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0 relacionamento entre pais e filhos e a educagao dos filhos passaram por pro-
fundas mudangas nos dltimos cinqtienta anos. No passado, a autoridade do pai e a pre-
senca da m5e no lar eram marcantes. As conquistas das mulheres no mercado de traba-
1ho foram significativas nas dltimas cinco d6cadas. Conseqtientemente, a presenga da
mae no seio da familia diminuiu, com certo prejuizo na educagao das criangas. A in-
flu6ncia dos pais na educagao dos filhos foi bastante atenuada. A crianga passa mais
tempo na creche, na escola, na rua e, hoje, na internet. As influencias mtiltiplas na for-
maeao da crianga comprometem a autoridade dos pais. A16m do mais, as familias des-
feitas com facilidade, afastam muitas vezes a figura do pai na educapao dos filhos. Qua-
se 20% das familias, hoje, sao dirigidas apenas pelas mulheres. 0 pai desaparece por
causa das separag6es e do div6rcio.

Mas tamb6m nas familias estaveis os pais sentem dificuldade em educar seus fi-
lhos. Podem os pais castigar os filhos, impondo-lhes restrig6es e colocando limites ou
devem deixar fazer sempre suas vontades e caprichos? A punieao aos filhos significa
falta de amor? Que tipo de ser humano se quer fomar, para que tipo de sociedade, com
que tipo de educagao?I

Conscientesdaspreocupag6esdospaisnaeducagaodosfilhos,faremosumrapi-
do exame sobre como era feita na educaeao dos filhos no Antigo M6dio Oriente, entre
os gregos e particularmente em Israel, com atencao especial mos livros sapienciais.
Como era a familia em Israel? Como Cram educados os filhos? Qual o papel da escola?
Quais Cram as instancias educativas e quais os m6todos utilizados na educagao? Com
o nosso pequeno estudo esperamos poder contribuir pra a discussao da educagao dos
filhos em nossas familias.

1. Familia e filhos em Israel

Os documentos mais antigos atestam que a familia israelita 6 claramente patriar-
cal2. i chamada "casa do pai" (bc/-'¢b) e 6 pela linha patema que se definem as genea-
logias. 0 marido 6, em geral, chamado "baal" de sua esposa, isto 6, Senhor. A familia
se define pelos  lacos  de sangue e pela moradia comum.  Por isso,  a familia 6 uma
"casa"; fundar uma familia 6 "constiuir uma casa" (Ne 7,4).

1.  Veja ncstc scntido PAGGI, Karina -GUARESCHI, Pcdrinho A.  a descz/o dos /j.77ii./cs. Enfoque psicossocial na
cducacao dos filhos. Pctr6polis: Ed. Vozcs, 2004; GOMIDE, Paula Inez Cunha. Pal.s p;.ese7ifcs, p¢z.s czi/se7!fcs. Rc-
gras e liinitcs.  Petr6polis:  Ed.  Vozcs, 2004.

2.  WRIGHT, C. J. H. Family. In:  7l/]e zl/2c/io/.B!.a/e Di.c/i.a/!a/y, vol. 2. New York: Doublcday,1992, p. 761-769; De
VAUX,  Roland. /jisf!.fiiz`fGes dc /srczcJ ;!o .4;7fz.go  resfcw7!e7!fo.  S5o Paulo:  Ed. Teol6gica, 2003, p. 41-86.
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Em alguns textos do Antigo Testamento aparecem tr6s niveis de parentesco.
Assim no epis6dio do castigo de Aca, que violou a lei do exterminio, causando a derro-
ta dos israelitas em Hai (Js 7,16-18), fala-se de tribo, cla e familia. 0 sorteio indica a
tribo de Juda como culpada. Dentro de Juda a sorte cai sobre o cla de Zar6. No cia de
Zar66indicadaafamiliadeZabdieporfimAca,comooculpadodetervioladoaleido
exteminio.

Era no terceiro nivel de parentesco, o da familia ou "casa do pai", que o israelita
vivia o sentido de inclusao, identidade, protecao e responsabilidade. A "casa do pai"
cl.a a familia extensa. Incluia o chefe da familia, sua(s) mulher(es), os filhos e suas es-
posas,osnetosesuasesposas,osfilhosefilhasnaocasados.AfamiliadeNo6compre-
ende a esposa, os filhos e as esposas dos filhos (Gn 7,1). A familia de Jac6 tamb6m in-
eluirfesgerag6es(Gn46,8-27).Umafamiliaextensapodiaincluirtamb6mservos,re-
Sidentes estrangeiros Gerz.77€), vitivas e 6rfaos sob a protegao da familia. Por isso, uma
(`i\milia extensa podia compor-se por 50 ou ate  100 pessoas e ocupar vatias casas,
c;omo a familia de Micas (Jz  18,14.19.28s).

Esta situap5o se modifica mais tarde com o crescimento do ndmero de cidades.
`l'eLstomunhos arqueol6gicos mostram casas pequenas, que incluiam praticamente s6

()#rilhos.Apartirdos6c.VIIIochefedafamiliajanaoexercesuaautoridadeilimitada.
t } scntimento de solidariedade decresce e a pessoa se desliga cada vez mais do grupo
l'!`miliar.Emcontrapartida,oprincipiodaresponsabilidadeindividualsesolidifica(Dt
:j,4., '16; 2Rs 14,6; Jr 31,29130; Ez 14,12-20;  18,10-20). Os profetas se vein obrigados a
(lufcnderacausadavitivaedo6rfao,queperdemaprotecaodafamiliaextensa,como
tin``1.aquecimento dos laeos de solidariedade (Is  1,17; Jr 7,6; 22,3; Ez 22,7).

