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Introdugao

A IDE IA deste livro surgiu de uma converse durante ocaf6 da
manha. Eramos doze mulheres, das mais diferentes nacionaii-
dades conversando sobre nossas fami'lias. Estavamos conver-

sando sobre nossos fracassos e sucessos ao enfrentar coleras,
caprichos, arrufos, furtos e ciumes em nossos filhos pequenos
e adolescentes — e em nos prdprias.

Todas nos estavamos cientes da monumental arise por
que passa a famflia moderna e do fato de que quase metade
dos casamentos, de um lado a outro do mundo, terminam em
divorcio. Nos todas consideravamos isto como uma ameaga ao
mundo em geral, mas principalmente para o mundo em que
nossos filhos irao viver. Naquele momento, no entanto, esta
vamos falando dos pequenos problemas que uma esposa e mae
enfrenta no die a die e que tendem a se transformarem em
grandes problemas que, em geral, terminam mal.

Sentimos que a troca honesta de experiencias nos havia
sido util e decidimos manter contatos posteriores. Ao fim do
cafe, Florence Moorman, uma professora que ensina pelo me-
todo Froebel, mae de tres filhos e natural de Bristol, disse, "Por
que nao publicamos um livro com essas histbrias? Talvez elas
possam ajudar outras maes tanto quanto nos ajudaram hoje."

Florence e eu decidimos selecionar as historias e obter

outras atravbs de cartas para amigas de todas as partes do mun
do. Queremos agradecer a todos que nos escreveram. Gostana-
mos de publicar todas elas, mas foi necessario fazer uma sele-
gao para a publicagao do livro.
0 tema comum a todas estas historias e a experiencia de

que ouvir a voz da consciencia pode dar ini'cio a uma nova ma-
neira de conviver com os outros.



Parece-nos adequado qua a publicapSo desse livro se de
agora, em 1979, e ele 6 nossa contribuigao para o Ano Interna-
cional da Crian^a. ̂  evidente qua nam todas as historias nos
sajam favoravais a qua nam todas alas podam sar definidas
como 'sucassos'! Elas ofaracam, no entanto, uma alternativa
qua poda vir a sar Otil a outras passoas.

Meu objetivo foi o da daixar as passoas falaram tao abar-
tamanta quanto po^i'val a raduzir ao mmimo maus comanta-
rios editorials. Minhas obsarvapoas astao impresses am italico.

ANNE JET CAMPBELL



1  Ougam as criangas

PAUL, MEU MARIDO, e eu somosde origens completamente
diferentes. Ele nasceu no campo, no interior do Canada. Sua
mae era de Yorkshire e seu pai, um pastor batista escoces. Eu
sou filha de um industrial holandes e cresci com meus tres ir-

maos durante a ocupapao da Holanda. Tanto meu pai quanto
minha mae estiveram em campos de concentrapao em ocasioes
diferentes. A unica coisa que meus pais tinham em comum
com OS pais de Paul era uma forte % em Deus, uma fortale-
cida na irdua luta do campo e nos perigos da guerra.

Tanto Paul quanto eu, cada um a sua-maneira, perdemos
esta f6 e tivemos que reencontra-la por nosso proprio esfor?o.
Nessa epoca ele era um jovem medico bem sucedido e trabalha-
va no Hospital Henry Ford em Detroit. Eu, uma jovem rebelde
de vinte anos, estava em Paris estudando trances e modes. Nos-
sa determinagao em levar nossa fi§ aos indivfduos e as nagdes
fez com que nos aproxim^ssemos um do outro. Casamo-nos
em 1957 e agora residimos em Londres com nossas dues filhas,
Edith Anne, de dezesseis anos, e Digna de Doze.

Este livro comega com elas. No verao do ano passado, o
Ano Internacional da Crianga, apresentei uma serie de pergun-
tas as minhas filhas, pois julgava que neste ano elas deveriam
ter uma oportunidade especial de expressar seus sentimentos
e aspiragoes.

0 que voces sentem, perguntei, quando Paul e eu nao de
mos atengSo as suas ideias? As respostas foram claras e pene-
trantes:

• N§o sinto vontade de fazer nada do que voces me pedem.
• Sinto vontade de atirar os pratos no chao para atrair sua
atengao, principalmente quando temos visitas em case.

• Eu me sinto negligenciada.
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• Fico achando que minhas id^ias nao valem nada.
• Tenho vontade de fugir de casa.

Como voces se sentem quando prestamos atengao ao que estao
dizendo?

• Eu me sinto segura.
•Sinto que posse conversar sobre qualquer assunto com
voces.

• A vida nao 6 tensa.

• Sinto que posso ser eu mesma.
Na sua opiniao, porque os pals nao escutam o que os filhos
dizem?

• Eles estao muito voitados para si proprios.
' Eles se sentem superiores e pensam que sabem ma is.
• Eles receiam que sejam ultrapassados peias ideias de seus
filhos.

• Eles nao querem perder tempo.
• Eles pouco se incomodam conosco.

Como voce gostaria que o mundo fosse?
• Um mundo em que todos fossem livres.
• Em que todas as pessoas tivessem alimento suficiente, ha-
bitagoes adequadas e trabalho.

• Um mundo sem guerras.
•Os confutes deveriam ser resolvidos atrav^s de dialogo e
nao de lutas sangrentas.

• Certas leis sao necessarias; se cada um fizesse o que bem
entendesse surgiria o caos.
•A fami'lia deveria ser uma celula de uniao e seguranga.
Nao deveria haver divdrcio.

•Todas as criangas deveriam ter igual oportunidade de ir a
escola.

• Nao deveria existir discriminagao de cor em lugar algum
do mundo.

Sera essa a imagem do mundo tal como a merecem nossos
filhos? A verdade 4 que eles nao pediram para nascer e no en-
tanto herdam os problemas que nos criamos.

Seffljem-se al^mas historias sobre o que pode acontecerse le-
varrnos a sSrio a que as criangas estao tentando nos dizer. A
primeira 4 de uma amiga que reside em Cape Town na Africa
do Sui.
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Nossas duas filhas tern-persona I idades bastante diferentes.
Clare de oito anos, e uma menina suave, introspectiva e muito
conscia de sua dignidade. Ela e cautelosa e quer ter certeza que
conhece todos as fates antes de tomar qualquer atitude.

Vicky, tres anos mais nova, e extrovertida, com uma ener-
gia que parece nao ter fim. Bastaria observar como ela se atira
com entusiasmo na parte funda da piscina, apesar de pratica-
mente nao saber nadar, para poder sentir sua maneira de se en-
tregar a vida.

Em nossa fami'lia, surgiram todos os ciumes e competi-
goes normais entre duas criangas quaisquer. No ano passado,
Clare de repente explodiu, "Mamae, eu odeio a Vicky. Sera
que a gente nao poderia trocar ela per outro bebe?"

Minha primeira reagao foi responder, "Que nada, voce
nao odeia ela de verdade", e tentar minimizar as coisas. Depois
pensei, "Isto nao esta certo. E melhor eu aceitar que se Clare
diz que ela odeia, entao ela odeia."
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Esperei alguns dias ate o assunto surgir novamente. En-
tao, contei a Clare como as vezes, quando eu era crianpa, eu
tambem tinha odiado meu irmao.

verdade, Mamae? 0 que voce fez?"
Entao, disse-Ihe como eu havia decidido pedir desculpas

a meu irmao pelo ciCime e como pouco a pouco, n6s nos tor-
namos amigos. Disse-Ihe como e importante transformar a
raiva em afeto, porque de outro modo nao haveria solugao
para as lutas da Irlanda ou as divisoes na Africa do Sul — pai-
ses onde ja havfamos residido.

Na hora, nada de dramatico aconteceu, mas Clare enten-
deu a mensagem. Algumas semanas mais tarde ela me disse,
"Sabe de uma coisa, eu agora estou gostando um pouquinho
mais da Vicky." E, quase sempre sao boas amigas.

Quando minha fUha Digna tinha seis ou sete anos, ela chegou
do coiegio um dia dizendo, "Eu nao quero ir ao col4gio ama-
nha. Nao gosto mais da escola. NSo fiz nenhum coment^rio
na hora. Um pouco mais tarde, sugeri a ela que fizesse uma iis-
ta das coisas que ela nSo gostava no coiegio. Eia pegou um
pedago de papel e escreveu cinco itens:

E baruihento.

Eu fico encabuiada.

Ficocansada.

£ um pouco chato.
Ninguem brinca comigo na hora do recreio.

O ditimo item parecia ser o verdadeiro probiema. Nos conver-
samos um pouco sobre o assunto e sugeri que no dia seguinte
eia procurasse uma outra menina, assim com jeito de quem
esta perdida e sozinha e que tentasse se tornar amiga deia.
No dia seguinte, eia foi para o coiSgio sem reclamar, e desde
entao vem gostando cada vez mais do coldgio e fazendo uma
porgao de amigas.

E agora a historia que me enviou uma amiga canadense
que reaiizou uma sSrie de programas para a teieviMO, sobre a
vida em famHia na sua cidade.

Quando minha filha Ellen tinha quatro anos de idade
viu um retrato do pai que costumava passar longo tempo fora
de casa por exigencias do trabalho, e disse, "Oi, Papai", e em
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seguida comegou a choramingar e lastimar-se pedindo, "Quan-
do e que meu Papai vai voltar para casa?"

Achei que tinha tres escolhas: chorar com ela porque eu
tambem sentia muita falta dele, ficar zangada e manda-la para
o quarto, ou tentar aigo diferente.

Sugeri, entao, "Voce gostaria de contar isto para Jesus?"
Ela pensou um pouco, e respondeu, "Esta bem." Ajoe-

Ihou-se e disse, "Querido Jesus, eu quero muito que meu Pa
pai volte para casa porque gosto muito dele. Ate logo Jesus."

Seu rosto alegrou-se e ela me disse, "Sabe o que Jesus
falou? Ele disse que o Papai tinha que ficar longe um pouco
mais e que depois ele voltaria para casa para me ver," e saiu
cantando.

£ comum nds nos sentirmos superiores a nossos filhos e con-
siderar suas sugestdes impraticiveis ou simplesmente tolas.
Mas etas podem estar com a razSo.
Uma amiga francesa me contou sua experi§ncia.

Quando nosso segundo fiiho tinha cerca de tres meses
de idade, costumava ter crises horriveis todas as tardes, por
volta das seis horas, e nada o fazia parar de chorar. Nao sabfa-
mos o que fazer. Uma noite, na hora do jantar, sugeri que fi-
cassemos em silencio para pensar sobre o que fazer.

Nosso fiiho mais velho, que na 6poca tinha seis anos, su-
geriu que cantSssemos uma determinada cangao para o bebe.
Achamos a soiugao simples demais, mas ficamos ao redor do
bergo e cantamos . 0 beb§ parou de chorar e dormiu. Por in-
crfvel que parega este foi o fim da choradeira diaria. Desde
entao, sempre cantamos a mesma cangao para o menino ador-
mecer.

Uma professora de mdsica do Canadi nos enviou uma historia
semeihante.

Era um domingo de manha e est^vamos todos sentados a
mesa do cafe, pensando como seria bom passar um dia repou-
sando, que a semana havia sido exaustiva. Jane, de quatro
anos de idade, declarou com bastante firmeza que ela achava
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que nos devfamos ir todos a Igreja. Tentamos fazer com qua
desistisse da id^ia, mas ela persistiu.

