omo uma soiedade ivil sem �ns lurativos. Temseu Estatuto registrado nesta mesma apital, o qual, omo dissemos, exempli�a onretamente onovo proesso de sele�~ao dos dirigentes que o Humanitarismo prop~oe.9.5 Difus~ao de Novos Valores e Id�eiasSuas linhas b�asias de atua�~ao desenvolvem-se ao redor de três eixos ou olunas prinipais. Oprimeiro �e o da Cultura, entendida no sentido da ria�~ao de oportunidades para o desenvolvimento dasapaidades humanas, tanto em termos t�enios, quanto (e prinipalmente) em termos da transmiss~aode valores �etios derivados dos prin��pios do Humanitarismo. Esta primeira linha impliar�a emreuni~oes, livros, ursos, palestras et. Estes dever~ao ser adaptados aos diferentes n��veis de apaita�~ao64



pessoal, sem omprometimento das verdades fundamentais expostas pelo Humanitarismo, do mesmomodo que o ensino das quatro opera�~oes n~ao ompromete a verdade da �algebra ou do �alulo superior.9.6 A Pol��tia Como Instrumento de Transforma�~aoO segundo eixo �e o da Organiza�~ao Pol��tia no sentido restrito da forma�~ao de um movimento pol��tiohumanitarista, o qual poder�a impliar inlusive na futura forma�~ao de um partido pol��tio. Nosprimeiros tempos este movimento servir�a mais para divulgar amplamente as id�eias do Humanitarismo,do que omo uma alternativa real de transforma�~ao soial. Mesmo assim sua importânia n~ao �epequena, pois h�a pouos instrumentos mais e�azes para a difus~ao de id�eias do que um partidopol��tio.9.7 A Eonomia Como Instrumento de Transforma�~aoO tereiro eixo �e o das Atividades Eonômias Visando (a pr�atia efetiva do) Aux��lio M�utuo. Conre-tamente, objetiva-se a ria�~ao de v�arios empreendimentos e organiza�~oes eonômias, todas perten-entes ou ligadas �a Soiedade Humanitarista. Estas empresas dever~ao por em pr�atia nas rela�~oes detrabalho os prin��pios do Humanitarismo, riando oportunidades para que muitos possam ganhar avida retamente, ao mesmo tempo em que auxiliam a promo�~ao de uma ausa da maior importânia.Estas atividades ser~ao geradoras de bem-estar tanto para os trabalhadores diretos, quanto para todosos assoiados que ter~ao aesso a muitos bens e servi�os a pre�os muito reduzidos, atrav�es de desontoset.Ser~ao empreendimentos tais omo editoras, esolas, muitos servi�os, e mesmo ind�ustrias e produ�~aoagr��ola, que ser~ao riados �a medida que a Soiedade Humanitarista for se desenvolvendo. Estas em-presas poder~ao tanto gerar reursos para a promo�~ao dos ideais humanitaristas, quanto aproximare viabilizar a oopera�~ao de muitas pessoas que de outro modo di�ilmente se aproximariam daSoiedade Humanitarista. Estes empreendimentos n~ao dever~ao produzir ou explorar servi�os e pro-dutos sup�eruos, obedeendo ao prin��pio �etio de que o luxo transforma-se em algo indevido quandomuitos n~ao disp~oem sequer do essenial na vida.9.8 Unidade na DiversidadeO lema da Soiedade Humanitarista �e UNIDADE NA DIVERSIDADE. Seu s��mbolo �e uma �gurahumana om os bra�os abertos, simbolizando a irmandade de todos os seres humanos. As oresda Soiedade Humanitarista s~ao o brano, o azul, o verde e o vermelho. O brano simbolizando aunidade, a integra�~ao de todas as ores. E as ores azul, verde e vermelho (que s~ao as ores prim�ariasdo espetro-luz) simbolizando a diversidade. Das ombina�~oes destas três surgem todas as outrasores, omo no exemplo de uma televis~ao a ores.9.9 A Uni~ao Faz a For�aA Soiedade Humanitarista, onforme indiam seus s��mbolos e suas atividades propostas, tem omoobjetivo onreto integrar ooperativa e harmoniosamente um grande n�umero de pessoas. Estasisoladamente, ou divididas em pequenas organiza�~oes, muito pouo poderiam fazer de realmentetransformador neste mundo, regido por gigantesas organiza�~oes de unho privatista, isto �e, quevisam luros privados, interesses grupais, orporativos, set�arios, regionais, naionais et.65



