
CAPiTuLO PRIMEIRO

A EDUCA<;;AO

Todo este livro tern por fim definir a educa9ao. Contente-
rna-nos, por ora, com definic;ao provis6ria, tao ampla quae
po~ivel.

Que e educar?

Observemos que raramente empregamos esse termo sem lo-
go limitar-Ihe 0 sentido. Pensamos na Escola e, entretanto, a edu-
cac;ao se faz, ptimeiro, na familia, sem falar do "terceiro meio"
constituido pela rna, pelo esporte, pelos movimentos da juven-
tude, pelos media ('), etc. Pensamos no ensino, como se a edu-
car;ao DaD fosse tanto ffsica, estetica, moral, af-etiv3, quanta tee-
nica e intelectual. Pensamos na crian9a; mas tambem 0 adulto
riao tern que educar-se, incessantemente, seia. embora. aoenas
pela experiencia da vida? "Sao precisos cinqiienta anDS para fazer
urn homem", dizia Platao (Repub/ique, 540 a). Cumpre tomar
n educa9ao no sentido total; mutila-Ia e mutilar 0 homem.

Tomemos a defini9ao do Vocabulaire de Lalande:

(.) Media, plural QU, antes, urn dos plurals de medium, em inglh, melo (no sen.
tldo de recurso, condifiiQ, instrumenlo) CU, mal! compJetamente, mass media, t 0
nome que se vern dando, de uns tempos para cA, aos meles dlfusores de in{orma~o
(r'dlo, televlsiio. propaganda vliria, cinema, etc.). Como nem sempre sao de boa
(Jualldade esses medfa (que Jli alguns escrevem, entre n63, mldia, para aflnar com
• promlncla), asslste raziio ao Autor quando, bern adlante, fala da "'vulgarfdade dos
rmldla, essa polulyiio dos espfritos e dos coray6es·. V., a prop6slto desse concelto
o de tudo quanto representa na vida contemporllnea, e na masslfica~iio de nossos dlas,
dola dicionlirlos de primelra ordem: Jean GIRAUD, Pierre 'PAMART e Jean RIVERAIN.
LAII mols "dans Ie vent~, Larousse, Paris, 1971; e Pierre GILBERT, Dlctionnalre des
mQts nQuveaux. coleo;iio "Les Usuels". Hachelte-Tchou, Paris, 1971. E v. tamb~m:
Arnould CLAUSSE, Inicia~ao as dincias da educaf:lio, trad. port. de Luiz Damaseo
Ilenna e J. 8. Damaseo Penna, vol. 97 destas "Atualldades Pedag6glcas", Sao Paulo,
1969. p. 148 e 187 58. (Nota dos frads.)
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"Processo consistente em que urna ou vanas fun((oes se desenvolvern
gradualmente pelo exercfcio, e se aperfei90am. Resultado desse processo".

Essa defini,ao tem 0 merito de sublinhar a ambigtiidade do
termo; educac;ao e, a urn tempo, processo e resultado desse pro-
cesso. Sugere, doutra parte, que a educa~ao e, sempre, compreen-
dida como valor. Mas e por demais estreita: nao educamos so-
mente pelo exercicio, mas tambeffi pela leitura, pe]o exemplo,
pela admira,ao, etc. Alem disso, se uma fun,ao se desenvolve'
sem que, por isso, todo 0 individuo se desenvolva, nao se tratanl,
antes, de aprendizagem?

o Dictionnaire de Robert mostra, ao contrario, esse aspecto
tota! da educa9ao:

"Conjunto dos meios com cujo auxfHo dirigimos 0 desenvolvimento,
a forrnayao de urn ser humano. Resultados obtidos gra9as a eles",

Todavia, esse "dirigimos" da a entender que a educac;ao e,
necessariamente, autoritaria, que a gente pode ser educada e, con-
tudo, nao pode educar-se.

Proponhamos, aqui, definic;ao, igualmente criticavel, mas que
nos servini de ponto de partida: a educa,ao e a a,ao que permite,
a urn ser humano, desenvolver suas aptid6es ffsicas e intelectuais,
assim como seus sentimentos sociais, estf.~ticose morais, com °
fim de cumprir, tanto quanto possivel, sua tarefa de homem; e,
tambom, 0 resultado dessa a,ao,

Educafiio e instruc;iio

Tendo definido, assim, a educa~ao em geral, vejamos-lhe
agora os aspectos especificos. Primeiro, em que se distingue, a
educa~ao, da instruc;ao? Aqui, observemos que, em ingles, educa-
tion tern sentido mais restrito e significa, sobretudo, ensino esco-
lar; quando se trata da familia, nao se emprega essa palavra, mas
bringing up. Isto e, a philosophy of education quase nao se ocupa
senao do ensino. Todavia, 0 ensino anglo-saxao e bern menos in-
telectua! e bern mais pnitico que 0 frances. Em suas Talks to
teachers (*) W. James insiste claramente nesse aspecto:

(.) As Talks to teachers, de JAMES, foram postas em portugues h6 deccnlos,
sob 0 titulo de Palestras pedagog/cas [Siqu~lra, Silo Paulo, 1917J, na traduyao de uma
grande figura do magisterio paulista de antanho, Theodora de MORAES. Ja havillm
sido, alias, tmduzid[ls para 0 frances: Causeries pedagogiqlles, trad. de L.-S. Pidoux,
Payot, Paris, 1909, com breve ma5 substancio5o prefacio de urn dos luminares da
pedagogia francesa de outrora, Jules PAYOT. A respeito da signiflcayao pedag6gica das
Id61as de WUllam JAME~; v. Rcn6 HUBERT, Historia da pedagog/a, trad. port. de
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"Deveis considerar vossa tarefa profissional como consistente, sobretu-
tlo, e essencialmente, em fonnar a canduta de vossa ailino [ ... ], tomando
corlduta no sentida mais largo, como inclusiva de toda sorte de rea~oes
udequadas as circunstancias em que ele se possa encontrar levado pelo
rortuito da vida".

Essa conce~ao e, sem duvida, behaviorista; ao menos leva
lL entender que a conduta (behavior) compreende todo 0 campo
das a~6es humanas, tanto 0 sentimento estetico, ou a pesquisa
cientifica, como 0 reflexo e 0 habito. Ser educado e haver adqui-
ride certa rnaneira de agir. Apenas, nessa perspectiva nao se ve
rnais, de modo nenhum, a diferen~a entre educa~ao e instru~fio.

No suplemento do verbete "education" de seu dicionario,
Littre insiste, ao contrario, na oposi~ao entre os dois termos;
contrariamente a instru~ao, que e tecnica ou intelectual,

"a educa9ao e relativa, a urn tempo, ao corayao e ao espirito, e com-
preende conhecimentos que fa~emos adquirir e dire90es morais que damos
oos sentimentos."