Um amigo iriandes que estava hospedado conosco sugeriu
que parassemos de discutir e perguntassemos a Deus o que Ele
gostaria que fiz^ssemos. Nos nos calamos e todos pensamos
que deven'amos ir a igreja. Tivemos que nos apressar para che-
gar a tempo.

0 pastor fez um reiato de como havia encontrado uma
solugao para uma amargura profunda que ele havia tido em
relagao a alguem. Contou este incidente de uma maneira sim-.
pies e sincera. Depoisdo servigp religioso, tivemos oportuni-
dade de conversar com ele e com varios outros casais. Nosso

convidado iriandes relatou entao como estava sendo solucio-

nada a animosidade entre indivi'duos e comunidades em seu

pa IS.

Se nao tivesse sido Jane, jamais teriamos tido aquela
experiencia.

A mulher de um fazendelro da Nova Zelindia escreve:

Nos tfnhamps uma 'crianga prphlema' — uma menini-
nha que se pudesse; nap cpmeria nunca. As refeigoes se tprna-
ram batalhas que se estenderam por tres anos, durante os
quajs tentei todas as splugdes ppssfveisi Ja sem forgas para
lutar, fui desafiada a pedir a Deus para me mpstrar a solugao.
No silencio que se seguiu, lembrei-me do ressentimento que
havia sentido quando engravidei desta menina. Havia negado
este sentinriento e tentado afesta-lo de mim por nao ser digno
de uma 'mae crista', e havia me esquecido totalmente dele de-
pois do nascimento da crianga. Agora eu sentia como se Deus
estivesse pondo Seu dedo no ressentimento que havia no fundo
de meu coragao. Quando a crianga se mostrava dificil, eu me
tornava aspera. Isto vinha daquele ressentimento. Era este o
nosso problema.

Quando me dei conta do que isto representava na vida
dela, s6 pude chorar e me arrepender, e pedir a Deus para me
orientar. Senti-me livre e perdoada. Quando passei a obedecer
a ordem simples que Ele me deu — nunca rnais forga-la a co
mer — o problema foi solucionado da noite para o dia. Minha
filha nunca mais se recusou a comer.

12
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As vezes perdemos muito tempo com palavras, quando na rea-
Udade deven'amos tentar criar uma atmosfera na qua! a crian-
pa possa escutar sua prdpria consciencia. Uma mSe de quatro
fUhos qua viva na Holanda, anviou-ma asta histdria.

Nosso filho mais mogo, Tom, de doze anos de idade,
chegou um dia em casa para o almopo, muito p^lido. Ele disse,
"Hoje a tarde i o dia de esportes 1^ no coi^io mas eu n3o vou
porque tenho muito que estudar e estou muito cansado."

Precisava de minha permissao para ficar em casa. Achei
que nao devia permitir — mas na verdade n3o estava muito
segura. Fui para a cozinha. Tom me acompanhou tentando
que eu concordasse com ele.

Eu disse, "Vamos nos sentar um minuto sem conversar —
s6 pensar."

Minha unica conclusao foi, "Ele tem de decidir isto sozi-
nho."

Um minuto depois, ele pulou da cadeira dizendo, "Se
eu correr bastante talvez ainda possa chegar a tempo," e saiu
correndo pela porta.

Como pais tamos uma forta tandSncia a protagar nossos fiihos
da qualquar coisa dasagraddval. A vardada as vazas 6 doiorosa
no im'cio, mas poda ajudd-ios a sa prapararam para a raaiidada
do mundo. Uma amiga inglasa ma contou sua axparlSncla.

Minha linica filha Phoebe, est3 agora com sete anos. No
ano passado duas de sues amigas ganharam, uma, um irmSozi-
nho e a outra, uma irmazinha. "Eu quero uma irmazinha ou
um irmaozinho — acho que prefiro uma irmazinha," vivia im-
plorando. E ficava me observando na esperanga de me ver au-
mentar de tamanho. Tentei evitar o assunto dando a ela respos-
tas evasivas. Mas eu sabia que n6s n3o podiamos ter outra
crianga.

Fomos pas^r um dia com uma amiga e conversei com ela
sobre o assunto. "Voce acha que deve continuar a manter a
menlna neste suspense?" Ela me perguntou.

Pensei sobre o assunto e decidi conversar francamente

com Phoebe quando aparecesse uma oportunidade. Um dia,
quando caminhdvamos juntas pela praia eu Ihe disse, "Sabe
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de uma coisa, o Papai e eu gostan'amos muito de Ihedar uma
irmazinha ou um irmaozinho, mas infelizmente nao podemos."
Contei-Ihe sobre o bebe que eu havia perdido antes dela nascer
e ela me fez varies perguntas.

Quando voltamos para casa, de repente ela disse, "Porque
e que voce tinha de me contar," e saiu correndo para o quarto
onde a encontrei em prantos sobre a cama. Senti-me desanima-
da e me perguntei se havia feito a coisa certa. Ela veio almogar
ainda meio chorosa. Passado um tempo, ficou mais alegre e
passou a ser muito comunicativa com nossa anfitria. Parecia
outra crianpa.

Naquela tarde foi convidada para tomar chd com uma fa-
mfiia vizinha. Durante o banho desta noite Phoebe me disse,
"Contei tudo para Dona X., porque voce n§o pode ter outro
bebe."

"Meu Deus", pensei, "o que serci que ela andou dizendo?"
"E", prosseguiu Phoebe, "ela disse que tamb^m perdeu

do is bebes."

Com isso, tamb^m parei de sentir que ela estava sendo
privada de alguma coisa, e passei a me sentir grata pelo que nos
temos. Eu venho de um lar desfeito. Tenho uma irma, mas
meu pai abandonou o lar quando eu tinha oito anos. Acho que
um passado destes pode ser muito mais prejudicial para uma
crianga. Como filha linica, Phoebe tem de se esforpar para
fazer amigas. N6s moramos no exterior e mudamos freqiien-
temente de lugar, de forma que ela tem tido a oportunidade
de fazer muito boas amizades.

Uma outra amiga conta como seu filho conseguiu veneer seu
medo-de ser molestado no col4gio.

Nicky tinha seis anos de idade. Ele gostava da escola. S6
havia um problema; todas as tardes um menino de dez anos bem
maior do que ele, depois das aulas corria atras dele. Nicky ten-
tava fugir mas Peter o alcanpava e comepava a faze-lo tropepar,
jogava seu chapeu na lagoa e assim pordiante. Nicky tinha me-
do deste menino. Ofereci-me para busc^-lo a safda do col^gio
mas ele achou que 'isso era coisa de bebe'.

Uma noite, na hora de ir para a cama, ele perguntou a
Jesus o que fazer. De repente, seu rosto se desanuviou e disse,

14



OUQAM AS CRIANCAS

"Jesus disse que os cachorros correm atras dos gatos porque os
gatos tem medo e saem correndo em disparada. Amanha nao
vou correr e vou esperar Peter e voltar para casa com ele e ten-
tar ficar amigo dele porque ele nao tem nenhumi"

No dia seguinte eu os vi pela janela caminhando juntos
como velhos amigos, na volta para casa. Ainda pararam no nos-
so portao para terminar a conversa. Aos poucos, os amigos de
Nicky tambem tornaram-se amigos de Peter.

A diretora de um coldgio ingles disse a uma amiga minha, "Os
pais estao dispostos a dar tudo, menos tempo a seus filhos."
Nenhuma mesada substitui a tempo dedicado aos filhos. Uma
mae nos escreve da Escdcia:

Quando as crianqas sao pequenas a mae necessariamente
tem que dispender muito tempo com elas. A medida em que
eles vao crescendo e podem fazer mais coisas sozinhos, tanto
OS pais quanto os filhos podem gozar dessa nova independen-
cia. Mas ainda e importante dispor de tempo bastante para ou-
vir o que os meninos querem me dizer. A melhor hora e em



OUQAM AS CRIANQAS

geral a hora de ir para a cama pois podemos bater urn papo
descontrai'do. As vezes, ir la em cima e para mim um verdadei-
ro esfor^o — estou cansada no fim do dia e acho qua tenho o
direito de reiaxarl

Uma noite meu fiiho mais velho estava comparando sua
mesada com a de um amigo. Ele descobriu qua ganhava muito
menos! Entao disse, "E claro qua eu gostaria de tar uma me
sada major, mas voce a o Papal nos ansinam a ascutar a Daus a
isso a muito mais importanta." Depois da um minuto ale ma
contou sobra um amigo qua ganhava uma masada fabulosa a
acrascantou, "Saba da uma coisa, acho qua os pais dale lha
dao tanto dinhairo para compansar tudo qua nao fazem por
ale."

t w

Este mesmo aspecto 4 ilustrado por uma amiga suiqa que }4
trabalhou com criangas de todas as nacionalidades.

raparai uma coisa: os pais garaimente promatem as
crianpas coisas materials pensando qua isto os fara felizas.
Mas quando parguntai a alguns maninos da carca da oito
anos de idada o qua os fazia falizas, nanhum dales mancio-
nou coisas materials. Suas raspostas foram:

Fazar algo raalmanta diffcil.
Ajudar alguem que esteja raalmanta necassitado.

E quando lhas parguntai sa ales ficavam falizas quando obti-
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nham o que queriam, um menino iriandes respondeu, "Quando
ganho tudo o que quero nao me sinto feliz, sinto-me ganan-

Minha amiga suiga apresentou uma serie de perguntas a um
grupo de crian^as de sete paises diferentes, nas idades de sete
a treze anos. Aqui vao algumas das respostas.

Qual e sua ideia de uma famiTia perfeita?
• Uma fami'lia em que ningu^m conta mentiras. Onde nin-
guem briga como Mamae e Papai fazem as vezes.

• Onde a gente pudesse ver mais o Papai, principalmente na
hora das refeigoes. Seria bom se nossos pals pudessem tra-
balhar menos para n6s podermos conversar com eles
quando precisamos deles.

• Onde OS pals nos deixassem fazer as coisas sozinhos. Se
eles so fleam nos dando ordens, n6s nos tornamos robos
e nao aprendemos nada.

0 que as crianqas podem fazer para mudar o ambiente em casa?
• Dizer a verdade.

• Admitir quando estamos errados.
• Podemos pedir desculpas.
•Todo mundo faz tanto barulho la em casa que Mamae
flea zangada.
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Se n6s ficassemos mais quietos ela nao ficaria tao zangada.
• Ter mais tempo para, juntos, escutarmos a Deus.

Qua tipo de coisa faz com qua voces briguem?
• S6 paquanas coisas qua acabam pagando fogo a dapois
sa tornam grandes coisas.

• Sa mau irmao ou minha irma tam alguma coisa qua au
nSo tenho, au fico com ciumas.

• Sa OS pais dizam nao a um filho a sim a outro.
Como a qua sua famHia podaria ajudar outras famfiias?

• Contando a alas como n6s pansamos la am casa.
• Procurando fazar amizada com nossos vizinhos.

• Nos tamos qua ser unidos primairo, antes da poder ajudar
OS outros.

Qua tipo da coisas voca gosta da fazar com sua famflia?
• Sair da f^rias.

• Convarsar sobra os mais diferantas assuntos.

•Ira f lorasta.

• Jogar pingua-pongua com Papal.
Como sao faitas as dacisdas am sua famflia?

• Nos nao dacidimos.

• Cada um ascrava num cadarno o qua ala gostaria da fazar.
• Dacidimos a noita antes da fazermos nossas oraqdas.
• Cada um da sua id^ia a Papal decide o qua a malhor.