Embora fosse permitida a poligamia,  o casamento monogamico  era o  estado
In{`isfreqtientenafamiliaisraelita(cf.Pr5,15-19;Ecl9,9;Eclo26,1-4;Pr31,10131).
Nt) livro de Tobias, Tobit e Tobias atestam urn casamento mon6gamo com suas espo-
.lilS.Nosprofetasaimagemdosimbolismomatrimonialtamb6mindicaumcasamento
Ill()n6gamo,noquallsrael6esposathicadoDeustinico(cf.Os2,4-25;Jr2,2;Is50,1;
`i'¢I$6s; 62,42; Ez 16). Em Jr 3,6-11  e Ez 23 aparecem duas esposas, Samaria e Jerusa-

It':Ill, para adaptar a imagem a situagao hist6rica posterior ao cisma politico.

Os filhos Cram vistos como uma dadiva de Deus (Gn 30,1-2; Is 54,1); sao uma
I itill4}r`o de Deus: "Eu te abengoarei e tomarei tao numerosa tua descend6ncia coino as
i.H(rclasdoc6ueasareiasdapraiadomar"(Gn22,17;26,4;24,60;S1113,4;144,12s).
^tt,qtel.ilidade6umadesgragaetrazhumilhag5oparaamae(Gnl6,2-5;30,1-24;1Sm
I ,I co?j8), mas ter muitos filhos traz alegria (S1128;  113,9), honra e seguranga para os

I I!tiH (Sl 127,3-5). Maior, por6m, era a alegria quando os descendentes Cram masculi-
ll( )tq ( 1 Sin 4,20; Jr 20,15; Gn 30,1-2). 0 filho primog6nito tinha privil6gios3. Na divi-
r{l\u (lit hcranga, ap6s a morte do pai, costumava ganhar o dobro dos outros filhos e se
lt tl lll\v{\ o chefe da familia. Mas o pai podia ter as suas prefer6ncias, como aconteceu

\n  t i'I'IIIIilu',  EIIolclti|i6tlltl  llu.Mil.tiiu  ilc!lltl  131lililti. Vat.1, 5an-S28`
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3 .2. A tarefa educativa dos pats complemehiada pela comunidade litdrgica

Cabia sobretudo ao pai a tare fa de preservar estes valores da tradigao. Ele devia
educar o menino nas prescrig6es divinas, recebidas dos antepassados e nas tradic6es
religiosas e nacionais. Por ordem divina devia ensinar aos filhos o temor do Senhor,
paraqueobservassemaleicomoumdeverfamiliarecondigaoparacontinuarnaposse
da tel.ra (Dt 6,7; 11,19; 32,46s). Devia ensinar aos meninos as recordag6es que conser-
vavam a mem6ria do 6xodo libertador do Egito (Ex 10,2; 13,8). Por ocasiao da cele-
brag5o da Pascoa devia, como urn catequista, explicar aos filhos os eventos salvificos
dopassado:"Quandoosfilhosvosperguntarem:`Quesignificaisto?'respondereis:`E
o sacrificio da Pascoa do Senhor, que passou pelas casas dos israelitas no Egito, quan-
do  feriu os  egfpcios  e  salvou nossas  casas"  (Ex  12,26s;  cf.  Js 4,6s.21-23;  Dt 4,9;
6,20-24). 0 pai devia explicar-lhes, ainda, o sentido do resgate dos primog6nitos (Ex
13,14s;  34,19-20).

A mem6ria religiosa era, portanto, mantida pelos pais: "Lembra-te dos tempos
antigos, considera os anos de cada geragao. Pergunta a teu pai e ele te ensinara, a teus
av6s e eles te dirao" (Dt 32,7). Esta mesma miss5o dos pais era transmitida aos filhos:
"0 que ouvimos e aprendemos, o que os pais mos contaram, nao ocultaremos aos des-

cendentes, mas o transmitiremos a geragao seguinte: os feitos gloriosos do Senhoi., seu

poder e as maravilhas que fez. Ele... mandou a nossos pais que as ensinassem aos fi-
1hos, para que a geragao seguinte as aprendesse; os filhos que haviam de nascer, quan-
do crescidos, as transmitissem aos pr6prios filhos" (Sl 78,3-6).

A16m das celebrag6es feitas em casa, o menino podia acompanhar seus pais nas
peregrinag6es aos santuarios (cf.1 Sin 1,24) e mais tar.de, ao templo de Jerusalem (Dt
16,16). Ao lado dos sacrificios, a peregrinaeao era uma ocasi5o importante para o en-
sino e a ol.aeao durante as celebrac6es. Nestas ocasi6es o adolescente assistia as ceri-
m6nias do Templo, presenciava contratos comerciais,  escutava as decis6es dos an-
ciaosemquest6escontroversas]'.NaFestadasTendasfazia-sealeiturapdblicadaLei

pal.a que "o povo, homens, mulhei-es e criangas.. . ougam e aprendam a temer o Senhor
vosso Deus" (Dt 31,12). As celebrag6es peri6dicas, como a da lua nova e do sabado
(2Rs4,23;Gn2,2-3;Exl6,26;20,10;31,15-17;Dt5,14)eramtamb6mummeiopeda-
96gico eficiente para desenvolver o sentimento religioso e nacional. Neste sentido, os
Salmos exerciam urn papel impoi.tante, de modo especial os Salmos que meditam a
hist6ria passada de Israel e suas instituig6es fundacionais, como a Lei (S178,1-3).