A essa distinl'ao de contelido, Liltre ajunta outra, de ordem
pedagogica:

"A instruyao se ensina e [ ... ] a educa9flO se aprende por outro
modo de a<;:aodo mestre, seja qual for".

Nao sera, porem, levar urn pOllca longe ° dualisrno? Ainda
na instru~ao, nao fazemos apenas ensinar!

Digamos, em suma, que educa~ao e instruc;ao nao se con-
eundem, nem sao, tampouco, duas realidades absolutamente dis-
tintas; a diferem;a e, antes, da ardem do genero e da especie: a
instru,ao e uma especie de educal'ao. Que resta fora dela?

1 . A familia e a educa~ao do sentimento

Resta esse nucleo primitivo em que educar significa atingir
o individuo em profundidade, na cam ada anteintelectual de seu
ser, em seus habitos, suas emo~6es, suas afei~oes primeiras. :B a
essa camada que se dirige a educac;ao no sentido proprio, ante-
rior a toda instru~ao. Os Antigos o· haviam admiravelmente COffi-

preendido. Assim diz Platao: "En tendo por educa,ao (paideia)

Lutz Damasco Penna e J. B. Damasco Penna, vol. 66 destas UAtuulidades Pe<!ag6gicas",
Companhl:! Editora Naclonal e Instltuto Nacional do Llvro/MEC, S50 Paulo, J.a ed.,
1976, p. 308-311. (Nota dos trads.)
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a virtude que a crian~a adquire primeiro"; consiste em formar,
por bons habitos, os sentimentos mais primitivos, "0 prazer, a
afei~ao, a dar, 0 6dio'" de sorte que concordarao espontaneamen-
te com a razao quando, mais tarde, ela aparecer na crianr;a (Lois,
653 a e segs.). 0 papel da primeirissima educa<;ao, a mousike,
IS formar a crianr;a, com meios esteticos, para amar 0 bern e
odiar 0 mal, bern .antes de que seja capaz de raciocinar e de

compreender:

"E quando a raziio chega, ela a salida e a reconhece como parente,
com tanto maior temura quanta foi nutrida na musica" (Republique,
!II, 402 0).

Tambem Arist6teles insiste nesse aspecto infra-intelectual

da primeira educa<;ao:

"0 raciodnio eo ensino naa sao [ ... J, receio, igualmente poderosos
em todos os hornens; cumpre cultivar antes, por meio dos habitos, a alma
do ouvinte, com 0 fim de faze-Io querer, ou detestar, aquilo que 0 deve
ser, como no caso de terra chamada a fazer frutificar a sernente" (Ethique
a Nicomaque, X, 1179 b).

. Essa educa<;ao primordial e em profundidade, admitimos, hoje,

que incumbe a familia. Nao haveni, nisso, urn paradoxo?

A critica da familia

Como todos sabemos, a far.1ilia sofreu, com efeito, diminui-

<;ao considenivel no mundo modemo. Restringiu-se no tamanho,

limitada ao casal e aos filhos menores. Restringiu-se nas fun<;6es,

pois ja quase nao passa de comunidade de habita<;ao e de consumo.

Restringiu-se, enfim, na autoridade, a dos pais, principalmente do

pai, sobre os descendentes, autoridade limitada nao somente pelo

Estado, mas pelos costumes e pelas cren<;as; os pais jii nao podem

decidir do casamento, ou da profissao, dos filhos; temos, ate,
muita vez, a impressao de que nao podem decidir de coisa ne-

nbuma! Todavia, a familia conserva sempre suas duas principais

fun<;6es em materia de crian<;as: protege-las (nutri-Ias, vesti-Ias,

tratar delas, etc.) e educa-Ias.

E aqui aparece 0 paradoxo: ainda controlada, ainda contes-

tada, a autoridade dos pais sobre os filhos e, ao cabo, infiuitamen-

te mais real do que aquela que urn Luis XIV, ou urn Napoleao,

poderiam sonhar exereer sobre os suditos. Se os pais nao tern 0

direito de vida e de morte, e, ao menos, por meio deles que 0
filho vive e escapa a morte; podem nao somente impor-Ihe, ou
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proibir-Ihe, este ou aquele eomportamento, mas tambem afei<;oii-Io

nos pensamentos enos sentimentos mais intimos e mais duraveis.
o poder dos pais continua 0 mais "absoluto" dos poderes; e tre-

memos ao pensar que e confiado a seres que podem ser brutais.

sadicos, fracos, limitados, vulgares, neur6ticos ou, simplesmente,
uns sujeitos quaisquer.

Entendemos, assim, que tantos pensadores arremetam con-
tra a familia: "Gerar filhos", escreve Sartre, "nada ha de melhor;
12-los, que iniqiiidade!" (Les mots, p. 11.) :£ que esse "ter" e

forma exorbitante do direito de propriedade, a posse de urn ser

humane cujo destino temos 0 direito de determinar. Como prote-

tora, a familia, soeiedade fechada, desempenha papel essencial-

mente conservador; desconfia, como da peste, de toda inovac;;o

social, de todo nao-eonformismo, de toda revolta, de todo pensa-

mento, 'ao cabo. Como educadora, e, por essencia, sociedade hie-

rarquica e repele a igualdade; ter vantagem sobre irmao mais ve-

lho e, mais ainda, sobre pai, ou mae,e ofende-los. Piaget mostrou

assim, que a crianc;anao aprende, mi fanu1ia, senfio uma mara1
de coer<;ao e de submissao a uma regr., tanto mais sagrada auanto

menos compreendida (1). Protegendo-a e eriando-a, a familia se

arrisca sempre a fazer, da crian<;a, etemo menor.

Essas criticas nao se dirigem somente a rna ·fanu1ia. aos ,,-is
egofstas ou briguentos, mas a fanu1ia unida, afetuosa. feliz. :£ a
eta, no fun do, que Gide censura 0 ser uum regime celular" cujas
grades sao os bra<;os das pessoas amadas: a afei<;aomutua, a preo-

cupa<;ao de nao causar sofrimento, de aceitar e ser aceito, e, tam-
bern, freio para toda tentativa de eresdmento interior. de eManc'-

pa~ao e de supera<;ao de si mesmo. A familia permanece unido

porque eada qual aeeita desempenhar, nela, de uma vez por to-

das, 0 mesmo papel, sem mudanc;a, sem suroresa. Ai esta. sem
duvida, uma das grandes causas da famosa crise de anolescenci":

os pais nao admitem que a' crian<;a de antem se tome. sllbitamente

outro sef, com· seus segredos, suas ideias: suas revoltas:~ daf, ~o
conflito. '. . '. - - -