Porqua as famfiias s§o nacass^rias?
• Porqua tamos da comer.
• Para tomar conta da nds.

• A gante pracisa de um pal para nos aducar a nos ansinar a
vivar.

Para qua sen/em os avds?
• Uma avd 4 uma senhora qua ndo tam crianpas dela masma
a antao gosta das crianpas dos outros.

• As avos ndo fazam nada, alas s6 estSo presantas. Elas nun-
ca dizam, "Anda ripido," ou, "Anda depressa, pelo amor
de Deus."

• Elas sao gordas, mas n§o muito pois elas conseguem amar-
rar nossos sapatos. Usam dculos a as vazas consaguam ar-
rancar o nosso danta.

• Sabam as respostas para problamas como "Porqua os ca-
chorros odeiam os gatos" a "Porqua 4 qua Daus ndo a
casado?"
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' Quando elas leem historias para a gente, elas nunca pulam
paginas nem se importam se a historia e sempre a mesma.
Todo mundo deveria ter uma avo, especialmente se nao
tem televisao.

As av6s sao os unicos adultos qua sempre tem tempo para

•A vov6 sempre se lembra da gente e nos telefona. Ela
sempre brinca com a gente. As avos tem seus limites, elas
nos mandam para a cama e nao nos dao bala antes do jan-
tar.

• Os avos nao tem limites, eles so querem qua a gente se di-
virta.

• Elas fazem com qua nossas maes tambem se comportem.

O que uma crianga entende par escutar a Deus? Eu pedi a
Digna para me dar sua explicagao.

Voce se senta quietinha e nao fica pensando em nada,
voce s6 fica ali sentada e deixa sua consciencia solta, sabe co-

mo e? Voce nao ouve nenhuma voz estranha. Acho que Deus
usa sua propria voz para Ihe dizer alguma coisa, e voce pode
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saber se e o diabo ou Deus qua esta falando, porque Deus s6
diz coisas boas ou mostra quando voce esta errado, e o diabo
diz, "Ah, deixa para la, voce nao precisa prestar atengao ao
qua Ele diz."

Eu estava na casa da uma amiga uma noite. Conversando
na cama as onze hora da noite, sobre Deus, perguntei-Ihe se
ela acreditava nEle, e ela disse, "Acho qua sim, mas nao tenho
muita certeza."

Perguntei, "Quando voce briga com sua mae, voce escuta
uma vozinha dentro de voce dizendo, 'Vai pedir desculpas?' e
ela disse, "E, no outro dia eu tive uma grande briga com ela e
eu disse para mim mesma, 'Eu nao vou pedir desculpas' — mas
a\ uma voz dentro de mim disse, 'Voce tem qua pedir descul
pas.' Pedi, e me senti muito feliz."

Ouvir a voz de seu coraqao e muito natural para as criangas.
E ciaro qua isso nao e nenhuma ideia nova — na Bibiia hd inu-
meras histdrias em qua Deus da instrucdes a seu povo. Quando
OS reis ou hderes obedeciam a essas instrucdes, tudo de bom
acontecia em seus reinados, mas quando ales escolhiam desobe-
decer a Deus, surgia a fome, guerra e o caos. Acredito qua o
mesmo acontece hoje em dia.



2 Enfrentando juntos os problemas

TORNAR-SE PA! OU MAE 4 bem mais f^cH do qua ser um
pai OU ser uma mae. Felizmente, podemos nos ajudar mutua-
mente e tirar liqdes de nossos erros. Num recente semindrio
sob re vida familiar na Alemanha, algu^m propds a questao:

Em qua idade deve-se comagar a aducar uma crianga?
Uma maa aiama raspondau, "Tao cado quanto possfvei.

i nacass^rio comagar a dafinir os limitas quando as criangas
sSo muito paquanas. Isto lhas dd uma sansagao da bam astar a
saguranga. Expariencias faitas com aducagao do tipo anti-
autorit^ria mostraram como asta poda sa tornar parigosa sa
OS limitas nSo foram nitidamanta astabalacidos. Dafinir limi

tas aumanta a toiarSncia a frustragao: a crianga apranda qua
sa ala nSo consagua o qua quar, isto nSo significa o fim do
mundo. Varias vazas convivi com criangas qua nunca ouviram
um 'nao', dafinitivo. Elas sampra acabavam por consaguir o
qua quariam atravSs da insistencia ou coagao. E nacass^rio
aprasantar uma forma positiva da autoridada."

Esta ponto da vista tam sido apoiado nos ditimos anos,
pala passoa da quam manos podan'amos asparar apoio — o
doutor Spock, o arauto da parmissividada na aducagao, am cu-
jos livros milhdas da pais am nossa garagSo buscaram orian-
tagao para aducar saus filhos. '0 principal tama do Dr. Spock
a um qua nSo era da sa asparar dale, 4 a nacassidada dos pals
saram firmas com os filhos', lamos na cn'tica a sau ultimo
iivro Educando Criangas em Tempos Difi'ceis, no jornai The
Times da 23 da Janeiro da 1974. 'Diz aia qua a total incapa-
cidada dos pais da saram firmas com oS filhos 4 o principal
problama hoja am dia na Am4rica, a qua isto poda fazar com
qua a crianga sa tOrna cada vaz mais birranta a dasagradivai
a madida qua o tempo vai passando. 0 principal motivo qua
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leva OS pais a nao se mostrarem firmes com os fiihos e o medo
de que se forem muito insistentes, as criangas poderao ficar
ressentidas deixando de amd-ios.'' 0 Dr. Spook nota ainda que
OS pais que se submetem a seus fiihos, nem sempre sao submis-
SOS em seus reiacionamentos com outros aduitos."

Neste capi'tulo, aiguns pais nos contam como resoiveram
pequenos problemas com seus fiihos que poderiam ter se trans-
formado em grandes questoes se nao tivessem sido enfrenta-
dos logo no ini'cio.

A primeira histdria 6 escrita por uma mae ingiesa que 6
professora e tem tres fiihos pequenos.

Eu sabia rezar, mas para mim Deustornou-se real quando
aprendi a escuta-lo. E uma arte em que precisamos nosexerci-
tar. Em todas as situagoes difi'ceis na fami'lia, discussSes, doen-
gas, fadigas, pressoes, ha sempre uma sai'da. Se estivermos dis-
postos a escutar, Deus falara no mtimo de nossos coragoes.

Desde que comecei a escutar, tem havido mudangas em
nossa vida de famfiia. Eu vinha sentindo uma esp^cie de mal-
estar e inquietude em relagao a minha filha mais veiha de seis
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anos: Ela nao desgrudava de mim e exigia constantemente
minha atenpao. Utilizei este recurso de tentar conversar com
Deus, mas na verdade n3o esperava nenhuma resposta. No en-
tanto, quando eu estava na fila da caixa de um supermercado,
subitamente me veio uma id3ia. Na verdade eu tinha grandes
ambigdes academicas para minha fliha, e isto estava Ihe cau-
sando uma ansiedade dificil para ela suportar. Reconheci este
pensamento como uma resposta e o peso dentro de mim, de-
sapareceu.

Chegando em casa expliquei-Ihe da melhor maneira pos-
si'vel, como eu havia errado em esperar tanto dela. Pedi-Ihe
desculpas caso ela tivesse se sentindo pressionada por mim.
0 aifvio dela foi patetico. Ela compreendeu o que estava se
passando. Desde entao, mudei realmente de atitude em rela-
gao a ela e em consequencia disto, sua atitude em relagao a
escola se transformou e ela se tornou mais responsavel e satis-
feita. Parou de imitar outras criangas porque se sentiu livre
para ser ela mesma sem ter de preencher as expectativas que
eu, erroneamente, tinha dela.

As criangas parecem possuir desde bem pequenas a nogSo de
que todos nds temos duas vozes nos faiando no coragSb: uma
boa e uma md. Uma vez, Edith Anne, que naqueia epoca tinha
quase quatro anos, disse a uma amiga que estava nos visitando:
"Eu vou ihe contar tudo o que esta em meu coragao. Jesus
estd aii e tambdm o diabo que quer que todo mundo seja infe-
liz. Voce tem de dizer a ele, 'Eu nSo vou dar ouvidos a voce'."

Uma noite, pouco tempo depois desta conversa, ela &ta-
va impossi'vei, choramingando e reclamando de tudo. Na ma-
nhS seguinte eia me disse, "Eu nSo vou mais choramingar co
mo fiz ontem a noite."

Perguntei, "Porque S que voce estava tao impossfvei on
tem?"

Eia respondeu, "Eu estava com um diabinho dentro de
mim, mas del um tiro neie."

Um jovem casai do Cambodja, que agora reside em Paris, teve
uma experi§ncia semelhante com seu fiiho de seis anos. As fa-
mi'lias de ambos haviam ocupado postos poii'ticos em seu pat's
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e eles trazem mi seu coragSo os terrfveis sofn'mentos que mar-
caram o seu povo.

Cerca de seis meses atras meu marido e eu nos demos

conta que nosso estilo de vida nao estava certo. Decidimos
parar de pensar somente em n6s. Comepamos a viver para nos
so filho que estd com seis anos (e que tanto sofreu com nossa
desuniSo), viver um para o outro, e para todos aqueles que ne-
cessitam de nds.

Depois, juntos tentamos pensar a respeito da educapSo
que quen'amos dar a nosso filho. Decidimos que tmhamos de
ser firmes com ele quando isto fosse necess^rio. Passamos a de-
dicar uns momentos do dia exclusivamente para conversar e
brincar com ele. (Ambos trabalhamos fora de casa). Propor-
cionando-lhe essa vida de famflia calma e equilibrada ele po-
der^ adquirir a seguranpa que acredito ser necessdria a um de-
senvolvimento harmonioso de sua alma e de seu carater.

Nosso filho notou a mudan^a que houve em nos. Quan
do ele sente que vamos iniciar uma discuss§o, diz, "Mamae,
Papal, ser^ que voces gostariam de escutar a Deus?"

Ele ainda 4 muito jovem e no^ experidncia com a mu-
dan^a 6 nova, mas tenho confianga no futuro. As crianpas
tem muito mais no^ao do que se est^ passando a seu redordo
que OS pais pensam. Uma noite em que nosso filho estava se
comportando mal na hora de ir para a cama, de repente dis-
se, "Mamae, a voz do mal me disse para eu me esconder em
baixo da cama, mas eu disse para ela, 'Vai embora, voz mi.
Eu n§o vou esculi-la. Vou dar ouvidos a voz boa que me diz
para n§o desobedecer a minha m3e'." Ele compreendeu a
escolha entre o bem e o mal. Espero que a medida que ele
crescer, esta capacidade de discernimento cres^a tamb^m.

Uma vez conheci uma adolescente que s6 se alimentava de sal-
sichas e batatas fritas. Quando nossos fHhos eram bem peque-
nos havfamos decidido que eles deverlam aprmder a comer de
tudo e a nSo disperdigar comlda numa ipoca em que muitas
pessoas sofrem fome. Costumivamos servir uma porgSo mf-
nima das coisas que eles nSo gostavam e depois de algum tem
po, eles se h^ituaram a comi-las sem criar caso e passaram ati
a aprecli-las.
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Uma garotinha de tres anos veio passar umas semanas
conosco. Ela nSo estava habituxta a terminar toda a comida
em seu prato. Dissemos a ela qua em nossa casa nao se costu-
mava fazer isso. Primeiro ela ficou zangada; mas acabou ce-
dendo quando sentiu nossa firmeza. Depois de cada refeicao
ela dizia com o maior orgulho, 'Eu com! todo o meu macar-
rSo'\ (ou o que quer que fosse). As criangas sSo dvidas por
expandir seus potenciais, e nos Ihes falhamos na medida em
que nao as ajudamos a fazer o que elas sabem ser o certo.