No contexto lithrgico, o ensino se dava pelo ouvir, pela repetigao, que leva a me-
morizacao, e pelo canto. "Os canticos, as narrativas que exaltam a agao divina, as leis e
as palavras profeticas educaram o povo da antiga alianea como jamais aconteceu na
hist6ria em outro lugar"'2.

11. Veia "Bdica.zione.', Enciclopedia della Bibbia, vol. 2, p.  \ \35.

12. Voja patd61a on Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. IX, p. \28.
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4. As escolas

4.1. Edueacdo e escolas no Antigo Oriente\3

No Egito havia escolas de escribas, onde se ensinavam as ci6ncias da natureza, a
geografia e a I.edaeao; al6m da teologia e a medicina para os que se destinavam ao sa-
cerd6cio. Uma educagao memos especializada ensinava a ler a escrever.

Na Mesopotamia tamb6m existiam escolas de escribas desde 2500 ac. Ali os
alunos aprendiam a copiar antigas obras literarias para depois estuda-1as. A educagao
nao era obrigat6ria, mas, urn privil6gio da classe mais alta da cidade. Os privilegiados
aprendiam matematica, geografia, ci6ncias naturais, vocabulario, gramatica, epop6ias
emitos.Afinalidadeprimeiradetaleducagaoeraformarescribasparaostemplos,pa-
lacios e centros administrativos.

Na Gr6cia a educag5o era do tipo mais humanistico`4. A crianca 6 comparada a
umterrenoprontoparareceberasemente;opedagogoesuaspalavras,admoestag6ese
ensinamentos sao a semente. Segundo Platao, a educagao G7czj.dGz.cz) tern como finali-
dade fazer odiar o que 6 detestavel e anar o que 6 amavel. Para Arist6teles a educa?5o
ten como meta formar o homem born. Buscava-se a disciplina, o desenvolvimento
hamonioso da pessoa, tanto fisico como moral e espiritual. Nao havia preocupag5o
com o aspecto religioso. Visava-se capacitai. os alunos a resolverem os problemas de
I.clacionamento com o mundo e com as pessoas. A educagao incluia tamb6m o atletis-
mo, a danca e a mtisica. Entre os gregos, a instituicao basica de ensino para formar
bons cidadaos era o ginasio. A menina, por6m, recebia a educagao apenas no ambito
/`amiliar. Antes de entrar no ginasio, ate os sete anos o menino ficava aos cuidados da
mac. Depois,  ate os  15  anos,  freqtientava a escola elementar, dirigida por homens,
t)nde recebia os pi.imeiros ensinamentos de cultura pratica. Sendo de familia rica, pas-
Hava depois para o ginasio, onde permanecia ate os 18 anos. Ap6s o ginasio, em geral,
Hcguiam-se dois anos de servico militar, chamado "efebia". S6 depois disso ojovem se
I()mava cidadao pleno. Mais tarde, este servigo militar foi transformado numa esp6cie
tlo estudo superior, reservado para a classe aristrocratica.

I/.2. Escolas em Israel

Discute-se sobre a exist6ncia ou nao de escolas no Israel do periodo monarqui-
co'.5.Emboraacapacidadedeescrevernaofossededominiogeral(Is29,11),erabas-
lllllte comum (cf. Dt 27,2-8; Js 1 8,4.8H9). Para alguns, ate o inicio do periodo helenisti-
ci) nao havia escolas no sentido que hoje lhes damos. Mas admite-se a exist6ncia de lu-
H!ll'Cs, fora da familia, onde os meninos I.ecebiam instrugao mos oficios e nas ai-tes]6.
S()brefudo os sacerdotes, os levitas, os profetas os sabios e escribas devem ter recebido

in. Vcjn o vcrbcte "Educazionc" na E7!cz.c/apcdz.cz cJc//c! Bi.Z7bi.a. Toriiio: Ellc Di Ci, vol. 2,1969,1129-1137.
`i+.   lit: !'!IIclclopedia della Bibbia. vo\. 2, p. \ \33. Vcja tanto6m pald6.ia, on GI.ande Lessico del Nuovo Testamento, vof.

i            I,¥`1,'111-,23.•z    11, Iili`i.{` csta qucstao vcja-sc LEMAIRE, Andr6.  rl/.e A;!chot.BI.b/e D!.c./I.ojlaj}+  vol. 2, p. 308-309.

