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APRESENTAÇÃO

Importante contar ao leitor, antes de apresentar com mais detalhe as 
características desta obra, o contexto em que ela se insere, marcando bem o lugar 
histórico que a circunscreve. 

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do novo coronavírus. O 
distanciamento social, reconhecida como a mais eficaz medida para barrar o avanço 
do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas atividades 
presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem estudantes e 
professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado por angustias e 
incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores pesquisadores e os 
demais autores reúnem os seus escritos para a organização deste volume.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala a mesa “Educação: desafios do 
nosso tempo” no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico 
tem sido uma “tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia, ainda segundo ele, 
só escancara o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de desigualdades. 
Portanto, as discussões empreendidas neste volume de “Educação: Agregando, 
Incluindo e Almejando Oportunidades”, por terem a Educação como foco, como 
o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, assim como também da prática docente.

Este livro, Educação: Agregando, Incluindo e Almejando Oportunidades,  
reúne um conjunto de textos, originados de autores de diferentes estados brasileiros 
e países, e que tem na Educação sua temática central, perpassando por questões de 
gestão escolar, inclusão, gênero, tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, 
formação de professores, profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação 
para a cidadania, entre outros. Os autores que constroem essa obra são estudantes, 
professores pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, 
partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os 
mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores e discussões por eles 
empreendidas, mobilizam-se também os leitores e os incentiva a reinventarem os 
seus fazeres pedagógicos. Nessa direção, portanto, desejamos a todos e a todas 
uma produtiva e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: A Educação para os Direitos 
Humanos preconiza o pleno desenvolvimento 
e fortalecimento das prerrogativas de proteção 
cidadã. Neste viés, surge o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos (PNEDH), cujo 
propósito é criar políticas educacionais voltadas 
para a cultura dos direitos humanos e a formação 
da cidadania. Utilizando-se de uma pesquisa 
qualitativa e descritiva-explicativa, o trabalho visa 
realizar uma abordagem sobre a influência e os 
consequentes resultados deste Plano na esfera 
social democrática brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Direitos 
Humanos, Estado, Democracia.

EDUCATION FOR HUMAN RIGHTS: 
THE IMPORTANCE OF THE NATIONAL 

HUMAN RIGHTS PLAN FOR THE 
CONSOLIDATION OF DEMOCRACY

ABSTRACT: Education for Human Rights 
advocates the full development and strengthening 
of citizen protection prerogatives. On this matter, 
the National Human Rights Education Plan 
(NHREP) arises, which aims to create educational 
policies focused on the culture of human rights 
and citizen education. Using a qualitative and 
descriptive-explanatory research, the work aims 
to approach the influence and the consequent 
results of this Plan in the Brazilian democratic 
social sphere.
KEYWORDS: Education, Human Rights, State, 
Democracy.

1 |  INTRODUÇÃO
Frente às dificuldades do acesso à 

educação para uma parte importante da 
população, principalmente àquela voltada para 
as relações humanas, o sistema educacional 
demonstra a necessidade premente de 
reformulação. Nesse âmbito, nasce o Plano 
Nacional de Educação para os Direitos Humanos 
(PNEDH), que traz diretrizes imprescindíveis 
ao planejamento da educação para os Direitos 
Humanos em todos os níveis de ensino, na 
perspectiva de consolidar o Estado Democrático 
de Direito.

Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica, nas quais as fontes utilizadas são 
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doutrinas, legislações e plataformas científicas, procedendo metodologicamente a 
teórica sobre o tema de forma qualitativa, assentada na tríplice relação Direitos 
Humanos, Educação e Democracia. Busca-se demonstrar pontos nos quais 
o PNEDH avançou desde a sua criação, indicando os caminhos percorridos e a 
relevância de instituir um plano de educação focado na inserção curricular com bases 
principiológicas nos direitos humanos. Além de compreender como esse plano deve 
ser efetivado, quais seus objetivos e qual a repercussão da sua plena aplicação, 
considerando seus impactos para o desenvolvimento humano e edificação de uma 
educação cada vez mais humana e democrática.