A Soiedade Humanitarista a�rma e visa demonstrar pratiamente que os seres humanos s~aoapazes de ooperar harmoniosamente, desde que organizados inteligentemente, ou seja, sobre osfundamentos de prin��pios simples e verdadeiros. N~ao h�a nada de novo neste prop�osito. As antigastradi�~oes religiosas j�a nos transmitiram esta orienta�~ao e este ensinamento, a exemplo da seguintepassagem dos antiqu��ssimos Vedas:\Pequenos esfor�os engenhosamente ombinados tornam-se extraordinariamente poderosos. Ele-fantes furiosos s~ao amarrados por um ord~ao de �bras de grama entrela�adas."9.10 Os Prin��pios FundamentaisComo uma doutrina ou omo uma �loso�a s�oio-pol��tia o Humanitarismo est�a fundamentado emapenas quatro grandes e simples prin��pios, uja importânia os ap��tulos anteriores prouraramdemonstrar. Estes prin��pios foram apresentados na Introdu�~ao, mas abe repeti-los:1. Todos os seres humanos onstituem uma FRATERNIDADE;2. Todos os seres humanos possuem uma mesma origem e uma mesma natureza essenial e, por-tanto, IGUAL VALOR;3. N~ao obstante a sua unidade e igualdade esseniais, os seres humanos apresentam CAPACIDA-DES DIFERENCIADAS;4. Em vista destes prin��pios, a norma que deve presidir a justi�a e a harmonia poss��veis entre osseres humanos �e a da IGUALDADE DE OPORTUNIDADES para o desenvolvimento de suasapaidades individuais difereniadas.9.11 Uma Deliberada Simpliidade Doutrin�ariaAs pessoas que se assoiam �a Soiedade Humanitarista delaram sua ades~ao t~ao somente a estesprin��pios, intenionalmente simples, uma vez que esta organiza�~ao visa demonstrar, na pr�atia, apossibilidade de uma oopera�~ao e de uma onvivênia harmoniosa entre pessoas muito diferentes,tanto em termos ulturais, religiosos et., quanto em termos de apaidades individuais, desde queelas possam onordar quanto a alguns pouos prin��pios amplos e universais.A simpliidade destes prin��pios fundamentais, deste modo, visa n~ao oloar obst�aulos desne-ess�arios ao relaionamento harmonioso ou �a oopera�~ao frut��fera entre indiv��duos pertenentes �asv�arias tradi�~oes ulturais e de diferentes n��veis de ompreens~ao.Al�em deste objetivo de n~ao riar obst�aulos indevidos �a aproxima�~ao de pessoas de diferentestradi�~oes e apaidades, h�a outras raz~oes muito importantes porque o Humanitarismo omo umadoutrina busa evitar, tanto quanto isto for poss��vel, uma desneess�aria omplexidade. Estas raz~oesest~ao relaionadas om os perigos do inteletualismo. Isto �e, om o perigo de se atribuir umaimportânia exagerada �as atividades meramente inteletuais.9.12 Os Perigos do InteletualismoO inteletualismo �e outro dos terr��veis equ��voos ou falsidades que dominam o mundo de nossos dias.Ele tamb�em brota muito naturalmente das vis~oes de ser humano hoje dominantes, na medida em66



que elas n~ao reonheem laramente o fato e a deisiva importânia da existênia, pelo menos emuma minoria, de apaidades supra-inteletuais (de poder de onheimento intuitivo, ou seja, de umaverdadeira apaidade de realiza�~ao interior da Unidade por detr�as de toda a diversidade), que s~aoinerentes ao n��vel de desenvolvimento alan�ado pelo menos por aqueles seres humanos de maiorn��vel de apaidades.O mundo de hoje, em onsequênia disso, valoriza e premia exageradamente o inteletualismo. N~aoperebendo que o onheimento meramente inteletual, embora