Itl. I `,1`. I`Lch:\coz.Iol`e, Encicloi)edia della Bibbia, vo\. 2, p.  I \35.
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formaeao especial (1Sm 2,21-26; 2Rs  12,3). 0 termo "escola" (bef-777z.d7`cs') aparece
soinente em Eclo 51,23 . Mas a existencia de escolas no Egito e na Mesopotamia, j a no
terceiro mil6nio ac, bern como 1.ecentes descobertas de exercicios escolares, 1eva a ad-
mitir a exist6ncia de escolas tamb6m em Israel e Juda durante o periodo do primeiro
templo. De fato, os isi.aelitas herdarain o conhecimento da escrita dos pequenos reinos
cananeus do final do periodo do Bronze recente ( 1550-1200 ac). As tradig6es cultu-
rais de Israel, mos s6cs.  12 e 11 ac, Cram transmitidas sobretudo oralmente, junto aos
santuarios de Silo, Siqu6m, Guigal Betel e Hebron. A hist6ria de Samuel o apresenta
como urn aprendizjunto ao sacerdote Eli, no santuario de Silo, onde recebe formae5o
de carater cultual. Mais tarde, especialmente no tempo de Salomao e de Ezequias, de-
vido a administragao mais desenvolvida, organiza-se uma escola palaciana para for-
mar os funcionarios da corte, seguindo o modelo Egipcio (1Rs 9,17; 11,1); ha alus6es
nestesentidonatradigaosapienciaI(cf.Pr22,17;24,23;25,1).Entreoutrascoisas,da-
vam-se nog5es de hist6ria e geografia, ensinava-se a ler e escrever, a fazer calculos e a
administrar. Segundo alguns autores, o ensino em Israel seria memos elitista e mais de-
mocratizado do que mos grandes imp6rios'7.

No Templo, al6m da leitura e da escrita, dava-se uma formagao mais especifica
voltada para o culto, como o canto, a mdsica, os ritos, as festas, o calendario e as tradi-
g6es religiosas nacionais.

Evid6ncias arqueol6gicas epigraficas e textos de profetas, como Am6s, Os6ias,
IsaiaseMiqu6iasmostramquenos6c.VIIIhouveumdesenvolvimentoimportanteno
uso da escrita no Israel antigo]8. Tal evolucao esta relacionada com a criagao de novas
escolas. Levitas e sacerdotes percorrem as cidades de Juda para instruir o povo na Lei
(cf. 2Cr 17,7-9). Palavras da Lei sao escritas pelo povo mos umbrais das casas e mos
port6es da cidade (cf. Dt 6,9;  11,20). Em geral os exilados para a Babil6nia, em 597 e
587, eram letrados e provavelmente sabiam o aramaico, linguaja conhecida antes por
membros da corte (cf. 2Rs 18,26). Tal conhecimento permitiu que exilados de Juda al-
cangassem altos postos na administracao babil6nica e mais tarde persa. Filhos de exi-
lados podem ter sido educados nas escolas reais da Babil6nia (cf. Dn 1,3-5), conquis-
tando posie6es de destaque, como sasabassar (Esd 1 ,8-11), Zorobabel (Esd 2,2), Nee-
mias ove 1 ,1 s) e Esdras (Esd 7,12-26). No periodo persa, os funcionarios locaisjudeus
na Jud6ia escreviam em aramaico, ficando o hebi-aico reservado mais para o culto em
Jerusalem. No per.iodo helenistico, apesar da revolta dos Macabeus, a lingua e cultura
grega penetraram profundamente na educagao judaica. Neste periodo, por6m, os li-
vros do Eclesiastes e do Eclesiastico s5o exemplos que ainda indicam o ensino em lin-
guahebraicaemJerusal6m.Noiniciodaeracristaasescolasparecemserumainstitui-
gao bern atestada na sociedade judaica.

17. LiNDEZ, Jos6 Vilchcz. Sat)cc/orj.cz c sc!b!.os e»! /s/.cze/. Col. Biblica Loyola, 25. Sao paulo: Ed. Loyola,1999. p. 33 .

18. As atuais cvid6iicias arqucol6gicas mostram quc o Rcino de Israel toma-se urn Estado bcm organizado somcntc no
final do s6c. IX, atingindo sua prospcridadc maxiina sob Jcroboao 11 (782-753). [sso inclui, al6m da administracao
burocratica, de ulna produ?ao econ6mica cspecializada e dc urn ex6rcito profissional, tamb6m urn nivcl minimo dc
alfabetizagao. Em Juda tal processo come9a a acontcccr somentc no final do s6c. VIII (cf. FINKELSTEIN, Israel c
SILBERMAN, Ncil Ascher. A Bi'b/I.cz 7!6o fi.7I/!cI 7.az6o.  Sao Paulo: A Girafa Editora, 2003, p. 291 -335).
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Alguns profetas, como Isaias e possivelmente Sofonias podem ter freqtientado a
escola da corte ou uma escola sacerdotal, como Ezequiel, Jeremias e talvez Mala-
quias". As hist6rias sobre os "filhos/discipulos dos profetas" atestam a exist6ncia de
discipulado no movimento profetico. Abdias, funcional.io do rei Acab, diz ao profeta
Elias  que  protegeu  dois  grupos  de  cinqiienta  destes  profetas  numa  caverna  (1Rs
18,13). Ha "filhos de profetas" em Betel e Jeric6, discipulos de Elias e mais tarde de
Eliseu (2Rs 2,1 -19). A construeao de uma "moradia" sugere a preparagao de urn lugar
para sentar-se diante de Eliseu, o "pai" destes "filhos de profeta" (2Rs 6,1-2). Sen-
tar-se diante de algu6m 6 a atitude tipica do discipulo que ouve o mestre (cf. 2Rs 4,3 8;
Ez 8,1;  14,1;  20,1).