Quando Digna tinha quatro anos, nSo conseguia ficar sen-
tada durante uma refeigao inteira sem se levantar varias vezes
sob uma sdrie de pretextos. Minhas ameagas nao surtiram
efeito nenhum e as refeigoes se tornaram campos de batalha.
Decidimos dar um flm a este estado de coisas. Penduramoa
um quadro na parade. Depois de cada refeigao em que ela nao
houvesse se levantado nem uma vez podia colar uma estrela
de papal brilhante vermelho no quadro. Se, no sdbado, o qua
dro tivesse sate vezes tres estrelas, ela ganhava um sorvete.
Ganhar uma estrela apos as refeigoes tornou-se um jogo. De
pois de algumas semanas, Digna se esqueceu das estrelas mas,
•ficar sentada ate o fim das refeigoes havia se tornxlo um hdbi-
to. Acredito que as criangas podem adquirir bons hdbitos de
maneira tao simples quanto elas adquirem os maus.

Uma amiga canadense nos envia outra experiencia.

Como eu estava insatisfeita com os modosde meus filhos
a mesa, decidi pensar seriamente no assunto. Foi entao que
cheguei a conclusao que uma certa preguipa me levava a servir
refeipdes r^pidamente na mesa da cozinha e isso favorecia os
maus modos das crianQas. Decidf entao fazer um esforpo extra
e passar a servir as refeigoes da famflia na sala de jantar. A mu-
danga foi inacreditavel. As criangas tem que por a mesa e tirar
OS pratos depois do jantar. Isto Ihes deu um sentido de respon-
sabilidade. Agora as refeigoes da noite sao divertidas e dao a to-
dos oportunidade para conversar e contar o que Ihes interessa.

Este ano, meu marido passou a insistir em que as criangas,
de quatro e seis anos,fizessem suas camas, e na manha de sdba-
do cada uma tem de limpar seu quarto e isto inclui passar o
aspirador. No princTpio foi uma verdadeira batalha conseguir
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que eles obedecessem. Sdbado passado, Harry estava fora a ne-
gocios e eu tive que sair para dar aulas. Quando voltamos, a
baba nos disse que as criangas haviam insistido em iimpar so-
zinhas seus quartos. Agora eles tem o maior orgulho em exi-
bir suas camas bem feitas e seus quartos bem arrumados.

E tambem temos a historia de uma mae americana.

Nossos tres filhos mais velhos sai'ram de casa quanto Tim
tinha cerca de sete anos — e ai ele ficou como fiiho unico. Um
dos problemas dos lares americanos e que a mae controla as
coisas, em vez de respeitar o direito do pal, como Deus orde-
nou, de ser a cabega do lar. Bem, era eu quem controlava Tim.
Quando Dick, meu marido, queria disciplina-lo, eu o protegia
ou me tornava mole. Eu nao podia entender porque Dick se
mostrava tao severe com o menino, de uma maneira que me
parecia irracional.

Aprendi recentemente a recorrer a Deus em busca de res-
postas quando as coisas n& estavam caminhando bem e para
descobrir aonde e que eu mesma podia estar errada. A respos-
ta que encontrei foi que Dick nao estava furioso com Tim, mas
Sim comigo. Contei isto a Dick, e ele disse, "E verdade".

Depois disto, quando Dick estava disciplinando Tim, mes-
mo se eu achasse que nao era justo ou que ele estava sendo exi-
gente demais, eu me mantinha quieta e o apoiava. Desta forma,
Tim nao podia tentar se encostar em mim. Os resultados foram
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que Tim passou a se sentir mais seguro, e Dick e ele se torna-
ram grandes amigos.

Desde entao, tenho visto quantas crian^as jogam o pai
contra a mae e vice-versa. Sinto-me muito agradecida por ter-
mos aprendido a escutar a Deus, e encontrar a uniao que for-
taleceu nossa fami'lia e nos deu uma fe. Nossos filhos se torna-

ram cidadaos responsaveis peio mundo — e se preocupam com
a Humanidade e com seu pafs.

Alguns anos atras, Karen e seus pais passaram uns dias conos-
co. Seus pais tin ham feito urn curso de p6s-graduagao em Ox-
fond. Seu pai era um /ogadorde futebol americano de bastante
suc&so. Sua mae nos escreve:

Descobri que n§o importa qual seja o probiema que tenha
com meus filhos, no momento em que decido ser firme sobre
uma determinada coisa as crianpas o percebem antes mesmo de
ter tido tempo de tomar qualquer atitude. Por exempio, Ka
ren, minha filha de quatro anos, tinha o hdbito de tirar meu
material de maquilagem e minhas jbias — escondendo-as algu-
mas vezes na gaveta de sua comoda, e outras vezes usando-as
quando eu nao podia ve-la. Achei que era muito impprtante
para ela aprender a respeitar as coisas dos outros. Decidi entao
permitir que ela tivesse suas proprias joias e algum material ve-
Iho de maquilagem, inclusive uma escova de sobrancelhas, que
ela podia guardar ao lado da minha.

Ela nao podia entrar no meu quarto quando eu nao esti-
vesse la. Eu estava disposta, caso se mostrasse necess^rio, a co-
locar uma tranca na minha porta, mas tao logo decidi quais se-
riam as medidas a serem adotadas, ela parou de mexer nas mi
nhas coisas. Foi como se ela pressentisse minha determinapao
e prop6sito de nao ceder neste ponto.

Quando nossas filhas estavam de mau-humor eu costumava

avis^-ias "Se voces quiserem ficar de cara amarrada, vao para
o quarto. Se voces decidirem se controlar e se mostrarem agra-
diveis, entSo teremos o maior prazer em ter voces conosco."
invariaveimente elas preferiam ficar com a famfiia em vez de
se isolar. Bias se deram conta que na maior parte das vezes
tinham o poder de por um fim ao seu mau humor em vez de se
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comportarem como vftimas indefesas de suas emogdes. £ da-
ro, qua ds vezes certos estadas emodonais tern uma causa mais
profunda e af entSo temos qua dascobrir qua! 4 asta causa.

Digna, cujo parto foi faito por uma partaira axtramaman-
ta afidanta, tinha o hdbito da adormacar anquanto astava san-
do amamentada. A partaira ansinou-ma varies manairas para
acordd-ia.

"Assim qua o cordSo umbilical 4 cortado, alas comagam
a tantar controlar voce," dissa-ma ala. "VocS tam qua dacidir
quam 4 qua vai tomarconta da quam!" A bataiha palo contro-
ia comaga muito cado, mas nds dascobrimos qua ala nSo tam
qua dirigir nossas vidas. Ha difarantas manairas da sa fazar uma
coisa.

Quando Edith Anna tinha quatro anos, costumava fazar
canas tarn'vais da m4-criagSo. Ela sa jogava no chSo, dava chu
tes a barros todas as vazas qua nSo obtinha a qua quaria. Eu,
am garai, cadia para tar um pouco da paz.

Uma amiga ma dissa, "NSo 4 bom para a crianga sentir
qua ala poda controlar voc§. Como 4 qua vocS pode ajudS-ia?"

NSo tfnhamos a manor id4ia. Dacidimos padir a ajuda da
Daus, pois jS havi'amos dascobarto qua criar caso por tudo nSo
era a solugSo. So sarvia para tornar a vida da todos os anvoivi-
dos, infarnai. Chagamos a conciusSo qua sd davi'amos insistir
am tres aspactos bSsicos do comportamanto:

Ela davaria fazar sua cama a arrumar o sau quarto todas
as manhSs antes do caf4.

Davaria comer toda a comida da sau prato.
Era praciso dizar a aia qua roupa vastir a nSo permitir qua
ala trocassa da roupa sam primairo padir consentimanto.

E, para mim havia um quarto ponto: nSo avitarda anfrantS-la
masmo qua isso dasancadaassa uma axpiosSo.

Comunicamos a aia nossa decisSo sobra os tres itans. Eia
nSo faz comantSrio aigum. Na manhS saguinta, ancontrai sau
quarto na maior dasordam. Eu iha dissa para arrumS-io antes
da dascar. Em manos da um minuto aia astava 14 am baixo. Par-
guntai, "Voce arrumou sau quarto?" Eia respondau, "Arrumai
sim, mas nSo va 14 agora...!" O qua acontacau 4 qua subimos
imadiatamanta a juntas arrumamos o quarto num instanta.

A madida am qua insistimos firmamanta nastas pontos,
aia sa tornou uma crianga muito mais faiiz. As birras dasapa-
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receram quase qua totalmente. Sabendo o qua sa asparava dala
a atd qua ponto in'amos cader as suas vontadas, dau-Iha uma
sansagao da saguranga. Panso qua ala sabia parfaitamanta qua
au nSo tinha mat's mado da anfranti-la, a as tampastadas pas-
saram a dasaparacar antas masmo da taram tido uma chanca
da dasabaram. Ela sabia tambdm qua Paul a au eramos unidos,
da forma qua nSo podia jogar um contra o outro. Voces sabam
o qua as fiihinhas sao capazas da fazar com saus papaisi

Uma amiga francasa qua viva am Lyon, tam dot's ft'lhos muito
lavados:

Foi liuma daquelas. noites em qua uma mae chegou ao
fim de suas forgas, tendo de cuidar de uma diizia de coisas
diferenteS'ao mesmo tempo, e na hora em qua as criangas
estaO cansadas a excitadas. Mau filho da nova anos astava to-

mandb banbo a sa comportando da manaira mais abomindval
qua sa possa imaginar. Entrai no banhairo a lha dai umas for
tes palmadas dizahdo aos barros, "Sa au pudassa au o matava,
% au pudassa au o matava!" Mai havia acabado de dizar isto a
ja astava ma santindo morta da vargonha.

Mais tarda, na hora da daitar, achai qua nao podia deixa-
lo adormacar sam colocar as coisas nos davidos lugaras. Eu
nao ma achai na obrigagao da pedir dasculpas porqua sau com-
portamanto havia sido raalmanta abomin^val, mas parguntai-
Iha "0 qua b qua voce santiu quando au lha dissa aquala coi-
sa horrfval?"

Ela raspondau todo ancabulado, "Ih, Mamaal, muitas va-
zas panso o masmo sobra voce mas nSo tanho coragam da di
zar!" Demos boas risadas juntos nos dando conta do quanto
Eramos paracidos a nos santindo muito parto um do outro.

Tiva da encarar o fato de qua incidantas como asta s6
daixam transparacar o qua sou na raalidada a nao aquala m§a
ideal maravilhosa qua saba parfaitamanta como tomar conta
da saus filhos.

Continuai a pensar sobra o assunto a a procurar quais
seriam as outras coisas al^m da cansago qua fazam com qua au
ma comporta dasta manaira. Ocorrau-ma antao qua quando
per algum motive (garalmenta uma razSo muito aspacffica)
n§o astou parmitindo qua Daus controla minha vida, au ima-
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Urn dia desses nosso filho de dez anos, juntamente com
alguns de seus amigos, encontrou umas revistas genero Play
boy na lata de lixo de um vizinho. E claro que eles acharam is-
so o maximo e foram todos para o quarto de John, trancaram
a porta e examinaram foiha por foiha das revistas. Depois, es-
conderam-nas e combinaram manter segredo sobre o achado.