tendo o seu lugar e a sua importânia(que n~ao devem ser de modo algum desprezados), tamb�em apresenta severas limita�~oes.O onheimento meramente inteletual baseia-se na mem�oria e na ompara�~ao. Ele est�a aprisi-onado, portanto, dentro do ampo da dualidade e da separatividade e, deste modo, tende a negara existênia da Unidade, bem omo a menosprezar ou mesmo a ignorar a existênia da sabedoria,do altru��smo e da virtude genu��na entre os seres humanos (ainda que estes preponderem de formamarante apenas numa pequena minoria). Isto, por sua vez, resulta inevitavelmente em valores�etios e em onep�~oes de deveres bastante equivoadas. Sem o laro reonheimento da Unidade eda simultânea extraordin�aria diversidade de apaidades entre os seres humanos, omo prouramosdemonstrar antes, n~ao existe a menor hane de solu�~oes e�azes para os grandes problemas huma-nos duais, a exemplo da dualidade entre liberdade e despotismo (autoritarismo ou exaerba�~ao daautoridade).Apenas por estas raz~oes o inteletualismo deve ser reonheido omo um grave problema e omouma das grandes trag�edias derivadas das falsas onep�~oes de ser humano hoje dominantes no mundo.Como esreveu Franis Baon, a iênia �e um instrumento que pode auxiliar muito aos seres humanose que preisa ser desenvolvida, mas ela n~ao pode orientar, por exemplo, nem sequer o seu pr�opriodesenvolvimento. Isto porque este desenvolvimento depende de uma lara e justa avalia�~ao de prio-ridades, a �m de que se possa disernir em quais as �areas devem ser onentrados os reursos semprerelativamente esassos �a disposi�~ao dos projetos de pesquisa ient���a.9.13 A Neessidade da Verdadeira SabedoriaEsta orienta�~ao do desenvolvimento da pr�opria iênia, portanto, depende de uma verdadeira sabe-doria a qual, por sua vez, est�a neessariamente ligada a valores �etios. E estes valores �etios n~aodependem de qualquer proesso meramente meânio ou quantitativo, mas sim do que Baon ha-mava de \uma outra iênia", estes valores dependem de proessos de natureza interior ou intuitiva(do latim in-tueri, isto �e, olhar (tueri), sobre ou para dentro (in)) ou, se quisermos usar as palavrasdo pr�oprio Franis Baon, dependem da \ontempla�~ao e da medita�~ao".Esta verdadeira sabedoria que �e apaz, por exemplo, de disernir om seguran�a as prioridades,n~ao pode existir sem no�~oes �etias, e estas por sua vez s�o podem ter omo fundamento seguro ereal a fus~ao entre onheimento e virtude, isto �e, o genu��no altru��smo et. Esta fus~ao implia numatransendênia da dualidade e da separatividade, que s~ao arater��stias esseniais do onheimentomeramente inteletual. Isto porque o onheimento inteletual est�a baseado na ompara�~ao, namem�oria, no dualismo - raz~ao pela qual os �l�osofos gregos o hamaram de \di-al�etia", ou seja,proesso de onheimento que implia em separar a alma em duas partes, pois toda a ompara�~aoimplia em duas partes.Estes limites do onheimento inteletual tornam-se laramente perept��veis ao observarmos ofato de que todo onheimento inteletual �e omo um instrumento, o qual pode ser usado tanto paraonstruir quanto para destruir, tanto para urar quanto para ferir, tanto para o bem quanto o parao mal. A sabedoria neessita vitalmente, deste modo, da supera�~ao desta dualidade, isto �e, neessitada realiza�~ao da Unidade. E tamb�em por esta raz~ao a a�rma�~ao �los�o�a da Unidade �e um oneitoessenial do Humanitarismo. 67