De fato, no antigo M6dio Oriente a relagao do professor com o aluno e do mestre
comodiscipulosaoexpressasmetaforicamenteemtermosdarelagao"pai"e"filho"20.
Portanto, nem sempre quando se fala da relagao "pai" e "filho" temos uma relagao bio-
16gica.  Pode tratar-se simplesmente da rela?ao "mestre" e "discipulo" (Pr  1,10.15;
2,1 ; 3,1.11.21, etc). Embora os pais sejam os primeiros responsaveis pela educagao

geral dos filhos, a maioria das refer6ncias ao "pai" mos livros sapienciais, como Pro-
v6rbios, Eclesiastes e Eclesiastico seriam urn modo de se referir ao mestre. i o que
acontece  tamb6m  na  relagao  profeta/discipulo  (cf.   1Sm   10,4-6;   19,18-24;  2Rs
2,12.21 ;  13 ,14). A relacao mestre/discipulo sup6e a existencia de uma esp6cie de es-
cola de sabedoria. A16m do clever de honrar seu mestre, discipulo (ou os seus pais) de-
via pagar ou compensar de alguma forma os servicos do mestre. Tal costumeja era co-
nhecido na cultui.a Canan6ia. Uma argileta encontrada em Siqu6m (cerca de 1400 ac)
mostra como urn mestre se queixa com o pai do aluno por nao ter recebido o pagamen-
to pelas aulas ministradas2'.  Os alunos Cram chamados "filhos", como no livro dos
Prov6rbios, onde tamb6m o sabio (pai) se dirige ao seu discipulo como ao "filho".

A insistencia do Deuteron6mio em se fazerem doa?6es aos levitas, encarregados
do  ensino  nas  aldeias,  pode  ser vista  como  "pagamento"  (cf.  Dt  12,12.19;  14,27;
16,14;26,11-13).Aexortag5odolivrodosprov6rbiosein"adquirir"asabedoriapode-
ria estar ligada ao costume de se pagar os servicos do mestre (Pr 4,7;  16,16; cf. 3,14;
8,10; Eclo 51,28). Em nossos termos, trata-se de "investir" na pr6pria formagao.

4.4. M6todos de ediicacdo e ensino

0 m6todo de ensino em Israel era semelhante ao de outros paises do Antigo M6-
dio Oriente, com enfase na exortacao, na repetigao e no uso da vara22. A repeticao oral
levava a memorizar, decorando ou a escrevendo "na tabua do coragao" (Pr 3,3) textos
inteiros. Esse 6 tamb6m o significado de nosso termo "decorar", que vein da preposi-

19. LEMAIRE, Andr6.  Education (Israel).  777e i47!c/3o7. B!.b/c Dj.c/j.o;!crry, vol. 2, p. 210.

20. LEMAIRE, Andr6.  Education (Israel).  77!e ,4;!c/!o;. Bz.b/e D!.cfz.or!¢ry, vol. 2, p. 211.

21. Em vcz dc tabulcta de barro prefcrimos usar o tcrmo "argileta", dc argila. Sobre o costume dc pagar as aulas do
mcstrc confira a nota n.  I .

Z2. LEMAIRE, Aiidr6.  Education (Israel).  77!e A7!c/io/. B!.a/a Dj.cf!.o/i¢ry, vol. 2, 309.
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eaolatinac7e+substantivolatinocoz,condz.scoragao,sededaafetividade,dainteligen-
Cia e da mem6ria23.

A este m6todo da repetigao se refere provavelmente o famoso texto de Dt 6,6-7:
"Etrarasnoteucoragaoestaspalavrasquehojeteordeno.Tuasrepetirasmuitasvezes

a teus filhos e delas falaras quando estiveres sentado e casa ou andando pelos camiH
nhos, quando te deitares ou te levantares". Os prov6rbios num6ricos fazem parte das
t6cnicas de memorizagao (Pr 6,16; 30,15.18.21.29; Eclo 23,16; 25,7; 26,5.28; 50,25;
cf.  So 62,12; J6 5,19).

Paraofilho/discipulopoderemrepetirememorizarosconselhoseensinamentos
dopaioudomestre,deviaaprenderaouvir.Filhosabio6aquelequeescutaosensina-
mentosdospaiseosguardano"coragao"(Prl,8;4,1-6.10.20;5,1.7;7,24;8,1;23,19).
Aimportanciado"ouvir"noensinosapiencialenaeducagaoantiga6bemdescritano
ensinamentodeptahotep,vizirdotemplodoreilsesi(Vdinastia,cercade2.600ac):

"Para urn filho que ouve, 6 dtil ouvir.

Quando o ouvir entra naquele que ouve,
Aquele que ouve se toma algu6m que 6 born ouvir.
Quando ouvir 6 born, 6 born falar.
Ouvir 6 dominar o util.
Ouvir 6 dtil para quem ouve,
Ouvir 6 mais belo do que quer que seja:
Dele nasce urn belo amor.
Como 6 belo urn filho que ouve o que diz seu pai...

Quem ouve 6 amado por Deus;
Mas aquele que nao sabe ouvir 6 detestado por Deus"24.