Em suma, fundada nurn direito absolutamente arb;tr"n0. "

familia nao protege senao sufocando; nao educa senao imobiliran-

do. Essas cdticas nao sao recentes; encontramo-Ias na Republica
de PIatao, sem falar do Evangelho: "Se alguem vier a mim, e nao

aborrecer a seu pai, e mae ... " (Lucas, XIV, 26 e segs.). Hoje

a autoridade familial e contestada, tanto na America como nos

pafses subdesenvolvidos; aparece, por toda parte, como aquilo

(1) Cf. PIAGET, Le lugement moral chez l'en/ant, especlalmente p. 150 e segs.
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que entrava 0 livre desenvolvimento do indivfduo: e, como ja foi
dito, com acerto, a revolta do hornem modeJno passa, primeiro,
peIo assassfnio simb6lico do pai OU, mais raramente, da mae; pois,
essa autoridade e, de fato, 0 modelo e a substancia de todas as
outras - a de Deus, da razao, da sociedade, do chefe - sem
deixar de ser a mais irracional das coer~oes (1). Longe de ate-
nuar-se, essas crfticas sao muito mais frequerrtes e violentas do
que ha cinqiienta, OU, ate, viote e cinco aDOS. Por que?

o refon;o do la~o familial

Talvez porque 0 la~o familial, diminuindo, apertou-se de fato,
Ja que a famflia, perdendo a maior parte das fun~6es exteriores,
refor~ou as duns fun~6es que dela fazem, justamente, a ceduIa so-
cial: fun~ao de prote~ao, num mundo onde 0 individuo esta cada
vez mais s6 e desapercebido, Momo na massa; fun~ao de educa~ao)
num mundo de onde desaparecem os meios educativos esponta-
neas, como a aldeia, a igreja, a lojinha, etc. e cnde a escola DaD
da, na melhor hipotese, mais que instru~ao. Segundo Ph. Aries,
esse refor~o do la.;o familial, cada vez mais centrado na crian~a,
vem-se desenhando desde 0 seculo XVI, e esta sempre a acentuar-
se (2). Que cabed diante disso: jubilo, ou indigna~ao? Penso que
cumpre, sobretudo, que nos acomodemos. Pais, se e passivel que
a famflia conbe~a subversoes, que desapare.;a, ate, em proveito de
algum "kibutz", ou de alguma "camuna", cum pre-nos, enquanto
esperamos, pensar 0 que e; ajuntemos. que, nesse dominio, expe-
rimentar e tao imaral quao aleatorio, pais se trata de seres huma-
nos, particularmente de crian'Yas, e naD temos 0 direito de toma-Ias
por cobaias.

Teoria comum a' pens adores tao diferentes como Freud e A.
Comte pretende que 0 papel da famflia consista em transformar 0
que ha, no hornem, de mais animal, mas, tarnbem, de mais solido:
seus instintos. Para Freud, trata-se, sobretudo, da libido, que a
familia recalca e sub lima, com a forma.;ao do complexo de f:dipo
e do superego. Mostrou Freud que af esta 0 no de todas as neu-
roses; e pas a luz as perigos de uma educayao domestica mal
compreendida. Mas isso nao quer dizer que ele se oponha a toda
educac;ao domestica, como farao, depois, alguns de seus disdpu-

(0 Jenn LACROIX, Forces et j(lib/esses de 10 famil/e, Seui!, 1948, principal men Ie
cap. I; cf. tambcm G. MENDEL, La revO/le conlnc: Ie ptre, PayOI, 1968.

(2) Cf. L'cl/full! at /0 lIie familia/(: sous l'Ancien }Ugime, principal mente p. 414
e segs.
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los; para Freud, 0 recalque da libido e a forma~iio do superego
sao indispensaveis ao futuro do homem; ser hom em e ser recalca-
do; podemos se-lo bern, ou mal, 0 que nao podemos e deixar de
se-Io. Marcuse retomara esse ponto de vista, com distinguir a
urepressao", necessaria a existencia humana, da "super-repressaa".

A. Comte e ainda mais afirmativo. Pademos sorrir de sell
espfrita de sistema, junto a um romantismo enfatico, e alga ridi-
culo. Assim como assim, seu estudo (Systeme, t. II, cap. III) e 0
que melbor nos esclarece quanto aD sentido da famflia moderna.
Digo modern a, porque Comte chegava ate a imaginar que, na
sociedade positivist a, seria possiveI Iiberar a famnia (pela insemina-
'tao artificial?) da fun~ao procriadora, permitindo, assim, a mu-
Iher, 0 livrar-se do jugo natural, aD casal, 0 ser punido por pum
afei9ao, it crian93, a naa mais ser concebida cegamente - e isso
tudo refor,ando 0 la~o familial (c!. t. IV, p. 275 e 320).

Esse 1390 tern por fum;ao transformar os instintos mais
brutais, a sexualidade e a maternidade, em tendencias Hgjtrufstas"
au sociais e, por esse mesmo meio, humanizar 0 homern. Essa e a
educa~ao fundamental, e a famflia nao a leva a cabo ensinando
mas existindo, deixando cada urn desempenhar seu papel; bast?
ser crian9a para descobrir, no arnor materno, 0 modele de todo
arnor, na afei~ao paterna, 0 modela de tOOa obediencia, mas tam-
bern de toda venera~ao. f: suficiente; mas e necessario. Como
escola do sentimento, a famma e insubstitulvel. Comte 020 se Hu-
de acerca de quanto 0 la~o familial pode ter de abusivo, de egofs-
ta, de malsao; nele ve, entretanto, 0 tinieo rneio que permite, ao
hornern, conhecer a horneOl, e ama-Io. Qualquer tentativa revolu-
ciomiria que ignore essa raiz de nossas afei90es esta votada ao
malogro, pois nao se pode apoiar senao numa fraternidade abstra-
ta, tanto mais fragil quanto mais pura. Pode-se aprender a frater-
nidade de outra maneira que nao entre innaos e innas? Enfim. a
educa~ao. familial e, tambem, educa~ao para adultos; sno, primei-
co, 0 homem e a mulher, na experH!ncia do casal, depois, da ma-
telnidade e da paternidade, que aprendem a sentir. A crian<;a
educador de seus pais: tal e, talvez, a verdadeira resposta a J.-P.
Sartre; e legitimo fer filhos, na medida em que estes possam tel',

em n6s, pais.

o papel educador da familia

Eis, pois, 0 que creio poder dizer sobre 0 pape! educador da
familia:
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1.° Esse papel se refor~ou ao inves de atenuar-se, contra-

riamente as aparencias, e a pr6pria violencia das revoltas atuais al

estli para testemunhar; 0 fato de a familia desempenhar, freqiien-

temente, muito mal 0 papel nao impede que esse papel seja de-

cisivo.