Para muitos estas quest~oes aima ser~ao exessivamente abstratas, o que �e perfeitamente normal.Mas quase todos podem pereber que os estudos e as disuss~oes meramente inteletuais tendem ase enerrar em \torres de mar�m", produzindo uma so�stia�~ao lingu��stia ada vez mais omplexa,nas quais se estabelee om extraordin�aria failidade uma desproporional ou exessiva importânia�as atividades e disputas inteletuais, quase omo se fossem um �m em si mesmas.O resultado disto, ainda que inonsiente, omo �e t~ao f�ail de onstatar em alguns asos, �e umdesolamento, uma aliena�~ao, um perder de vista da rela�~ao om os problemas mais urgentes eque mais atormentam o mundo. �E bem ilustrativo o fato de que os homens onseguiram resolvertantos problemas muito so�stiados, omo aqueles das viagens espaiais, da bomba atômia, dodesenvolvimento de velo��ssimos omputadores et., mas n~ao onseguiram suesso em quest~oes nadaomplexas, mas muito mais urgentes, omo a simples alimenta�~ao ou a moradia para todos os sereshumanos. Se isto n~ao �e uma demonstra�~ao do enorme inteletualismo de nossa �epoa, ent~ao o quepoder�a ser?Este segundo aspeto da op�~ao por uma relativa simpliidade doutrin�aria, portanto, prende-se aofato de que h�a graves e urgentes problemas, dos quais a nossa aten�~ao n~ao pode ser desviada. Estedesvio implia na quase erteza de uma perda do senso de prioridades, de quais s~ao os problemasque devemos resolver em primeiro lugar. H�a a neessidade de alguma elabora�~ao inteletual ou dou-trin�aria, �e laro. Como h�a a neessidade de mapas. Mas s~ao t~ao graves os problemas que desa�ama humanidade de nossos dias, t~ao vastas as suas onsequênias, que se faz neess�aria uma espeialênfase na solu�~ao efetiva de problemas simples, por�em absolutamente priorit�arios. E para failitaruma a�~ao ultural, pol��tia e soial radialmente diferente, isto �e, omprometida om a solu�~ao on-sistente dos mais urgentes problemas humanos �e que o Humanitarismo optou por uma volunt�ariasimpliidade doutrin�aria, que diminua os risos do inteletualismo - de se atribuir exagerada im-portânia �a so�stia�~ao inteletual e ao mero a�umulo de onheimentos.9.14 Uma Rara Oportunidade de Coopera�~aoAquelas pessoas que ompreenderem a importânia dos prin��pios do Humanitarismo para o bem-estar de toda a humanidade, e, sobretudo, para o bem- estar dos pa��ses e das popula�~oes mais pobresdeste mundo, n~ao poder~ao deixar de sentir a seriedade do apelo aqui feito sobre a importânia dedarem a sua oopera�~ao, dentro de suas pr�oprias apaidades, grandes ou pequenas, ao trabalho daorganiza�~ao ��mpar no mundo que �e a Soiedade Humanitarista.As pessoas que onordarem om o que aqui foi transmitido, que gra�as a esta vis~ao passarem aentender melhor a vida soial, pol��tia e eonômia de seus pa��ses e do planeta e, portanto, passarem aentenderem melhor a sua pr�opria vida e o seu pr�oprio lugar dentro da realidade soial, n~ao ontinuar~aoa apoiar posturas, disursos e organiza�~oes med��ores e geradoras de mais mis�eria no mundo. Estaspessoas n~ao poder~ao deixar passar a oportunidade rar��ssima de auxiliar nos momentos iniiais emais dif��eis da trajet�oria do Humanitarismo e da Soiedade Humanitarista. Elas reetir~ao sobre apobreza de uma vida que n~ao enontrou um movimento om o qual ooperar que v�a at�e as ausas,que n~ao �que nas onsequênias, nos efeitos dos problemas mundiais. E om imensa alegria elasompreender~ao e responder~ao de forma positiva e pr�atia �a importânia desta oopera�~ao.Desde logo manifestamos o nosso sinero respeito aos que n~ao puderem onordar om as vis~oesque aqui foram expostas. Tamb�em soliitamos que, se isto for poss��vel, nos apresentem suas r��tiase sugest~oes, pelo que �ar��amos muito agradeidos.
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