Como acontece hoje, tamb6m naqueles tempos a experiencia das familias mos-
trava que o sucesso na educapao dos filhos nem sempre estava garantido. A falha na
educapao se deve a dois fatores: os filhos podem ter dificuldade em escutar os conse-
lhosdospaiseestespodemestarseomitindonaobrigagaodeeducarosfilhos.NaBi-
blia, ate mesino sacerdotes e juizes podiam fracassar na educacao dos filhos. Denun-
cia-se,porexemplo,acormpgaodosfilhosdosacei.doteElinoexerciciodeseumini:-
t6rio(1Sm2,12-17).OsfilhosdojuizSamuelsaoacusadosirematrasdolucro,acei-
tandosubomo(2Sm8,1-3).Opr6prioDavifalhounaeduca¢aodeseusfilhos.Embora
irritado com o crime de estupro de Amon contra sua meia-irma Tamar, Davi nao o re-
preendeu porque  nao  queria "magoar o  seu  filho",  por ser  seu primog6nito  (2Sm
13,21).Damesmaforma,paranaomagoarseufilhoAdonias,Davi"nuncaperguntava
em sua vida porque ele agia assim" (1Rs  1,6).

Pensava-senaquelestemposqueorigornaeducagaodosfilhospodiaterefeitos
positivoseevitarmalesmaiores.Porisso,comonospaisesvizinhos25,osm6todosde

2.3.Vct]a, Dicioiidrio Houaiss da Lingua Portuguesa.

24. BARUCQ, A.  et alii. Escrz./os cJo O/-I.cJ2fe AJ!/I.go e/oJ!fes bz'b/z.cos.  Sao Paulo: Ed. Paulinas,  1986, p.  81.

25. LEMAIRE, Andr6. Education (Israel).  7lfee 4;!c/!o/. Bz.b/e Dj.c/I.o;!ary,  vol. 2, p. 310.
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educagao dos filhos nao se reduziam a simples memorizagao e exortagao. 0 uso da
vara 6 considerado urn m6todo salutar e ate urn modo de mostrar amor. 0 rigor disci-
plinar nao era visto como incompativel com o amor pelos filhos: "Quem poupa a vara
odeia seu filho, mas quem o ama corrige-o desde cedo" (Pr 13,24; 22,15; 29,15.17; cf.
Dt 8,5; Eclo 30,1). "Nao deixes de corrigir a crian?a, mesmo se lhe bateres com a vara
nao moiTera. Antes, batendo-lhe com a vara, salvaras sua vida da morada dos mortos"
(Pr 23,13-14). Deus tamb6m precede da mesma forma conosco (Pr 3,12; cf. 8,5; 2Sm
7,14), como ja fez com o seu povo ao educa-lo na vida dura do deserto (Dt 8,5-6). Mas
aconselha-se ao pai que use da vara com moderacao: "Corrige teu filho enquanto ha es-
peranga,por6mnaoteexaltesat6mata-lo"(Pr19,18;cf.Ef6,4).Trata-sedecastigosa-
1utarenaodevinganca.Eraaformacomosepundamlimiteserestrig6esparaosfilhos.

Paraofilhorebelde,devassoebeberrao,que,mesmocastigadocontinuadesobe-
decendo aos pais, a lei prev6 que seja levado aos anciaos, diante de portao da cidade, e
estesoapedrejar5o(Dt21,18-21).Limita-seassimopoderdospaissobreavidadofi-
1ho,pois6acomunidadequeassumeeexecucao,esomenteemcasosextremosdegra-
veperturbagaodaordemeeconomiafamiliares.Pr30,17deixatalpunigaoaoencargo
da natureza: "0 olho que zomba do pai e despreza a obedi6ncia a mae, que os urubus
do arroio o esgravatem, e devorem-no os filhotes da aguia".

Urn texto sapiencial do s6c. 11 ac exemplifica bern o rigor do m6todo de educa-
cao de meninos, hoje considerado exagerado:

"Quemamaseufilhousacomfrequ6nciaavara,parapodermaistardealegrar-se

com ele. Quem educa bern o seu filho, fica satisfeito com ele e dele se orgulhara entre
os conhecidos. Quem instruiu seu filho causa inveja ao inimigo e, diante dos amigos,
se alegrara por causa dele. . . Quem trata com moleza o filho devera curar-1he as feridas
e, a todo gemido, suas entranhas estremecerao. Urn cavalo nao domado toma-se recal-
citrante; urn filho indisciplinado toma-se atrevido. Mima teu filho, e te clara suxpresas
desagradaveis;brincacomele,etecausaratristeza.N5oriascomele,paranaoteresde
chorar com ele e nao venhas, por fim, a ranger os dentes. Nao lhe d6s liberdade naju-
ventude nem feches os olhos a seus erros. Dobra-lhe o pescogo enquanto 6 jovem e
bate-1he nas costas enquanto cl.ianca; para que, obstinado, nao te desobedeca, e nao se
tomeumatorturapai.ateucoracao.Educateuilhoededica-teaeleparaquenaotrope-
ces na sua depravagao" (Eclo 30,1-3.7-13).