A noite, no entanto, era obvio para nos que John estava
com alguma coisa na cabeca mas eie nos disse que nao podia
contar o que era porque havia prometido aos outros guardar

Uma outra mae nos escreve da California:
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diatamente comepo a tentar controlar minha fami'lia. Meu
filho uma vez me disse, "Mamae, as vezes voce se comporta
como se fosse a rainha disto aqui." Ele tinha toda razao, e isto
nao era um elogiol
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Entao eu disse, "Eu conheco voce o suficiente para sentir
que algo esta perturbando o seu coracao. Voce so vai se sentir
bem depois de nos ter contado o que esta se passando. N6s
tambem sabemos guardar segredos."

Eie nos contou entao muito sem graqa o que havia acon-
tecido e tivemos uma boa conversa. Seu pai ja havia tido com
ele uma conversa sobre as realidades da vida, de forma que ele
sabia que podia conversar sobre qualquer assunto conosco.
Deus tem um objetivo maravilhoso para o sexo, da mesma
forma que para a comida, mas se voce se exceder na comida
(particularmente chocolate!), voce pode ficar seriamente doen-
te. Acontece o mesmo se voce utiliza o sexo de uma maneira
errada.

Fizemos um acordo — ele diria a seus amigos que ia ven
der as revistas para reciclagem de papel e depois dividiriam o
dinheiro. Conseguiu convence-los que este seria um otimo ne-
gocio.

As maes tambem tem sentimentos. Edith Anne estava apren-
dendo piano desde as oito anas de idade, a seu proprio pedi-
do. Gostava de tocar mas nao de praticar. Uma tarde, pouco
antes deia fazer doze anos, sentei-me com eia ao piano tentan-
do encoraja-ia a estudar. Foi um fracasso total. Quanto mais eu
insistia mais eia resistia. Comecamos a discutir. Nenhum dos

meus argumentos adiantou.
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A final, n§o encontrei mais nada para dizer. Senti-me com-
pletamente derrotada e desamparada e comecei a chorar. At4
entSo eu jamais havia chorado na frente data. Um sllSncio mor
tal calu sobre a sala. Eta estava estupefata. Depols de alguns
minutos, eu disse, "Seu pal e eu tentamos Ihe dar uma boa
educagSo e tentamos the dar tudo o que necesslta sem mima-la,
masdevemos ter falhado em alguma colsa."

Ela me abragou em prantos, dizendo, "NSo d sua culpa.
Eu d que sou egofsta e Ingrata. For favor, desculpe." Dalpor
diante nosso relaclonamento mudou completamente; parece
que estamos sempre andarxio na mesma dIragSo em vez de
cede uma puxar para o seu lado.

Uma amiga do Quanta nos escreve sobre a experldncia de seu
fllho quando fol pela prlmelra vez mandado para um coldglo
Interno.

Frank sabia M muito tempo que um dia seria mandado
para um col^gio interno, e neste ano o piano ia se tornar rea-
lidade. Escolhemos o mesmo col^lo onde seu pai estudara
quando crianpa. Frank tem somente sete anos e meio e parecia
ser muito pequeno para ser mandado para longe da famfiia.
Nos o havCamos preparado, falando freqiientemente sobre o
assunto, de forma que ele sabia do que se tratava, mas e claro
que quando surgiu a hora foi duro tanto para ele quanto para
n6s, agravado pelo fato de que nunca havia passado sequer
uma noite longe de nds.

EiYi setembro, nds o levamos para o col^gio esperando
que tudo corresse da melhor maneira possfvel, acreditando
que havtamos tomado a decis§o certa, mas ainda com algumas
ddvidas e apreehsoes. Depois de dues semanas, tivemos a opor-
tunidade de ir visit^-lo. Ficamossurpreendidoscom asmudan-
Qas que haviam ocorrido nele. Neste pouco tempo havia cres-
cido e amadurecido. Ele nos mostrou seus trabalhos e o lugar
onde guardava suas coisas, demonstrando interesse e orgulho
em mante-las em ordem. Havia sido d if foil para ele tomar con-
ta de si mesmo — aprender, por exempio, que na manha se-
guinte encontraria suas roupas exatamente da maneira como
as havia deixado na noite anterior. Suas cartas tambem eram

animadfssimas, e nelas ele demonstrava interesse portoda a fa-
mHia.
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Depois de cinco semanas vieram as ferias de quatro dias
da metade do semestre. Depois de ter estado afastado, passou
a dar muito mais valor ao que tinha — seus brinquedos, sua bi-
cicleta e a comida de casa. Evidentemente eie nao queria vol-
tar para o coiegio, mas sabia que teria de voltar de qualquer
jeito e apesar das iagrimas mostrou-se novamente corajoso.
Na manha do ultimo dia que passou conosco, ele escreveu no
seu momento de silencio com Deus, "Estou triste de ter que
partir. Gostaria de levar um retrato para nao me esquecer de
voces. Estou feliz que hoje e o aniversario do Papai. Eu me sen-
ti muito feliz aqui." Ele esta aprendendo a se expressar e isto o
ajuda muito.

Eu mesma notei o quanto gostaria de mante-lo a meu lado
e pensei, que nos os pais eramos as unicas pessoas capazes de
fazer o que era melhor para ele. Subitamente sentimos que
ja nao tmhamos mais controle e nos perguntamos se tudo
iria dar certo. Foi entao que meu marido me disse, "Sabe
de uma coisa, Deus tambem esta tomando conta dele."

Uma dona de casa do Rio de Janeiro conta a sua historia.

Quando os meninos eram pequenos, naturalmente tmha
mos de decidir inumeras coisas por eles. Porem logo chegou o
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momento em qua havia decisoes qua alas proprios podiam
tomar. Isso os daixava falizas. 6 importanta qua n6s, os pais,
nao nos habituamos tanto a dizar "faga isso", "nao faga aqui-
lo", dassa manaira tolhando a sua facuidada natural da dacisao,
nao lhas dando assa oportunidada. Aprandi, am vaz da detar-
minar: "Faga as suas ligoas am tal momanto", a parguntar:
"Qual 6 hoja o sau piano para os saus astudos?" Ou antao:
"Qual a a sua ideia para consaguir malhorar a sua nota nassa
materia?" Os meninos dacidiram por si qua a malhor sempra
fazar as ligoas logo qua voltam da ascola, antes da sa anvolva-
rem com saus brinquados.

Fiz a expariencia qua — num momanto da silencio, quan-
do voltamos os nossos coragSas a vontada da Daus — as crian-
gas dacidam mais drasticamanta o qua a carto do qua, muitas
vazes, n6s adultos o fazamos. Nassas momantos da silencio
OS maninos tem pansamentos da compartilharam a daram da-
quilo qua possuam com uma ganarosidada muito alem da nos-
sa axpactativa.

Tamos dois maninos. Quando o mais novo tinha sate

anos, ela brincou da "asconda, esconda" dentro do recinto da
ascola, o qua a astritamanta proibido. 0 dirator da ascola apa-
nhou a ale a saus amigos nassa ato, a punig§fo foi savara: nao
podiam participar do festival da asporta da ascola daquala fim
da samana. Daniel ama o asporta a ficou tristfssimo. Nao sa-
bi'amos o qua fazar,antao fizamos um momanto da silencio
juntos am famflia. 0 pensamanto da Daniel foi da ascraver
uma carta ao dirator para padir dasculpas. Ela o faz:

"Ao Dirator D., da Daniel: Pago dasculpas por tar brinca-
do da "asconda-asconda" dantro da ascola, nao o farai mais."
Na manha saguinta antragou a carta a sacrat^ria.

A rasposta chegou anquanto ainda astava na aula.
"A Daniel, do Dirator D.: Sau padido da dasculpa foi

acaito... voce poda participar do festival da asporta." Nassa
campaonato da futabol Danial faz o primairo gol daquala dia!

Quando os maninos tinham onza a nova anos, mau mari-
do tava o pansamanto da sar absolutamanta honasto com alas
sobra tudo da arrado qua tinha faito quando manino. Foi o
ano am qua ambos fizaram a sua primaira comunhSo. Eu pr6-
pria tinha tido racaio — arronaamanta — qua alguns dos nos
sos pacados podariam dar "id§ias" aos maninos. Mas muito
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pelo contr^rio. Os meninos ficaram muito tocados com a tio-
nestidade do pai. Alguns dias mais tarde o filho mais velho,
que estava preocupado em ajudar um amigo que estava em difi-
culdade, decidiu fazer uma lista de todas as coisas erradas
que tinha feito ate entao. Depois de uma conversa, em que
ele foi drasticamente honesto, pai e filho se ajoelharam para
pedir perdao a Jesus e a solicitar a Sua ajuda na decisao de
viver de maneira reta. 0 mais jovem fez o mesmo um ano
mais tarde. Ambos disseram que agora podiam conversar
com o pai sobre qualquer coisa que acontecesse em suas vidas.

Quanto a mim, preciso estar alerta quando tento apare-
cer por demais perfeita. Mostrando como realmente sou, aju
da OS meninos muito mais. Porexempio: A noite rezamos jun
tos em fami'lia. Porem sou muito preguiposa e quando fica
tarde, sugiro: "Vamos dizer em nome do Pai, do Filho e do
Espi'rito Santo, por esta noite, basta". "Ah nao", exclama
Carlos, toda vez que a minha preguipa se revela com tanta
clareza, "o que e isso mamae, vamos rezar direitinho".

E interessante que as criancas gostam de incluir nas suas
orapoes as necessidades de pessoas e pai'ses-com que estiveram
em contacto, ou que viram na televisao ou entao das quais ti-
veram conhecimento durante o dia.

Como faz um dos pais para cuidar das criangas pequenas
quando subitamente o outro desaparece? Uma amiga inglesa
nos conta:

Minha filha s6 tinha sete anos e meu filho quatro quando
meu marido faleceu subitamente. No princfpio eu nSo conse-
guia imaginar como continuar vivendo sem ele. Ele era um ma
rido e um pai maravilhoso. Mas, algo do amor de Deus por n6s
como fami'lia e a fe de meu marido me deu coragem para acei-
tar o fato como vontade de Deus e uma experiencia da Cruz.

Eu estava tendo serios problemas com minha filha Diana,
que estava reagindo fortemente contra mim. Eu nao conseguia
entender a razSo porque ela estava sempre me agredindo. Ten-
tei atribuir o fato a saudade que ela sentia do pai ja que eram
muito unidos. Ambas as crianpas freqiientavam uma pequena
escola. Um dia as crianpas da escola participaram de um musi
cal. A pepa consistia de vdrias canpoes e tinha poucas partes
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faladas e todos se divertiram muito. No final todas as criangas
se sentavam no paico de costas para a audiencia e ficavam es-
cutando o coro cantar a canpao final.

Na primeira noite, quando a audiencia aplaudiu, a maior
parte das criangas qua estavam de costas se viraram e sorriram
para a audiencia. Foi entao explicado a elas qua ja haviam re-
cebido seus aplausos anteriormente e qua desta vez os aplausos
eram para todos os participantes a, qua se alas sa virassem atra-
palhariam os outros. Na sagunda noita, s6 Diana sa virou. 0
produtor da paga ficou zangado. Urn dos adultos qua cuidava
das criangas disse, "Eu acho qua voce davaria parguntar a
Daus porqua voce sa virou."

As criangas da ascola estavam habituadas a tar um mo-
mento no ini'cio do dia para ascutar a Daus, a na manha sa-
guinta, quando iniciaram o dia santadas.alguns minutosam si-
lencio, minha filha n§o mancionou a paga mas dissa, "Tanho
ciiimas da mau irmao. Nao sai o qua fazar."