2.° Esse papel consiste em formar os sentimentos, partindo

das puls6es mais animais e transfigurando-as.

3.° Nesse papel a familia e, ate nova ordem, insubstituivel;

ja se mostrou (1) que a crian~a privada de pais e cruelmente pre-

judicada, de saida, por vezes ate fisicamente; as valtas com uma

sociedade fria, qui~a hostiI, sente-se "culpada, ate, de existir", e

issa a impede de crescer normalmente, pois 0 crescimento normal

exige afei~iio.

4.° Esse papel, a familia 0 exerce nao com 0 ensinar, mas

contentando-se com 0 existir. Isto e, amar. 0 arnor familial e,
muita vez, cego, por vezes tempestuoso e cruel; constitui, entre-

tanto, a ocasiao (mica no mundo para que 0 individuo, hornem

ou mulher, adulto ou crianl.;3, se descubra como pesso3, isto e,
como insubstituivel; a familia educa amanda e, sejam quais forem

seus conflitos, seus erros e suas faltas, 0 essencia! e que ·"0 co-

ra~iio III esteja".

5.° Esse papel educador aproveita aos pais tanto quanto,

pelo menos, aos filhos; se existe educa~iio permanente, e essa; e a
existencia familial seria menos dram'tica se os pais se dignassem

de compreender que seus filhos sao, tambem, seus educadores (.).

2. Adestramento, aprendizagem, iniciac;:iio,ensino

E verdade, contudo, que a educa<;ao familial nao pode ser

senao sufocante, a menos que encontre contrapeso. E principal-

(I) Cf. Anna FREUD, Enfants sans lamllle, PreBses Unlversltalres de France,

1950, e R. SPITZ, "Les parents sont-lls nckessalres?", In Psyche, 0.° 34, 8j1:0StO de

1949.

(.) Fal 0 que compreendeu (era, alias, pslcopedagoglsta de prlmelra plana) Jean

BOURJADE (1883·1947), autor de numerOSO$ esludos sabre ps\cologia do crlan\,-II.,nots-

damente L'inlelltgence et fa pensee de l'en/ant ["Nouvelle EncyclopMle PCdagogique",

Alean, Paris, 1937]. Pols, e de BOURJADE ests observa!;iio: "Eduquel cinco fIlhos OU,

antes, ful educado por eles". (Cltado por Maurice DEBESSE no vol. I do Tca/ado
das cl2nclas pedag68icas, de DEBESSE, MIALARET e CO!lIboradores, cit., p. J.) (Nota

dos trads.)
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mente a escola que, hoje, desempenha esse pape!. Alain ve, assim,

na famflia e na escola, duas instituic;;6es complementares, cada

urna com func;;6es opostas~ ante a hierarquia domestica, a escola

assegura a igualdade entre crian~as da mesma idade; niio desenvol-

ve as sentimentos, mas 0 entendimento; 0 valor que a inspira mio

6 0 amor, mas a justi,a. Por isso, nada e mais deploravel que pai
que pretend a ensinar: malogra sempre pela muita ambi~ao, impa-

ciencia, suscetibilidade~ au mestre que pretenda amar os alunos e

deles fazer-se amar. Essa oposi~ao e, sem duvida, for~ada; e niio

leva em conta bastante as idades. Nem por isso deixa de correspon-

der bern as exigencias da educa,ao moderna; nao mais podemos

admitir, hoje, pedagogia fundada no amor, como a do Banquete,
de Platao: amar e preferir, e urn mestre se deve a todos os alunos,
igualmente; amar e exigir em troca, e urn mestre e indigno de

ensinar se nao respeitar a primeira dignidade da infftncia, que e

dispor dos proprios sentimentos.

Se a familia modern a assume a fun~ao primeira da educa<;ao,

formar os sentimentos, assume-lhe, tambem, as outras, global men-

te; inicia, forma, ensina; mas logo se revela insuficiente nessas ta-

refas, que constituem a instruC;;aoe ficarao a cargo de instituic;;6es

cspeciais, cada uma correspondente a urn tipo diferente de ins-

tru~ao.

o adestramento

Citemos, primeiro, ° adestramento. Trata-se de uma tecnica

apJicada a domestica,ao dos animais, e estendida as crian~as, qui-

," aos adultos (d. 0 exercito), desde que sejam acostumados,

mediante amea<;a ou mediante recompensa, a fazer docil e meca-

nicamente 0 que deles se espera. Qual a parte do adestramento na

instruc;;ao?Quando se adestra urn cao, ou urn cavalo, nao e, abso-
lutamente, para instrui-Io, mas para leva-lo a adquirir tal conduta

util ao dono, e que em nada significa seu desenvolvimento proprio;

o cao adestrado nao e urn cao mais desenvolvido!

Por outro lado, os processos do adestramento, explicados por

Pavlov em sua teoria do reflexo condicionado, consistem na trans-

ferenda mecanica e passiva da energia espontanea para urn objeto

artificial, sem significa~iio propria para 0 individuo, 0 qual adquire,

assim, comportamento rigido, nao suscetivel de adapta~ao. Tanto

pelo prop6sito como pelo resultado, ° adestramento e, pois, como
diz R.. Hubert, "inteiramente 0 contnlrio da educa~ao" (Traite de
pedagog;e generale, p. 54). Apenas, ajunta Hubert, pouco depois,
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que, sendo 0 hornem, tarnbern, e primeiro, urn animal, ha uma parte
de adestramento ern toda educa,ao: "Assim a linguagem, a escrita,
as sinais aritmeticos, 0 sistema de numera~ao, as regras de orto-
grafia e de sintaxe" (p. 56-57). Trata-se aqui, porem, de adestra-
mento, ou de aprendizagem ativa? 0 adestramento puro e, sem du-
vida, mais raro do que se acredita; e significa sempre, como diz
K. Goldstein, uma conduta qe catastrofe, tanto para 0 educador

'rque adestra, porque malogra 'no fazer-se cornpreender e amar,
como para 0 educando, que deve adquirir uma rotina em lugar
de compreender e de querer.

A aprendizagem

A aprendizagem e muito mais positiva. Entendo por esse ter-
mo 0 training dos psicologos, 0 fato de adquirir uma habilidade,
como nadar, escrever, dan~ar, executando 0 proprio ato que se
quer adquirir: "B forjando que nos tornamos forjador". A lei da
aprendizagem e ados "ensaios-e-erros"; procedemos cegamente,
tateando, e os erros (isto e, os gestos inuteis), se va~ eliminando
gradualmente no decorrer das Tepeti,5es, ao passo que os gestos .
uteis se confirm am e se encadeiam. Estranhamente, a aprendiza-
gem ilustra a famosa tese de Platao, de que nunca aprendemos
senao 0 que ja sabemos; 0 aprendiz conhece, no come~oJ todas. os
gestos do nado ou cta escrita; seu progresso consistira, somente,
em eliminar os outros, os gestos parasitas.