Ummeioessencialdeeducac5o6mostraraosfilhosaconseqti6nciadeseusatos,
como se ve em alguns prov6rbios. 0 filho insellsato pode perder a heranga patema em
favor de urn escravo (Pr 17,2; 30,33) e a oportunidade de se tomar urn sabio (19,27).
Amaldigoar pai e mae ti.az a desgl.aga de nao gerar descendentes: "Quem amaldieoa
sou pai e sua mac vefa sua lampada apagar-se nas trevas" (20,20; cf.  19,26; 30,11 ; Ex
20,12; 21,17; Lv 20,9; Mt 15,4). 0 filho comilao e beberrao esta fadado a empobrecer
(23,19-21).Poroutrolado,escutarosensinamentosdopaiedamaeresultaraemhonra
pal.a o filho (Pr 1,8), vida longa e prosperidade (3,1-2; 4,10), crescimento no temor e
conhecimento de Deus (2,1-5). Ter educado urn filho sabio 6, para urn pai, a melhor
I.esposta para quem o ultraja (27,11).
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5. Educacao no Livro dos Prov6rbios

Ja citamos diversas passagens do Livro dos Prov6rbios referentes a educagao
dos filhos. Agora examinaremos outras citag6es sobre a educagao.

A colegao mais recente do livi.o dos Prov6rbios (1,1-9,18), literariamente,  se
apresenta como instrug6es dos pais aos filhos. 0 "pai" fala, em la pessoa ao seu "fi-
lho", reforgando a ideologia do etos familiar. Manipula o discurso do adversario e ape-
la para autoridade divina ou a lei, lembrando sua experi6ncia: ele tamb6mja foi crian-
ga (cf. 5,1). 0 leitor 6 convidado a assumir o papel de "filho" e escolher entre os valo-
resquepreservamasociedadeaasag6esquecomprometemaestabilidadefamiliar26.
Deve evitar, sobretudo, duas tentac6es: a busca de riquezas com meios criminosos e a
sedugao para os prazeres sensuais ilicitos.

Embora a voz da mac seja mencionada, sua presenga silenciosa confirma as ad-
vertencias do pai em relacao a "mulher estranha" ou addltera (Pr 1,8; 5,1.20; 6,20 -
7,27). A pr6pria sabedoria se apresenta como mulher profetisa para reforear as pala-
vras do "pai", contrapondo-as aos convites da "mulher estranha".

0 texto de Pr  1-9 6 subdividido em dez discursos, introduzidos pela formula
"meu   filho"  (1,18-19;   2,1-22;   3+12;   3,21n35;   4,1-9;   4,20-27;   5,1-23;   6,20-35;

7,1-27), que afirmam a autoridade do pai/mestre. Nas outras partes do livro dos Pro-
v6rbios a formula 6 memos freqiiente (19,27; 23,15 .19.26; 24,13-14.21 ; 27,11 ; 31,2).
Nestes textos o pai se dirige ao filho em 2a pessoa, exortando-o a buscar a sabedoria.
Seguindo os conselhos, o filho sera feliz e trara alegria e felicidade a seu pai (23,15).
Seguir os conselhos do pai 6 tao gostoso como comer mel: "Meu filho, come mel por-
que 6 born, e o favo 6 doce ao paladar. Fica sabendo que assim 6 a sabedoria para tua
vida; se a alcangas, teras futuro, e tua esperanca nao sera frustrada" (Pr 24,13-14).

5. I . Prov6rbios para refoetir sobre os deveres dos pais para com os filhos

Apresentamos uma lista dos prov6i.bios mais importantes que ajudam a refletir
sobre os devei.es dos pais na educag5o dos filhos:

-17,2: "0 escravo competente dominara o filho depravado e tera parte na he-
ranga com os irmaos".

-17,6: "A coroa dos anciaos sao os netos, e a g16ria dos filhos sao os pais" (Sl
128,3.6;  Eclo  3,10-11).

- 17,25 : "Urn filho insensato 6 desgosto para o pai e amargura para aquela que o

gerou" (10,1;  19,13; 29,15).

-20,7: "Quem caminha na integridade 6 justo, felizes serao seus filhos depois
dele" (10,1 ; 29,15).

26. Veja o verbctc Book of proverbs.  77zc -4Jlcho/. Bz.be/ D!.cfz.oJ!"y, vol. 5, p. 513-520.
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-22,15: "A insensatez apega-se ao coragao da crianca: a vara da disciplina a
afastafa dela" (cf.10,1;  13,24; 29,15).

-23 ,13 -14: "Nao deixes de corrigir a crian?a, mesmo se bateres com a vara n5o
morrefa. Antes, batendo-lhe com a vara, salvaras sua vida da morada dos
mortos" (13,24;  19,18; 29,15.17).

-29,15 : "Vara e disciplina dao sabedoria, mas o jovem abandonado a si mesmo
envergonha sua mac" (10,1; 22,15;  13,24).

-29,17: "Corrige teu filho, e ele te clara descanso, dando prazer a tua vida"

(13,24;  19,18).

-22,6: "Habitua o menino no caminho a seguir e, mesmo velho, n5o se afastara
dele" (cf. Eclo 6,18).

-Eclo 22,3-8: "i vergonha para o pai ter urn filho mal-educado; se for uma fi-
lha, 6 para a sua ruina. Filha prudente achara marido, filha desavergonhada
sera o desgosto do pai. A descarada envergonha pai e marido e por ambos
sei.a desprezada. Advert6ncia inoportuna 6 como mdsica em vel6rio, mas
varas e disciplina sao sempre sabedoria. Filhos educados numa vida honesta
encobrem a origem humilde de seus pais. Filhos insolentes e mal-educados
desonram a nobreza de sua familia".

0 sat)io desaconselha ao pai distribuir prematuramente a heranca aos filhos para
nao perder seu poder e autoridade sobre eles (Eclo 33,20-24).