Uma das profassoras sugariu qua ala convarsassa comigo
sobra o assunto. Ela obadacau, com grandasdificuldadas a ma
dissa qua santia qua au gostava mais da John, sau irmao, do
qua dala. Achai muito difCcil acaitar qua pudassa sar culpada
da uma coisa tao injusta, mas quando pansai sobra o assunto
dascobri qua astava tando da ma asforgar mais a mais para sar
pacianta com ala a madida am qua ala ia sa tornando mais a
mais rabalda. Enquanto isto, John ia tirando provaito da situa-
gao a sa tornando ddcil a dangoso quando via sua irma ma an-
frantar.

Isto foi um marco para o dasanvolvimanto da saguranga
nas duas criangas. Diana passou a raconhacar uma autoridada
maior- a qual podia recorrar sampra a John ganhou am sagu
ranga, porqua astava sa tornando axcassivamanta mimado a
concomitantamanta insaguro.

Um jornalista australiano nos escreve sobra sua experiencia
com sau filho.

No. campo, quando jogava futabol ala sa mostrava corajo-
so a sam mado. No antanto, chupar o dado era uma coisa qua
n§o dispansava todas as noitas na hora da dormir. Andrew as-
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tava com nove anos e apesar dos meus incessantes esforgos e
OS de minha mulher, parecia nao haver solupao para o seu ha-
bito.

Jd havi'amos tentado colocar substancias de sabor desa-
gradavel em seu polegar e tamb^m costurar as mangas de seus
pijamas, mas nos demos conta que esses ataques diretos condu-
ziam simplesmente a uma bataiha de vontade - a nossa con
tra a dele.

Algumas semanas mais tarde, eu estava ajoelhado a sua
cama para orar com ele, quando me surpreendi dizendo, "Vo-
ce ii tentou pedir a Jesus para ajuda-lo a parar de chupar o
dedo?"

AInda sinto a intensidade de seu olhar quando ele respon-
deu, "Pode ser que Jesus funcione para voce; comigo nao fun-
ciona."

"Nao 6 tao f^cii para mim quanto voce pensa", respond!.
"Todos OS dias tenho de pedir ajuda a Ele por causa de alguma
coisa que eu nao consigo fazer sozinho."

"0 que 6 que foi hoje?" foi a prdxima pergunta, com
uma enfase marcante sobre o 'hoje'.

Rapidamente iembrei-me o que havia sido e desejei que
nao tivesse me lembrado. Dm conflito surgiu dentro de mim.
Nao era um exempio que iria ajuda-lo. Na realidade, poderia
ate ser pernicioso. E no entanto, sempre mantivemos um acor-
do de ser totalmente honestos em nossas respostas a perguntas
em busca da verdade — e nao havia como duvidar do genufno
interesse de Andrew neste momento em que seus olhos me fi-
tavam de frente sem pestanejar.

"Bem, na verdade eu tive de pedir ajuda a Jesus para nao
olhar de novo para uma foto na capa de uma revista."

"O que havia de errado com a foto?"
Se fosse um adulto, eu teria respondido que ela era 'su-

gestiva', mas para Andrew eu disse simplesmente, "Era suja".
A ultima pergunta, "E voce tornou a olhar?" foi respon-

dida por um 'nao' bastante aliviado.
Ele entao comeqou a rezar. Nao me lembro das palavras

que usou para pedir ajuda. 0 que me lembro e que ele nunca
mais chupou o dedo.

Muitos anos mais tarde, Andrew nos disse que o que o
ajudou mais foi o fato de que estavamos sempre prontos a ser
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absolutamente honestos com ele sobre nossas necessidades,
quer ele se mostrasse disposto a entende-las ou nao.

Uma m4dica ing/esa se sentia frustrada e vencida pelo tempera-
mento de sua filhinha pequena.

A vida era agradavel e sem problemas at6 as crianpas co-
meparem a format suas persona I idades e demonstrar vontades
proprias que eu nao podia mais controlar. Eu achava Lucy,
nossa segunda filha, a mais diffell de lidar. S6 havia um ano de
diferenpa entre ela e a %guinte. Ela costumava. me seguir de
um quarto para o outro, engatinhando e chorando, o que me
deixava muito irritada. Em pouco tempo nosso relacionamento
deixava muito a desejar, e as vezes eu a pegava no colo e a sa-
cudia para ver se ela parava de berrar. E claro que nao adianta-
va nada, como eu ja sabia de antemao, mas mesmo sabendo
que depois eu ia me sentir culpada, nao conseguia me controlar.

Quando chegou aos tres anos de idade comepou a ter ver-
dadeiros acessos de fOria, inclusive uma vez, quando se jogou
no chao de uma loja e comepou a berrar. Nunca mais a levei
comigo para fazer compras.

Eu me sentia furiosa com tudo isto — como e que eu,
uma m^dica sensi'vel e inteligente n§o conseguia lidar com mi-
nha prdpria filha. Estava sendo vencida por uma crianga. As
coisas foram piorando gradativamente, at6 que uma noite em
desespero eu me ajoelhei (coisa que eu absolutamente nab ti-
nha o habito de fazer — naquela epoca raramente famosa Igre-
ja ou ddvamos a menor atengao a Deus). Eu disse, "Deus, o
que 6 que eu fago com esta crian?a?"

Imediatamente um pensamento me veio tao claro como
se tivesse sido falado alto, "Voce sabe muito bem o que fazer.
Voce tem que voltar a Me escutar de novo."

Assim fiz eu. Eu havia sido criada acreditando no valor

de comegar o dia com Deus e decidi passar a levantar meia
hora mais cedo para poder faze-lo. Foi uma luta, porque tive
que enfrentar uma grande oposigao por parte de meu marido.
Mas, em pouco tempo, passei a notar uma sensi'vel diferenga
em todas as criangas. Nao eram elas que estavam erradas, mas
eu. Tambem descobri em mim uma capacidade para fazer mui-
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to mais coisas em cada dia, de forma qua dispunha de mais
tempo para as criangas. Nossas relagoes ficaram cada vez me-
Ihores.

E, como premio extra, meu marido decidiu me acom-
panhar na hora da meditacao da manha.

Quando Elisabeth, nossa terceira filha, tinha doze anos,
comepou a se tornar muito difi'cii. Uma barreira comegou a
crescer entre nds.

Ela gostava muito de flores siivestres e uma manha me
ocorreu a ideia de passar algum tempo com ela colhendo e
depois prensando flores do campo. Isto nao me interessava
nem um pouco e eu nao tinha nenhuma vontade de faze-lo.
Mas comegamos a sair para passeios, algumas vezes so nds
duas, outras vezes com as outras meninas, e entao apostavamos
para ver quem conseguia achar maior numero de flores diferen-
tes. Em pouco tempo Elisabeth fez um album de flores — e,
o que e mais importante, ela e eu voltamos a nos aproximar
uma da outra.

As pesquisas demonstram que as criancas adotadas, indepen-
dente do quanta sao amadas par seus pais adotivos, em geral se
sentem negligenciadas e crescem com um peso nos ombros.

Uma amiga de Yorkshire nos conta como ela conseguiu ajudar
seus filhos.

Nds temos duas criangas adotadas, Jenny e Michael.
Numa manha, na companhia de uma jovem mae Indiana

e seu bebe rec^m-nascido, Jenny, entao com sete anos, ao ob-
servar, pela primeira vez, o bebe ser amamentado ao seio, co-
mentou, "Eu acho que tambdm fui amamentada assim duran-
te as minhas tres primeiras semanas de vida." Seguiu-se uma
discussao sobre as vantagens de amamentar ao peito versusdar
mamadeira. Jenny disse, "Sabe, eu nasci de uma moga que ain-
da estava no colegio." A senhora Indiana ficou surpresa com a
liberdade com que Jenny falava disto sem nenhuma vergonha
ou misterio.

Jenny tinha tres anos quando comegou a me fazer per-
guntas sobre como ela havia sido em bebe. Contei-Ihe sobre
nosso primeiro encontro. Como ela havia dormido durante to-
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do o tempo que n6s a seguramos no colo, como a trouxemos
no dia seguinte para viver conosco, e como nos sentimos feli-
zes de ter uma garotinha, porque nao havi'amos conseguido
ter nenhuma crianpa nossa at6 entao. Jenny me pediu para
repetir esta historia muitas vezes nas semanasque se seguiram.
Nao me perguntou muito sobre o que havia se passado antes
das seis primeiras semanas de vida, apesar de que conversamos
sobre o fato dela ter crescido dentro da barriga de 'uma outre
moga'.

Quando Jenny estava com seis anos, num domingo ela e
Michael estavam muito felizes brincando e fingindo que eu
era o beb§ deles e atendendo a todas as minhas necessidades.
Tudo o que eu tinha de fazer era dar um choro de mentira
de vez em quando e o resto do tempo eu descansava! Sentei-
me, Jenny abragounne e disse, "Oh Mamae, eu conheci voce
durante toda minha vida, nao 6, a nao ser nas primeiras seis
semanas que eu passei com aquela pessoa horrfvel que nunca
me quis?"

EntSo eu disse, "Jenny, a historia nSo foi bem assim",
e contei-Ihe sobre sua m§e que tinha quatroze anos, e que ha
via mandado um recado para Jenny quando nds a adotamos,
pedindo-nos para dizer a ela que a amava muito, mas que ia
deixar que nds fossemos seu Papai e sua Mamae porque ela n§o
tinha condigoes de cuidar adequadamente de Jenny. Ambas
as criangas comegaram entao a fazer vdrias perguntas sobre
suas respectivas maes e eu Ihes disse tudo o que sabia, dando
enfase aos cuidados e apreensoes demonstrados. Por exempio,
a mSe de Michael havia tricotado uma manta para ele, e coisas
desse genero. Eles perguntaram se poderiam visitar suas miles
e conversamos sobre este tern'vel problema. No entanto, eles
aceitaram quando eu disse que nao sabia onde se achavam
e que talvez fosse melhor assim. (Isto certamente voltara a
preocup^-los mais tarde).

Michael, como sempre, foi muito realista sobre tudo isto,
mas Jenny ficou muito abalada. Eu tamb^m fiquei. Pensei que
ela nao ia conseguir dormir naquela noite. 0 surpreendente e
que ela estava evidentemente mais preocupada com os meus
sentimentos do que com os dela. Eu me lembro de ter dito a
ela, quando a encontrei tremendo na hora de ir para a cama,
que em seu coragao haveria sempre um lugar muito dolorido,
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mas que a maior parte das pessoas tem sempre alguma triste-
za dentro do corapao e que n6s tmhamos muita sorte de ter
uns aos outros como pais e filhos, irmSo e irma.

No dia seguinte, parecia que Jenny havia se livrado de um
grande peso. Desde entao, ela tem se mostrado assim. Entrou
para uma nova escola e foi como se eia tivesse tomado um no-
vo rumo. Ela assumiu sua reaiidade como um pato assume a
agua. Nossos filhos se sentem seguros e confiantes sem serem
precoces ou excesslvamente maduros. Eu atribuo isto ao fato
de termos sido capazes de ser totalmente honestos com eles e
termos enfrentado nossas necessidades como fami'lia.
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3 Pais e adolescentes

OS MA!ORES TEMORES dos pais em refagao a seus filhos,
parece se concentrar na 4poca em que estes atingem a adoles-
cencia, quando entao surge abertamente a conflito de gera-
goes. Este conflito ji foi exaustivamente estudado por psicdlo
gos e socidiogos e virias razoes jd foram apresentadas no send-
do de mostrar sua inevitabilidade. Mas serd que o conflito de
geragdes d mesmo Inevltdvel? Serd que 4 este o ponto exato
sob re o qua! devemos nos concentrar?