2 |  O PNEDH E SUA RELAÇÃO COM A CONSOLIDAÇÃO DA 
DEMOCRACIA

A importância dos Direitos Humanos se mostrou essencial logo após o período 
da Segunda Guerra Mundial, quando em 1948 foi proposta a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH) em uma reunião do Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas. Essa declaração, fundamentada no conceito de dignidade 
da pessoa humana, enfatiza: “o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 
da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. (DUDH, 1948)

Notadamente, a Educação em Direitos Humanos (EDH) tem seu início oficial 
com a proclamação da Carta das Nações Unidas (1945) e com a aprovação da 
DUDH, (1948), o que consequentemente fez com que a Organização das Nações 
Unidas (ONU) tratasse de incluir em suas resoluções e seus pactos, programas e 
projetos educativos.

Por conseguinte, no ano de 1996 foi instituído o primeiro Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH – I) com foco nos direitos civis e políticos, conhecidos 
como direitos de primeira dimensão1. Em 2002 houve uma revisão do PNDH – I e 
promulgou-se o Decreto nº 4.229, conhecido como Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH – II) que incorporou temas de cunho cultural de respeitos aos 
direitos humanos, onde abrangem as suas 4 (quatro) dimensões. E por fim, em 
2009 há outra reformulação do plano, sendo incluído o PNDH – III (Decreto nº 
7.037/2009) que consolida os direitos humanos como uma política pública. É nessa 
linha de acontecimentos, que há a implementação do Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos (PNEDH).

A educação em direitos humanos possui um caráter humanizador e contempla 
uma corrente efetivadora de direitos em várias dimensões, gerando o fortalecimento 
democrático. Nesse sentido, Oliveira assevera:

1 Caráter cumulativo do processo evolutivo dos direitos fundamentais.
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Pensar politicamente é alguma coisa que não se aprende fora da 
prática. Se o professor pensa que sua tarefa é ensinar o ABC e 
ignora a pessoa de seus estudantes e as condições em que vivem, 
obviamente não vai aprender a pensar politicamente ou talvez vá agir 
politicamente em termos conservadores, prendendo a sociedade 
aos laços do passado, ao subterrâneo da cultura e da economia. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 129).

Seguindo essa linha de pensamento e baseando-se nos objetivos do PNEDH, 
a educação deve se dar de forma transversal, com o intuito de não abandonar as 
matérias tradicionais já ensinadas, mas para promover uma contextualização, 
visualizada com a inclusão de temas nessa estrutura curricular, a serem trabalhados 
interdisciplinarmente como: saúde, ética, meio ambiente, o respeito às diferenças, os 
direitos do consumidor, as relações capital-trabalho, a igualdade de oportunidades, 
as drogas, a diversidade cultural e a educação de sentimentos, entre outros. Dessa 
forma, devem seguir os princípios da Educação em Direitos Humanos com base nas 
Diretrizes Nacionais de 2013:

1. Dignidade humana: Relacionada a uma concepção de existência 
humana fundada em direitos. A ideia de dignidade humana assume 
diferentes conotações em contextos históricos, sociais, políticos e 
culturais diversos.

2. Igualdade de direitos: Ligado à ampliação de direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais a todos os 
cidadãos e cidadãs.

3. Reconhecimento e valorização das diferenças e das 
diversidades: Se refere ao enfrentamento dos preconceitos e das 
discriminações, garantindo que diferenças não sejam transformadas 
em desigualdades.

4. Laicidade do Estado: Respeitando todas as crenças religiosas, 
assim como as não crenças, o Estado deve manter-se imparcial diante 
dos conflitos e disputas do campo religioso.

5. Democracia na Educação: Direitos Humanos e democracia 
alicerçam-se sobre a mesma base - liberdade, igualdade e 
solidariedade.

6. Transversalidade, vivência e globalidade: Os Direitos Humanos 
se caracterizam pelo seu caráter transversal e, por isso, devem ser 
trabalhados a partir do diálogo interdisciplinar.

7. Sustentabilidade socioambiental: Colabora para o entendimento 
de que a convivência na esfera pública se constitui numa forma de 
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educação para a cidadania, estendendo a dimensão política da 
educação ao cuidado com o meio ambiente local, regional e global.  
(Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 2018, p. 522-
523). 