5.2. Prov6rbios para refletir sobre os deveres dos filhos em rela¢do aos pats

A16m das exortac6es do "pai" em Pr 1-9 dirigidas ao "filho", acima examinadas,
citamos alguns prov6rbios mais dirigidos aos filhos. Os pi-ov6rbios sobre o filho sabio,

por exemplo, sao urn convite a reflexao e a busca da sabedoria:
-Pr 10,1 : "0 filho sabio 6 alegi.ia de seu pai, mas o filho insensato 6 a tristeza de

sua mae" (cf. Pr  15,20;  17,25;  19,13;  29,15).

-13,1 : "0 filho sabio aceita a corregao do pai, mas o insolente nao escuta a re-

preensao".
-Pr 10,1 : "0 filho sabio 6 alegria de seu pai, mas o filho insensato 6 a tristeza de

sua mae" (cf.  Pr  15,20;17,25;  19,13; 23,22;  29,15;  30,17).

-13,1 : "0 filho sabio aceita a correg5o do pai, mas o insolente nao escuta a re-

preensao".
-20,20: "Quem amaldicoa seu pai e sua mae vera sua lampada apagar-se nas

trevas" (cf.19,26;  30,11; Ex 20,12; 21,17; Lv 20,9; Mt  15,4).

-28,7: "Quem guarda a lei 6 filho inteligente, mas quem freqtienta prostitutas
dissipa seus bens" (10,1; 5,10; 6,26; 29,3; cf. Eclo 9,6; Lc  15,13.30).
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Seguir  os  conselhos  do  pai/mestre  traz  vida  e  seguranga  ao  filho/discipulo:
"Escutai,  filhos, a instrugao paterna, atendei para api.ender a intelig6ncia: pois vos

transmito uma boa douti.ina, nao abandoneis meus ensinamentos ! Tamb6m eu fui filho
de meu pai, amado ternamente por minha mac. Ele me ensinava e dizia: "Conserva mi-
nhas palavras em teu corag5o, guarda meus preceitos e viveras! Adquire a sabedoria,
adquire a intelig6ncia, e nao esquecas nem te desvies das palavras de minha boca! Nao
a abandones e ela te guardara: ama-a, e ela te protegefa" (Pr 4,1-6).

-19,26: "Quem maltrata o pai e expulsa a mac 6 filho indigiio e in fame" (Pi.
20,20; 23,22;  30,17;  Ex 21,17).

-Pr 23 ,22: "Escuta o pai que te gerou e nao desprezes tua mac, quando envelhe-
cida... 0 pai de umjusto exultara de alegria, quem gerou urn sabio se alegra-
ra.  Alegrem-se  teu pai  e fua mac,  e  exulte  aquela que  te  deu a luz"  (Pr
23,22.24-25;  cf. Pr  10,1;  15,20; Eclo 3,1-16).

-28,7: "Quem guarda a lei 6 filho inteligente, mas quem anda em mas compa-
nhias desonra seu pai" (23,19-22).

-28,24: "Quem furta de seu pai e de sua mac e diz: `Nao 6 pecado! ', 6 cdmplice
de bandidos" (19,26; 20,20;  30,11.17; Mc 7,11-13).

-29,3 : "Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem freqtienta prostitutas
dissipa seus bens" (10,1;  5,10;  6,26;  Eclo 9,6;  Lc  15,13.30).

-Eclo 7,27-28: ``Honra teu pai de todo o coracao, e nao esqueeas as dores de

parto de tua m5e. Lembra-te de que por eles foste gerado: o que lhes podei.as
dar por tudo que te deram?"

-Pr 3 0,17: "0 olho que zomba do pai e despreza a obediencia a mac, que os uru-
bus do arroio o esgravatein, e devorem-no os filhotes da aguia".

Conclusao

Os textos da Biblia que trouxemos para a reflexao podem sein ddvida contribuir
para uma discussao e revisao de alguns m6todos de educacao utilizados na familia e na
escola. Hoje temos maior conhecimento da psicologia, da pedagogia e de escolas pe-
dag6gicas que, certamente, em muito contribuem para dar seguranga aos pais na edu-
ca?ao dos filhos.  Os m6todos punitivos utilizados no passado na educacao hoje nao
sao mais accitaveis. Mas clcs ci.am vistos nao como vinganga dos pais sobre os filhos
que cometiam algum erro e sim como urn modo severo de demonstrai. amor. Visavam
salvaguardar a autoridade dos pais, impondo restrig6es e limites ao comportamento
rebelde dos filhos. Visavam nao apenas dar instru?5o aos filhos mas serviam para mol-
dar o carater dos filhos, preparando-os para assumir a vida com 1.esponsabilidade, no
campo religioso e civil. Ha, sem ddvida urn imenso tesouro acumulado pela sgbedoria
e experi6ncia educativa dos povos antigos, presente nas Sagradas Escrituras. E preciso

:xi:]¥,£%:re¥:aoa:£ss::r#cOo]qs::i:::ss:rvveiiffs:,a(£#[3:j2').eEfapzreerc`]`sC::r:roqpuae]tdoed:a;
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Escrituratemumcaraterpedag6gicoecontinuasendo"utilparaensinar,pararepreen-
der, para corrigir, para educar na justiga" (2Tm 3,16).

Ludovico Garmus
Instituto Teol6gico Franciscano

Caixa Postal 90961
25621 -970 Petr6polis
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