N6s, como pais, deverfamos dar mais importSncia ao pro-
blema de saber se nossos filhos, antes de sair de case, estao de-
vldamente equlpados para enfrentar o mundo como ele 4, e se
possuem a IndependSncIa e determlnagSo necess4rlas para
abordarem o que encontrarem de errado de uma maneira cons-
trutlva. Este capi'tulo focalize a luta dos adolescentes para se
transformarem em adultos e como nds, os pals, ajudamos e
atrapalhamos este processo.
0 que pode uma mSe fazer, depols de trabalhar como

enfermeira num exaustlvo turno da nolte, ao chegar em case
e descobrlr que sua fHha de dez^sels anos ainda nSo voltou
de uma festa? Els como uma amiga holandesa enfrentou a sl-
tuagao.

Decidi ler na cama enquanto a esperava. Mas o que acon-
teceu 4 que eu comecei a me sentir cada vez mais furlosa e em
pouco tempo estava ensaiando mentalmente um longb sermSo
para recebe-la Foi entao, que percebi nitidamente que era este
o momento de pedir a Deus que me desse a sabedoria que eu
necessitava. De repente, me passou pela cabepa a id^ia de co-
megar a fazer algumas das coisas que eu pretendia fazer na ma-
nha do dia seguinte. Comecei a limpar a sala de estar.
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No momento em que estava guardando o aspirador, Julie
chegou. Eram duas e quinze da manha. Fui capaz de recede
la com um "Voce deve ter passado uma noite maravilhosa.
Eu acabei de limpar a sala."

Vi sua expressao mudar. Obviamente ela estava esperando
um discurso furioso e havia se preparado para tal. No momen
to, ela se tornou menos defensive e disse que lamentava ter
chegado tao tarde. Nao havia querido voltar de bicicleta sozi-
nha a noite por uma estrada escura, e havia esperado por seus
amigos. Contou-me tudo sobre a festa — quem estava la, o
que fizeram — coisas que normalmente ela jamais teria me con-
tado. Mas ela compreendeu minha preocupagao e tambem que
poderia ter telefonado para avisar que ia chegar tarde.

Quando surge tensao entre nos duas, o problema nao e
saber se eu cedo em nome da paz e da tranqiiilidade ou se eu
demonstro minha autoridade com palavras e apoes retaliativas.
A necessidade e de confiar na sabedoria de Deus e em seu pia
no — e que se eu realmente quiser saber, Ele me indicara o ca-
minho certo.
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Uma alternativa para a preocupa^So qua temos com as adoles-
centes est^ ilustrada na histdria de uma amiga dos Estados Uni-
dos.

Uma noite, Mary, minha filha mais mo^a, voltou de um
encontro. Nos estavamos deitados mas nSo dormindo. Chamei-

a com um, "Estou contente de ver voce em casa"! Ela entrou
no quarto, sentou-se aos pes de nossa cama e disse, 'OIha, Ma-
mae e Papai, Ann e eu estivemos conversando. Voces est§o tao
preocupados conosco que tudo o que n6s conseguimos sentir 6
sua preocupapao. 0 que gostan'amos de sentir e seu amor."

Sua honestidade teve por efeito derreter o gelo que estava
se acumulando em meu coragao desde que ela e Ann havlam
comepado a circular com um grupo do col^gio que n6s nao
aprov^vamos.

Nosso prbximo passo foi tentar conhecer seus amigos,
traze-los para nossa casa, e convid^-los para passar uns dias
conosco em nossa casa de campo, a beira do rio. Demonstran-
do mais carinho e amor do que preocupapao, ajudamos nossos
filhos a atravessarem esses dif I'ceis anos da adolescencia.

Um dia, ao cafe da manha, decidi ser honesta com minhas
filhas a respeito da pessoa que eu havia sido. Tendo tomado
a posipao de 'mae, dona da verdade' foi muito dif I'cil para mim
contar a elas como eu colava no colegio, tirava coisas dos ou-
tros, o tipo de relacionamento que eu tinha com os rapazes,
e como havia sido minha participapao na construpao do mundo
dentro do qual elas tiveram de crescer. Comecei a chorar, a-
chando que elas jamais poderiam voltar a me respeitar ou
amar.

Foi entao que Ann disse, "Mamae, eu nao sei porque, mas
nunca a amei tanto quanto agora. Eu quero que voce saiba que
eu tenho uma porpao de coisas para endireitar em minha vida
e que vou comepar a faze-lo agora mesmo."

Aqui vai a experiencia de outra mae holandesa, uma mulher
muito ocupada e com uma famfiia grande.

Meu marido e eu tivemos a felicidade de ter aprendido
a escutar a Deus quando nossa filha mais veiha tinha somente
quatro anos. Na verdade, foi ela quem entendeu primeiro que
rezar significa tamb^m escutar.
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Um dia ela nos disse, "Sabe de uma coisa, eu ja sei rezar."
Quando perguntamos, "E o que e que voce diz para Deus?"
ela respondeu, "Eu nao digo nada a Ele — Ele e que fala co-
mlngo."

Atraves de todos os anos em que nos decidimos criar uma
fami'lia de sete filhos, temos aprendido a juntos escutar a voz
de Deus e temos aprendido muito com as crianpas.

Entre as Idades de quatro e catorze anos, escutar a Deus
havia sido uma atividade normal para nossa filha Helen, que
havia partilhado isto com suas colegas de turma. Com catorze
anos ela comepou a se interessar por um rapaz e gradativamen-
te desistiu de sua pr^tica de escutar a Deus.

Um dia, quando ela estava com quinze anos, meu marido
e eu nos demos conta que ela ia nos pedir permissao para fazer
algo que gostaria muito, mas com que nao poden'amos con-
cordar de forma alguma. Previ um tern'vel choque de vontades,
choros e birras. Para nos sentir mais fortes, ajoelhamo-nos e
prometemos a Deus nao dizer sim a nossos filhos — se senti's-
semos que Ele queria que diss6ssemos nao.

Na manha seguinte, Helen e eu tomamos caU juntas e
depois de algum tempo ela me fez a pergunta. Respondi,
"Helen, seu pal e eu rezamos ajoelhados ontem e prometemos
a Deus que nunca dinamos sim se sentI'ssemos que Ele disse
nSo. A resposta 6 nSo."

Houve um silencio total. Quando ela terminou de comer

disse um "At6 logo" amistoso e saiu. Ela nSo tocou mais no
assunto.

Fiquei grata por haver descoberto entao, que quando
nossos filhos sabem que estamos sinceramente procurando
obedecer a Deus, n§o tentam se colocar entre Deus e seus pals.
Desta forma, nossa obediencia pode ajuda-los a aceitar Sua
vontade, mesmo que algumas vezes isto contrarie seus prd-
prios desejos.
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Tenho uma amiga alema, cuja fami'lia foi grande proprietdria
de terras no local onde agora e a Alemanha Oriental. Eles pas-
saram por grandes privaqoes durante a Segunda Guerra Mon
dial, e perderam multos parentes e tod as as suas posses. Ela
nos escreve sob re sua experiencia como adolescente.

Eu achava absolutamente injusto, ter sido posta no mun-
do por duas pessoas que eu tinha de aceitar como pais. Eu
odiava a vida — ela nao continha nada alem de dificuldades
para mim. A medida que fui crescendo, aprendi a agir sensa-
tamente, mas o desespero e a falta de esperanca nunca me
abandonaram. Sabia da existencia de um Deus verdadeiro,
mas nao via como Eie poderia resolver meu problema.

Um dia eu me del conta que o meu apego ao desespero
e a falta de esperanca era o que me afastava do amor de Deus,
mas nao podia aceitar as implicapoes desta descoberta. Assim,
numa noite sombria, tomei o tripio de pi'lulas de dormir que
um ser humano pode aguentar.

Fui encontrada a tempo. Por tres dias fiquei sem poder
ver ou falar, mas sabia perfeitamente que tinha de tomar uma
decisao. Por fim disse, "Muito bem Deus, o Senhor ganha", e,
muito mais amedrontada do que feliz, comecei uma nova vida
sob novas condicoes.

Tropecei pelo caminho a minha frente, passo a passo, e
senti a diferenca. Quando me defrontava com uma dificulda-
de e o desespero se apossava de mim novamente, algo dentro
de mim me dizia para nao parar ali, mas seguir em frente. Nao
fazia mais sentido para mim culpar meus pais, meus profes-
sores ou as circunstancias; eu tinha e que descobrir onde e
que eu estava errada. Esta recem adquirida objetividade me
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ajudou a me firmar na vida. E apds algum tempo cheguei a me
dar conta de que a vida me havia side dada — especi'fica e de-
finltivamente — para assumir responsabilldades, e em conse-
qiiencia disto eu encontrei a fellcldade.

Eu tamb^m, em minha adolescSncia, fui a causa de noites de
insonia de minha mae. isto se devia menos a profundas diferen-
gas dentro da famdia do que ao medo que ela tinha das coisas
que poderiam vir a preencher o vacua dentro de minha vida.

Nasci e fui criada com meus tres irmaos e irmas, na en-
cantadora parte do sui da Holanda chamada Brabant.

Tivemos uma infincia muito feiiz, apesar de ter enfren-
tado cedo na vida o medo de bombardeios, falta de comida
e campos de concentragao. Meus pais haviam sido aprisiona-
dos peios alemaes antes de eu completer dez anos, mas eies
possufam uma fe inabaidvel de que Deus 4 quem -estava con-
troiando nossas vidas e nao os alemaes.

Daqueies tempos, v4rias coisas se destacam em minha
mente: as noites de sdbado quando havia jogos juntos em fa-
mfiia; minha mae sempre nos esperando com uma xfcara de
chd quando voitdvamos da escoia, pronta para escutar nossas
histdrias; o tempo que passdvamos juntos aos domingos peia
manhS quando Papal nos iia uma histdria da Biblia e Mamae
tocava hinos em nosso pequeno drgao. Nossos amigos e pri
mes tambdm costumavam vir nessas manhSs e depois todos nds
jogdvamos futebol ou, quando estava chovendo, Monopdiio.

Minha avd materna teve uma grande influincia em mi
nha vida. Ela havia perdido dois fiihos entre 20 e 30 anos, mas
nunca se tornou amargurada. Possu/'a a fd de uma crianga e
uma imensa aiegria de viver. Eia me ensinou a danger vaisa
quando eu tinha nove anos, e tambdm as primeiras palavras
que aprendi em inglds. Depois da guerre, eia me ievava para ver
OS fiimes e as pegas que minha m§e julgava compietamente
inadequadas para mim. Tambdm adorava jogar roleta e ganha-
va constantemente, mas sabia sempre quando parar.

Depois de terminar o curso secunddrio, quando se podia
ier em meus boietins, 'Se ela se &forgasse poderia obter melho-
res resultados' — sd que parecia haver muito pouco incentivo
para me induzir a estudar com mais afinco — fui viver em
Amsterdam. Uma amiga e eu alugamos um sdtSo numa case
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de trezentos anos, d beira da urn canal, onde nossas camas se
sacudlam cad a vez qua passava urn navio. Arranjamos amprago
numa aiaganta casa da modas onda aprandamos a fazar cha-
p4us — a tambSm tomamos conhaclmanto da alguns dos fatos
da vida qua haviam nos ascapado antas.