Que e que distingue a aprendizagem do adestramento? Por
urn lado, a iniciativa, a rnotiva~ao interna do individuo para apren-
der; se 0 rato aceita embater contra os embara~os do labirinto, e
para sair do labirinto. Por outro lado, 0 risco do malogro, da'
decep~ao, que 0 indivfduo assume, de alguma sorte, pois e a pro-
pria condi,iio da empresa. A aprendizagem e, pois, fundarnental-
mente ativa, e e por isso que e eficaz; rato que deixamos correr
no labirinto acabara, apos muito malogro, por sair dele sem hesi-
ta,5es; aquele ao qual se faz percorrer, preso pela trela, 0 born
caminho, nunca aprendera; assim tambem nao podemos ensinar
uma crian~a a escrever segurando-lhe a mao. Par isso, a parte
animal da educa~ao e muito menos adestramen·to que aprendiza-
gem ativa; e assim que a crian9a aprende a limpeza, a linguagem,
o calculo mental, etc.: espontaneamente, ativamente, e correndo
o risco de enganar-se.

Se a aprendizagem humana se distingue do learning by doing
animal, e pelo metodo, que permite economizar as erros. Esse
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metodo, consistente em perceber 0 que esta em jogo, dividir as
dificuldades, encadear os movimentos aprendidos, recapitular, e
nquele mesmo do qual Descartes enunciava as regras (*); vale
para 0 saber-fazer como para 0 saber. E e ele, justamente, que
requere a presen~a do mestre, do "instrutor", 0 qual e, ao cabo,
professor de economia. 0 melhor mestre, parern, nao po~e elimi:.,
nar essa parte animal, essa parte de tateios cegos, de c~rih;itri~ee
de inquieta~ao, a drama de toda aprendizagem~ n~D aprendemos
n nadar enquanto nao nos jogamos na agua; 0 melhar manual de
nata~ao jamais 0 dispensaria; e que DaD basta cornpreenda 0

cspfrito 0 que deve ser feito; cumpre que 0 animal siga. Entre
saber e saber-fazer ha urn abismo, que s6 os ensaios-e-erros podem
preencher.

A inicia9fio

A aprendizagem da uma tecnica, uma habilidade ofofissional
artlstica, esportiva, etc. Ora, como diz Kant, a habilidade e da
ordem dos meios; pode servir a qualquer fim; a arte do serralheir:l
pode ser tarnbem uti) ao arrombador. As caisas sao inteiramente
diversas no caso da inicia9Qo. Esta, como 0 nome indica. cO'1siste
em ufazer entrar" 0 indivfduo numa comunidade, revelando-lhe
os ritos, as tradi\=oes, os mitos dessa comunidade. 0 ensino das
sociedades arcaicas e, sobretudo, inicia~ao. Encontramo-Ia desrle
que se trate de integrar 0 individuo numa comunidade qualquer,

(.) Essas regras DESCARTES as enunciou no Discours de La methode, nos ter-
mas a seguir lembrados, para melhor compreensao da passagem do texto:

"0 primeiro [preceito} consistia em nunca aceilar. por verdadeira. causa nenhu-
lila que nao conhecesse como cvidente; islO e, devia evitar cuidadosamente a precipita-
~lio e a prevenclio; e nada inciuir em meus juizos que nlio se apresenlasse tao clara e
tlio distlntamente ao meu espfrilo que niio tivesse nenhuma ocasiiio de 0 por em
(hivlda.

"0 segundo - dividir cada uma das dificuldades Que examinasse em i:antas
Ilarceias quantas pudessem ser e fossem exigidas para melhar compreende·las.

"0 lerceiro - conduzir POt ordem os meus pensamentos, come!;fando pelos objc-
lOSmais simples e mais faceis de serem canhecidos, para sub!r, pouco a pouco, como
l}Or degraus, ate a conhecimento dos mais composios, e supondo mesmo cerIa ordem
entre os que nao se precedem naturalmente uns aos oulros.

"E a ullimo - fazer sempte enumera~oes tao completas e revlsoes llio gerais,
que ficasse ceria de nada omitir~.

[Estamos a cHar (l tradw;:iio portuguesa de loao CRUZ COSTA, "Cole~lio Ruhaiyat",
lose Olympio, Rio, 1960, p. 67·68. - NOla dos treds.)



religHio, seita, sociedade secreta, nal;tao. Certas materias de ensino,
como a hist6ria na escola primaria, sao, principalmente, iniciac;ao·
II comunidade nacional. '£ bern impropriarnente, em cornpensa9ii.o,

que se fala de inicia9ii.o ao latim, a filosofia, a menos que se

subentenda marquem esses primeiros exerdcios a entrada do ado-
lescente na comunidade dos humanist as, ou dos fil6sofas. Quanta

ao termo inicia9ao sexual, tern, realmente, 0 sentido de passagem

para a comunidade adulta.

A inicia9ao se distingue, pois, da aprendizagem, no impor,

ao indivlduo, urn fim, a participa9ao em tal sociedade. Se e certo

que 0 aprendiz nao escalhe as tecnicas que se Ihe ensinam, pode,

em seguida, usa-las mais ou menos a vontade, ou segundo as cir-
cunstancias: 0 iniciado, ao contrario, e integrado numa comunida-
de que e fim em si, e da qual nao Ihe cabe discutir 0 valor.

A prova iniciatica se distingue, pois, das provas que balizam

a aprendizagem; estas tern por fim testar, pela dificuldade, a habi-

lidade adquirida; aquela e urn sofrimento que exprime a sacrifkio

de si mesmo, condi9ao da integra,ao; quando urn aprendiz, urn

aluno, urn conscrito sofre trotes, passa, ao cabo, por prova inicia-
tica. Cabe indagar: nao estara aI, tamMm, a motiva9ao profunda

que explfca a dureza inumana de nossos exames, esses ritos de

passagem da sociedade modema?

o ensino

a ensino, no sentido pr6prio do termo, e a forma mais huma-

na da instru9ao. Comporta, e certo, parte importante de aprendi-

zagem e de inicia,ao. '£, porem, de outra ordem. Seu prop6sito nao

e formar urn tecnico, urn cidadao, urn crente, mas urn homem. Se

inicia 0 aluno, nao e para integra-Io nesta ou naquela comunidade

nacional, profissional ou religiosa, mas para faze-Io entrar na co-

munidade humana, transcendente as epocas e .as fronteiras; ensi-

namos Pascal e Voltaire, Goethe e Shakespeare, nao como cren-

tes, ou descrentes, alemaes, ou ingleses, mas como universais, isto
e, humanos. a ensino se distingue, tamMm, pelo conteudo: a

saber, que nao e nem urn saber-fazer, nem uma cren,a. Saber e

compreender. E campreender, como tao bern mostrou Piaget, tern

por caniter essencial a reversibilidade. Quanda urn rata aprendeu

a percorrer urn Iabirinto por meio de ensaios-e--erros,' e incapaz de
faze-Ia as avessas;'a hornern que cornpreende urn itinerario ..yod!i.:
fazer a volta tanto quanto a ida. a Mbita e irreverslvel, ~ssil)i00-,
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rna 0 saber de cor. Em cornpensa9ii.o, compreender 0 que se sabe,