Os princípios supracitados retratam parâmetros de uma educação libertadora 
em direitos humanos, sugerindo a partir disso, um novo olhar para a metodologia 
das aulas, de estilo tradicional e atuação passiva do alunado preocupado apenas 
em absorver conteúdos, é o que Freire (1987) denomina de “Educação Bancária”.  A 
mudança nesse sistema de aulas construiria um sujeito ativo, político e humanizado, 
que participaria de maneira intensiva e reflexiva nas aulas, passando a assumir 
um papel fundamental na sua própria educação, na medida em que, como Freire 
afirma, ocorreria a passagem de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade 
epistemológica. (FREIRE, 1996)

Toda essa forma metodológica influencia diretamente as relações 
interpessoais no processo educacional, excluindo toda forma de autoritarismo no 
ensino, objetivo consequencial de uma educação em direitos humanos, bem como 
possibilita a construção de uma sociedade mais justa. A partir dessa lógica, percebe-
se que cidadania, democracia e direitos humanos estão intrinsecamente vinculados.

Nessa linha de pensamento, o Brasil elabora a última versão do PNDH, o 
qual tende a representar o compromisso atual do Estado com a concretização dos 
direitos humanos. Trata-se de uma política pública com dois sentidos principais:

Primeiro, consolidando uma proposta de um projeto de sociedade 
baseada nos princípios da democracia, cidadania e justiça social; 
segundo, reforçando um instrumento de construção de uma cultura 
de direitos humanos, entendida como um processo a ser apreendido 
e vivenciado na perspectiva da cidadania ativa. (Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos, 2007, p. 12-13).

Ciconello, Pivatto e Frigo acrescentam:

Cabe ressaltar duas dimensões que foram consideradas estruturantes 
na construção do PNDH III: a universalização dos direitos em 
um contexto de desigualdades e o impacto de um modelo de 
desenvolvimento insustentável e concentrador de renda na promoção 
dos direitos humanos. (CICONELLO; PIVATO; FRIGO, 2009, p. 8).

Sem dúvidas, a implementação do PNEDH vislumbra a difusão da percepção 
do Direito Humano à Educação em nosso país, disseminando os valores sociais e 
entendendo que a democracia requer, sobretudo, uma sociedade dinâmica e capaz 
de transformar seus anseios em conquistas que devem ser efetivadas pelo Estado.
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3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depreende-se que a compreensão dos Direitos Humanos é fundamental 

na contextualização dos significados das relações de igualdade e do respeito às 
diferenças estabelecidas, permitindo a justiça e equidade social.

Torna-se imprescindível que a forma como a educação é disponibilizada pelo 
Estado à população seja superada por um sistema humanitário. É a partir dessa 
análise que o Plano Nacional em Direitos Humanos (PNEDH) idealiza a consolidação 
de um sistema educacional voltado para a dialética entre docente e discente, 
assentada na dignidade da pessoa humana, tornando-os agentes de transformação 
social e de incentivo à consolidação do Estado Democrático de Direito.

Notadamente, o entendimento de questões sociais relacionadas aos Direitos 
Humanos fomentam o senso crítico do cidadão e o acolhimento da democracia a 
partir dos Direitos Humanos.

Propõe-se, então, uma educação voltada para o exercício racional da 
liberdade, visto que possui um papel político determinante na modificação de 
realidades injustas e opressoras, na medida em que aniquilam o ser humano, 
massificam e impõem heteronomias. Esse plano vislumbra a criação de uma cultura 
universal dos direitos humanos, exercitando a tolerância, a promoção e a valorização 
das diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-
individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, 
dentre outras), bem como a solidariedade entre povos, assegurando a todas as 
pessoas o acesso à participação efetiva na sociedade.

Dessa forma, o Plano Nacional em Direitos Humanos (PNEDH) assume um 
compromisso importante no âmbito da comunidade internacional e apresenta-se 
como um instrumento base para a efetiva concretização dos direitos humanos e 
fundamentais para formação democrática cidadã, merecendo, portanto, atenção 
especial enquanto protagonista social da história.
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