6 escapar a toda ordem temporal; compreendemos uma maquina
quando podemas desmonta-Ia e remanta-Ia, urn raciodnio, quanda

podemos percorrer, nos dois sentidos, suas "longas' cadeias de
razoes" (.), urn' texto literario quando Ihe· a1can,amos a estrutura

e a finalidade profunda.

a eosine tern por fim fazer compreender. Aqui, propoe-se urn

problema: se compreender e ato que ninguem .pode fazer em nosso

lugar, "urn consentimento de v6s a v6s Illesmos", como daia Pas-
cal, podera haver ensinantes? Aquele que e encarregado de uma

elasse assume, sem duvida, fnn~6es de instrutor, de iniciador, por
vezes, ate, de adestrador. Mas, ensinar.l? Observemos que 0 pr6-

prio termo "ensinante" e recente e, alias, eondenado 'peIos pnristas.
Nao vemos, entretanto, pelo que substituf-Io; "instituteur", "prcr
fessor", sao termos muito especializados; "educador" e, em com-
pensa9ao, mnito generico; quanta a "mestre", e palavra cada vez
menos admitida; por tocante capricho, a Ilngua franeesa a reserva
aas que se ocupam das criancinhas e aas que se tamaramsumida-

des em sua.ciencia, ou em sua arte: isto e, 0 Mestre nao tern atunos;
tera, quanda muito, disdpulas ( •• ). a Grand Larousse Encyc/o-
pedique aeeita, alias, a palavra "ensinante", com este exempIG sig-
nificativ6: "Os ensinantes tern tarefa ingrata e mal remunerada".
a que aqui indago e no que consiste essa tarefa, e se M, realmen-
Ie, urn ato de eosinar. Voltaremos a isso.

(') -Longas cadeJas de raz6es" (longues chafnes de raisons) t a bela forma ellis-
Ilea da frase com que DESCARTES trata do eneadeamento dos teoremas em georne.
tria: "Estas 10nia.5 cadelas de raz5es, tao simples e Ueeis, e das quais 0$ g~metras

tOltumam servir·se para chegar as suas rnals dlffcels demonstra~6es ... " (Dlscurso do

m6todo, na tradu~ao agora ha pouco cltada de CRUZ COSTA, p. 68). (Nota d09 trads.)
(U) As observa~Oes do Autor dizem respelto, t 6bvlo, ao vocabuilirio franch. Em

portuguSs, enslnante t antigo e corrente, ao lado de docente; As vezes, tal seJa a
(lontcxto, nota·se·the uma ponta de peJorativo. Instltuldor nao estli em todos 0$' Itxlqos,
como slnOnlmo de educador, ou de professor; mas bern podia estar, pols 1l1stituir t tam.
btm educar, como 5e Ie jA em CAMOES (Lusladas, VII, 33). De tal sorte, deixamos
flcaf a forma francesa lnstltuteur, que e professor, preceptor e, mals proprlamente, e
(Je.de tim do seculo XVIII, prOfessor prlmarlo au, como se diz em boa !fngua portu·
Muesa,mestre de menlnos, mestre de primeiras letras. AfrAnlo PEIXOTO usou, alifis,
Inltltutrlz, referindo·se ao trabalho educatlvo de Mme de Malntenon (No~oes "de hist6·

ria da educafao, vol. 5 destos "Atualldodes Pedag6gicas", 1933. p. 138). (Lembremos,
1.10passogem, que Instiluteur e Instftutrlce {oram objeto de Interessantes obSerV8(fOesde
ordem filOl6glca no· JA antigo, mas olnda prestadio Nouveau dictionnaire de pedagogie

.t d'instruction primalre, de F. BUlSSON e colaboradores, HacheUe, Paris, 1911, p. 852.)
em portugues, professor nao e Rssim tao especiallzado. como todos sabemos. Quanta
• mestre, tambtm ocone, em portugu!s, aqullo que 0 Autor rerere como "tocante
caprlcho". (Nota dOll trads.)
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Ate hi, podemos assentar que a ensino noo tern par fim a
forma'.1ao tecoica, oem a inicia~ao numa cornunidade, mas a cul-
tura humana. Que significa esse conceito, equal e sua rela9ao
com a edUC3930?

3. A cultura humana

CerIa qua/idade de saber

Todos admitiremos que homem instrufdo nao e, necessaria-
mente, homem cultivado; nada mais oposto a cultura que 0 espiri-
to livresco, all enciclopedico. Cultura naD e acumulac;ao de sabe-
res. Distingue-se par certa qualidade do saber, caracterizavel pelos
seguintes tra90s:

1.° A disponibilidade, como se ve na cultura ffsica, cujo
proprio naD e aprender tal, au qual, exercfcio, mas tornar todo 0
organismo disponivel; assim, a cultura e 0 que permite a urn ho-
mem utilizar todos os seus recursos para fazer face a uma situac;ao
nova, resolver urn problema novo; ela ensina a aprender.

2.° A assimilafiio: essa segunda caracterfstica e requerida
pela primeira, pais nao posso, verdadeiramente, dispor de urn
saber se nao 0 hOllver feito meu, nao 0 houver encarnado em minha
linguagern, e em minhas imagens; urn conhecimento quase nao e
utilizavel se ficar na forma sob a qual a espirito a recebeu.

3.° A totalidade: uma soma de conhecimentos sem liame
entre si nao faz uma cultura; devem esses conhecimentos organi-
zar-se (aqui, ainda, vern a imagem da planta), segundo urn prin-
cipia unificador que esta no pr6prio homem, e a pr6prio homem.

4.° A Iransferibilidade, ponto longamente tratado par J.
Chateau (1), que a opoe aos behavioristas. Os behavioristas ne-
gam a cultura geral, afirmando que urn saber noo pode permitir
adquirir outros saberes, e pode vir, ao contnirio, a entravar essa
aquisi9ao; assim, aqueles que aprenderam uma serie de sflabas de
cor cometerao mais enos por ocasHio de uma segunda serie de
sflabas; igualmenle, saber alemao pode prejudicar a aprendizagem
do ingles, toear violino, a aprendizagern do violoncelo, no qual a
posi<;ao dos dedos e diferente. Responde-Ihes Chateau que essa

(1) La culture generate, p. 196 e segs.
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perturba9ao oao OCorre senao no caso dos habitos rfgidos e. alias.
pr6ximos urn do outro; em compensac;ao, se se tratar verdadeira-
mente de urn saber, ·iSLo e, de estrutura plastica e assimilada, esse
saber auxilia a aquisic;ao cie saberes muito diferentes; assim, por
exemplo, saber traduzir, Otr conhecer musica. A cultura consiste,
pais, menos no saber, do que na arte de servir-se do saber.

Especialista, ou dispersivo?

Ora: convira fazer, da cultura, uma forma vazia, como per-
mite en tender a expressao ambigua, "cultura geral"? J. Lacroix se
rccusa a opor eultura a especializac;ao; observa, com justeza, que
o "geraI" nao passa nunea de aproximac;ao vaga e enganosa, do
genero "faz frio no invemo", Has mulheres sao faceiras"; em com-
pensac;ao, a espeeializac;ao em profundidade nos permite eonhecer,
pelo singular, 0 universal, 0 Triangulo num trifmgulo, a Lei num
experimcnto, a Homem em Michel de Montaigne (1). A. N. White-
head escreve, igualmente, que ensino nao especializado nao passa
de ensino Scm vida

"S6 urn estudo especializado pode permitir apreciar as id6ias em
.ua formula<;5.o exata, depois em suas rela~5es mutuas, enfim, no auxfiio
que trazem a inteligencia da vida. Espirito assim disciplinado seria, a urn
Icmpo, mais abstrato e mais concreto, pOI" ter sido formado para com preen-
lIer 0 pensamento abstrato e para analisar os fatos" (The aims 0/ educatiorl,
p. 12; cf. p. 10).

E ajunta que s6 a especializa9ao pode dar urn estilo (p. 13).
Donde, este preceito:

"Ensinai POllCO; mas, a que ensinardes, ensinai-o a fundo" (p. 2).

Em suma, homem cultivado e exatamente 0 contrario de ho-
l11em dispersivo; e, em Iugar de cultura geral. seria melhor faJar
de cultura fundamental, aquela sem a qual a homem se acha redu-
lido, apenas, a engrenagem cega da maquina eeonomiea. Ora,
nem toda especializa9ao da essa cultura, lange djsso; urn homem
jnmais se tamara cultivado aprendendo de cor a lista telefOnica;
mal se ve 0 que Jhe fieara quando houver esquecido tuda! Apenas
Illgumas materias privilegiadas pod em dar cultura. Quais?

(1) Les sellt;mcnls ella vie morale (Presses Unjversilairea de Frlln~o), I1l1lmo
UlpflUlo e MONTAIGNE, Essais, III, 2.
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Nao posso entrar, aqui, no debate sobre as letras e as cien-

cias, sabre 0 latim e as linguas vivas, sabre a filosafia e a n3oO-

filosofia. .. Observo, simplesmente, que aquel.es que ensinam as

materias havidas por capazes de dar cultura, fazem-no, muita vez,

com orientac;ao propria para arruiml-Ia. Ensinando, ja no secun-

daria, uma gramatica para lingtiistas, uma filosafia para prafes-

sores, uma matematica para politecnicos, da-se, a urn pequeno es-

col, formaltao profis-sional prematura e, it grande massa, urn "em-
panturramento" tao ma~ador quanto a Iista telefonica para pessoas

que nao tenham telefone. A titulo de "materia cultural", limito-me

a tomar um exemplo, 0 da tradu~ao. E exercicio que os professo-

res de lingua tem tendencia a desacreditar, por preferir a full im-

mersion. Parece, entretanto, que traduzir e, realmente, 0 exerdcio
cultural por excelencia, aquele que exige passar de uma estrutura

para Dutra, 0 que imp6e domina-las a uma e a Dutra, e delas tirar

todos os recursos. Por outro lado, se ensinarmos lingua estrangei-

ra sem estar a liga-Ia, sempre e sempre, a essa estrutura - a mais

fundamental, a mais permanente de todas - que e a Ifngua ma-
terna, a lingua estranha ficara sempre "estranha", naG integrada

na personalidade do individuo, e este a esquecenl desde que nao

mais tiver de servk-se dela. E, alias, pouC\) provavel que se possa

aprender uma lingua na escola; a gente aprende no pais, quando

tiver realmente necessidade. 0 que a escola pode dar e uma base

s6lida que permita aprender mais depressa e melhor. Unia cultura.

Cultura liberal e formariio profissional

Isto _e, a cultura nao e eficaz senao na medida em que nao

procure se-lo, em que saiba ser desinteressada. Donde a oposi,ao

entre cultura liberal e ensino tecnico, que marcou tao fortemente

a civiliza~ao grega. E a nossa, no fundo. Pois, na burguesia do

seculo XX, qual 0 pai que destina os filhos a urn offcio manual,

embora bern remunerado? Peguy louvava, em sua mae, a empa-

lhadeira; duvido tenha lido, urn dia, a ideia de dar esse offcio aos

filhos. E quando urn ministro exalta 0 ensino tecnico, sempre fico

a perguntar, de mim para mim mesmo, se a ele Ihe manda os

filhos. 0 drama de nossa civiliza~ao, como Dewey viu tao bem, e
que ela reserva a cultura liberal para as classes dirigentes, e 0

ensino tecmco para os que sao destinados nao a pensar, mas a

servir. A pr6pria cultura e falseada, porque, sem contato com as

coisas, ignora a necessidade e suas leis inflexiveis.

Para remediar a isso, queria Dewey que 0 ensino todo fosse

tecnico no com~o, para, daf, elevar-se as ciencias que tornam a
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tivo que, para Dewey, a escoia, embora tecnica, continue escolo,

tecnica possiveI, e as artes que Ihe'sao 0 fim. Todavia, e significa ..
isto e, institui~ao a parte, que protege a criam;a da dura necessida-

de das coisas, da injusti~a social e da explora~ao. E, se preconiz.

o artesanato, nao e para fazer artesaos, mas homens capazes de

dominar as coisas, e pensar por si mesmos.

A cultura liberal e a que e livre de toda preocupa~ao mer-

cantil, au polftica; nao tern outro fim ah!m de si mesma; sera

sinonimo de cultura burguesa? Nao, a aliena~ao verdadeira e que

o bem comurn, 0 bem humano, seja confiscado por uma s6 classe.

A musica de Mozart nao e burguesa; a grande injusti~a esUi em

que 56 a burguesia frua dessa rnusica. 0 verdadeiro meio de su-

primir 0 escandalo nao e denunciar a cultura como burguesa e,

sim, fazer que ja nao 0 seja, abri-Ia a todos os homens.

Os limites da cultura

Assim definida, a cultura (digo, realmente, cultura e, oao.

saber livresco, ou estetismo) tern, entretanto, limites, os pr6prios

limites do ensino. Cumpre recusar a ilusao sofistica de que tudo

se ens ina au, por outra, a cultura basta para tudo.

Primeiro, a cultura nao traz habilidade alguma, nellhum sa-

ber-fazer. 0 ensino nao pode dar, por si mesmo, nenhuma tecnica.

nem, ate, a tecnica do ensino: nao e num curso, nem Dum livro,

que aprendemos pedagogia! Quando muito podemos ganhar certo

senso do limite das tecnicas, e de sua plasticidade; e, pois, de seu

aperfei~oamento possive!.

Depois, a cultura nao da a moralidade. Nao. ao menos. com
certeza. Se 0 fascismo desprezava a cultura, e verdade, contudo,

que 0 Dr. Goebbels e 0 conde Ciano foram homens muito culti

vados; a grande seculo da Renascen~a itaIiana foi, tambem, 0

soculo dos Borgia, e 0 la~o nao e fortuito. Esta afirma~ao, bern 0

sei, tern contra si pensadores como A. Comte, ou Alain, que viam.

na cultura, verdadeira salva~ao. Mas e que nela vi am, tambem.

coisa inteiramente diversa da cultura: urn "culto", uma "religiao

da humanidade", que nos tr'ansforma enos libera por inteiro. Pen-

so, entretanto, que e pedir demais ao eosino; e Kant tern razao

quando escreve:

"Somas altamente cu1tivados no dominio da arte e da ciencia. Somos

civilizados a ponto de sermos oprimidos por essa civilizay8o, [ ... ] Mas,

quanto' a 'considerar-nos como ja moraiizados, ainda falta muito" (Phi/oso.
phie de !'histoire, Aubier, p, 72),
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Sem duvida a cultura toma mais inteligente, a crer, ao menos,

em certos estudos de psicologia social sobre 0 Q.I. (1); nada prova
que nos torne mais corajosos, mais honestos, mais generosos;

rnuita vez, ate, permite-nos mascarar, e mascarar a nossos olhos,

nossas paix5es e nossos vicios. conferindo-Ihes belas raz6es de ser.

Enfim, a cultura nao da genio, ou, como se diz hoje, criati-
vidade. Era isso, entretanto, que Nietzsche reivindicava:

"A cultura nao prop6e, a cada urn de n6s, senao uma tarefa: preparar

em n6s, e em torno a n65, 0 nascimento do fil6sofo, do artista e do santo,

e trabalhar, assim, para aperfeil!toar a natureza" (Schopenhauer educafeur,

p. 93).

Todavia, Nietzsche mostra, tambOm, que semelhante modelo

de educa9ao e fundamental mente aristocratico, implica 0 desprezo

das massas e, ate, 0 sacriffcio das elites, "ao exemplar individual

superior, 0 mais raro, 0 mais complexo, 0 rnais poderoso, 0 mais

fecundo" (p. 95). Mais tarde, em Zaratustra, proelamara que

aquele que prepara 0 super-homem "deseja-Ihe 0 proprio deeli-

nio". Nao se ensina a criar. 0 maximo que 0 ensino pode fazer

(sera que 0 faz, porem, na realidade?) e revelar a criatividade

pr6pria de cada crian9a, permitir-lhe desenvolver-se mediante tra-

balho apropriado, al9a-la ao nivel humano pela admira9ao e imi-

ta900 das grandes obras; pois, a gente come9a sempre por imitar

e, se nao for Verones, au Cezanne, sera 0 calendario dos Correios.

o ensino pode liberar a criatividade onde a criatividade existe;

nao pode criar criadores.

Tais sao, parece-me, os limites da cultura. E sao temerosos.

Se a razao estiver comigo, nao senl melbor renunciar ao ensino

liberal e contentar-se a gente com formar bons tecnicos, bons cida-

daos, bons cristaos? Mas', que e ser "bom", se disso em nada parti-

cipamos, se nao compreendemos, nem desejarnos, essa exceiencia?

Se insisti nos limites da cultura, foi para melhor circunscrever 0

que eia, e s6 eIa, nos da: nao uma tecnica, nem uma virtude, nem,

ate, urn saber, mas aquila que constitui 0 pica da inteligencia, 0

(I) Cf. o. KLINEBERG, PS)'ciJOlogie socia/e, Presses Unlvcrsitalrcs de France, 1963,

lorna I, cap. IX. 10 Iivro de KLiNEBERG, eserllo em inglfs, foi tambCm posto em

portugues: Ps/cologla social, trad. de Marla Lucia do Eirado Silva, Jane Bouchard

Lopes da Cruz e Olga de Oliveira e Silva, Fundo de Cultura, Rio, 1959. - Nota

dos trads.]
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jufzo. Esse jufzo que, em ciencia, significa espirito critico e me-

toda; em arte, chama-se gosto; na vida pnltica, traduz-se pelo dis-

ccmimento, em moral pela lucidez - eis tudo quanta se pode

csperar da cultura. E sem esse lucio, nada mais lUI.

Aos que entenderem esse ideal como pequeno-burgues, indivi-

duaiista, idealista, cabera, sempre, perguntar: cumprira, pois, fazer

o elogio de vossa falta de julgamento?

A educa9ao tern por fim formar 0 homem, scja pela "escola

dos sentimentos", isto e, a familia, seja pela instru,ao ('). 0 ensi-

110 nao e senao essa parte da instru~ao cujo tim e cultivar 0 bomem

formando-Ihe 0 julzo. Tanto e [also erer que 0 ensino e bastante
quanta crer que e dispensclvel.

Tendo definido, assim, a educac;ao, cumpre, agora, refletir

sobre 0 que a torna posslve!.

(I) A definh;:ao da p. 8, acrcscentemos que II educlI!i=iio e a!i=ao voluntlirla, in-

tencional. E,>;iste, scm dllvida, ullla edlleal;iio espontanea. II exeretr-se sObre 0 edu-

clludo scm que eJe 0 saiba e, por ,·ezes, aM, sem que 0 eduelldor 0 satba. Fol nisso

<Iue 0 pedagogistn nlemiio Ernst KRIECK baseou sua filo50fia da educar,:ao; '·Cada qual~,

<lIz. "eduea enda qual a elida inst,mle·· Mas, por isso que inconseientc, a educnr,:ao

e$pontnnea c ineontrol:ivel; pode deformar 80 inves de formar; pede nao passnr de

propaganda, ou dOutrinar,:iio. E signifientivo que II teorla de KRIECK haJo sido reto-

m<lda pele hitlerlsmo COmo metodo de doutrinar,:iio mncir,:a e lotalitaria. (Cr. meu

IIvro L'clldoctrincmcnt; cnp. VII.)
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