No ana saguinta, fui para Paris aprandar mala frances a
mais sobra mrxias. Minha maa astava praocupada a mau res-
paito a tinha suas razdas para isto. N6s nos raspaitdvamos mu-
tuamanta mas au nunca havia (ha faiado sobra o qua sa passava
dantro da mim. Naquaia varao, ala ma padiu para acompanhd-
ia a Caux, um fugar Undo acima do lago da Ganabra, onda o
Raarmamanto Moral vinha fazando confarSncias dasda 1946.

AU ancontral passoas da muitas classes a ragas, incluindo p&-
soas muito j'ovans qua paraciam possuir um objativo na vida,
a tambSm uma artista da Hollywood com quam ma sent! i
vontada para convarsar.

Dapois da alguns dias tornou-sa avidanta para mim qua
au tinha da fazar uma ascoiha: ou prossaguir como astava, to-
talmanta dadicada i minha prdpria carraira a satisfagSo pas-
soal, ou utilizar minha vida para um objativo maior. Comacai
a ma dar conta qua era possfvai qua o mundo astivassa nassa
confusSo davido a miihdas da indivfduos como au, agocintri-
cos, qua nunca haviam iutado por nada ai4m da saus prdprios
Intarassas.

Uma nolta fui assistir uma paga sobra a vida am uma uni-
varsldada. O primairo ato mostra a vida como aia 6 hoja, iivra
a f^cii. 0 sagundo ato mostra a masma univarsidada, sob um
r^ima totaiitdrio, onda as passoas sSo mantidas sob controia
atravis do mado a do terror. Enquanto asslstia dquaia sagun
do ato, minha in^ncia na Hoianda ocupada surgiu da rapanta
dianta dos maus oihos a uma voz dantro da mim dissa, "Voc§
quar qua saus fiihos passem por isto? Sa as coisas tarminaram
mai no mundo voci nSo vai podar cuipar ningudm — voc§ d
agofsta damais para tomar quaiquar providSncia no santido
da impedir qua isto ocorra."

Na manhS saguinta, santi-ma totaimanta misardvai. Sabia
qua voitar d minha antiga vida am Paris nSo ma satisfaria mais,
mas dacidir coiocar minha vida nas mSos da uma autoridada

maior, como havia sugarido minha amiga da Hollywood, era
uma parspactiva assutadora.
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Eu fui procur^-la. Conversamos muito tempo, e final-
mente nos ajoeihamos juntas e eu disse a Deus, "Muito bem
Deus, eu (he entrego minha vida, independente do que isto
possa significar." Foi como a assinatura de um contrato e eu,
tinha a intengSo de honr^-lo para o resto de minha vida. Foi
como se eu tivesse safdo de um iongo e escuro tdnei para a
ciaridxie do sol. Havia muitas coisas a serem endireitadas,
principalmente com minha mae. N6s nos tornamos grandes
amigas, e o somos ate hoje. Aquela decisSo foi o ini'cio de
um estilo de vida tao cheio de aventuras e satisfatdrio que
posso recomendd-lo a qualquer um.

Como podem os pais preparar um adoiescente para a vida uni-
versitdria? Aqui estd a histdria de um casal ingles.

Nossa filha recebeu uma bolsa de estudos para a universi-
dade. Estdvamos todos muito satisfeltos e orgulhosos. AInda
faltavam nova mesas para ela iniciar saus estudos suparioras a,
ap6s tantos anos da ̂ rdua dadicagao aos estudos, asta tempo
livra lha dau uma sansagao astontaanta da astar disponCval para
fazar um sem numaro da coisas — um curso da datilografia,
aprandar a dirigir, uma viagam ao exterior, ate. isto tudo foi
discutido inCimaras vazas. Ela astava livra para fazar o qua qui-
sassa, dantro dos limitas do razo^val, mas apds uma vida da
tomar dacisdas am conjunto am busca da oriantagao da Daus,
a valorizando a sansapao da saguranpa qua isto lha trazia, ala
nos parguntou sa tamb^m dasta vaz podaria tomar sua daci-
sao conosco.

Nds no antanto, astdvamos ficando cansados do assunto
a santimos qua tudo o qua ala quaria § qua concord£issamos
com saus pianos, a nao, dascobrir raalmanta o qua Daus quaria
qua fossa faito duranta assas mesas.

Naquala manha mau marido ma dissa, "0 mundo nao
nacassita da mais um intalactual agocentrico. Sa ala s6 consa-
gua pansar am si masma a am saus prdprios pianos, saria ma-
Ihor qua ala nao fossa para a univarsidada, a fizassa algo da
ijtil para as outras passoas." Concordai, mas para mim, era
muito doloroso tar da lha dizar isto. Sar^ qua nao pardan'a-
mos a fa a confian^a qua ala dapositava am nds sa fossamos tao
implac^vais?
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0 momento para nossa conversa chegou, e ela entrou com
ares de uma pessoa muito segura de sua prbpria importancia.
Seu pai Ihe disse imediatamente o qua pensava. Houve um si-
lencio de morte. As lagrimas comeparam a correr, e subitamen-
te ela disse, "Acabo de me iembrar que prometi me encontrar
com a fulana de tal dentro de dez minutos e agora tenho que
ir". Saiu correndo da sala e nds entreolh^mo-nos.

Mais tarde ela voltou animada como sempre, e disse a
seu pai que ele estava absolutamente correto. Depois de tres
maravilhosas semanas na Italia ela foi para uma colonia de fu
ries onde estava sendo encenado um musical. Ela ja havia tido
alguma experiencia em produpao teatral e estava esperando
poder participar desta, mas quando chegou 1^, descobriu que
o que estava faltando era uma cozinheira. Foi assim, que ela
passou seu verao — um daqueles bem chuvosos — vivendo nu-
ma barraca e cozinhando para um grande nCimero de pessoas
famintas, e sentiu que isto foi um excelente treino para a vida
acaddmica.

£ possfve! que haja mais adultos alcodlatras do que j'ovens vi-
dados em drogas; mas os perigos e a dor de ver uma filha en-
volvida com drogas sao tragedies que ocorrem com muita fre-
quSncia e no entanto, algumas vezes, podem ser atenuxias.
Aqui, um pai e mie americanos nos contam sua histdria.

Meu marido, eu e nossos quatro filhos lev^vamos uma
vida de famflia feliz. Mas um dia recebemos um duro goipe —
nossa filha mais mopa, Cindy, morreu de tumor no c^rebro
com dezenove anos.

Susan, a pendltima, estava casada e estudando na Ca-
lifdrnia. Quando sua irm§ estava morrendo ela veio direto para
casa. Bias haviam sido'muito unidas e a morte repentina de
Cindy afetou profundamente Susan.

Um dia ela me perguntou, "MamSe, porque 6 que as pes-
sos t§m de sofrer?"

"Nao posso Ihe responder isto. Tudo o que posso fazer
6 me voltar para Deus", eu respondi.

Minhas palavras n§o Ihe trouxeram nenhum conforto
porque Susan nSo tinha f^ alguma.
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De volta i California ela caiu numa depressSo profunda
e comepou a fumar maconha. Mais tarde ela passou para LSD.
Para ela, isto era uma revelapao. Ela acreditou poder entender
muito melhor a vida e a morte. Gradualmente ela se tornou
uma viciada, interrompeu seus estudos e passou a se mudar de
uma comunidade hippie para outra. Seu casamento se desfez.

Eu sabia que ela tomava drogas. Estava tao desesperada
que recorri a ajuda da poh'cia para tentar localiza-la. Mas havia
tantas ocorrencias registradas de jovens desaparecidos, que isto
hao levou a nada.

Um dia, inesperadamente, Susan nos telefonou de Safo
Francisco. Ela nos deu seu enderego e desligou. Eu peguei o
prdximo trem para viajar 3.000 quildmetros atraves dos Esta-
dos Unidos. Encontrei-a num velho casebre num bairro de fa-
velas. 0 lugar estava completamente vazio e tudo o que ela ti-
nha era um colchao sujo.

Uns jovens entraram e ficaram me olhando. Eu sabia que
nao conseguiria nada atraves de palavras. Meu coragao se par-
tiu ao ver aqueles jovens. Quando presenciei minha filha to-
mando drogas comecei a chorar. Eu nao podia suportar aquilo.

Ela berrou comigo, "Como 6 que voce ousa me dizer o
que fazer?" Eu nao havia dito uma palavra.

Na manhS seguinte telefonei a meu marido e pedi-Ihe que
viesse. Apesar do prepo da passagem que mal poderia pagar,
ele tomou o aviao seguinte. Quando chegou, olhou o casebre
e disse, "Susan eu nao vou ficar um minuto a mais neste bura-
co. Se voce quiser nos falar voce tem que vir conosco." 0 irmao
dele havia nos emprestado sua casa de fim-de-semana em uma
cidade prdxima, e para minha surpresa Susan concordou em
vir.

Aquela noite tive a sensapSo que Deus queria me sacudir:
"Voce se permitiu ser governada pelo medo e n§fo pela fe. 0
simples medo de perder Susan, assim como perdeu Cindy, to
mou conta de voce. Susan ter^ de decidir sozinha como e que
ela vai viver. Voce nao deve imiscuir-se."

Na manha seguinte realmente me senti livre. Senti uma
autoridade interior que nSo era a minha prdpria. Disse a Susan,
"N6s nunca mais vamos tentar encontrar voce, agora voce tem
de decidir se quer continuar vivendo assim ou se quer experi
menter comepar de novo."
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Ela fraquejou e chorou. Nos dias que se seguiram fomos
finalmente capazes de falar em paz uma com a outra. Ela co-
meqou a se reencontrar.

yz

Quando partimos, ela nos abragou e disse, "Estou tao fe-
liz de voces terem vindo." Eu estava liberada de meu medo,
mesmo sabendo que ela ainda nao havia superado a crise e cor-
ria o risco de cometer suici'dio. Mas depois daquele encontro,
ela passou a nos telefonar uma vez por semana. Aquelas con-
versas se tornaram um elo vital. Eu Ihe contava o que estava-
mos fazendo em casa e o quanto nos a amavamos. Decidi acre-
ditar que era possi'vel acontecer um milagre.

Veio a Pascoa. Meu marido e eu enviamos a Susan um Un

do ramo de lilas — nos sempre tmhamos um em casa na Pas
coa. Susan nos respondeu por carta, "Voces nao precisam mais
se preocupar comigo. Pus fim a minha vida hippie e terminei
com as drogas tambem. E como se eu tivesse atravessado o vale
da sombra da morte e tivesse voltado a vida. Obrigado por te
rem acreditado em mim justo no momento em que ninguem
mais acreditava, nem eu mesma."

Ela reiniciou seus estudos. Felizmente nao se confirma-

ram os receios de que sua memdria houvesse sido afetada pelas
drogas, e ela se formou.



PAIS E ADOLESCENTES

Tudo isto abriu meu coracao a estes jovens, independente
de sua aparencia e de como estejam vestidos. Fico sentida
quando as pessoas na rua dizem, "OIha s6 aquele hippie"!
Houve um tempo em que o hippie era minha filha. A coisa
mais importante que aprendemos desta experiencia foi nao
juigar nunca. A melhor maneira de ajudarmos aos outros 6
sermos absolutamente honestos sobre nossas prbprias neces-
sidades.

Tentei entrar em contato com os pais desses outros jo
vens. Aluguei uma sala e pus um aniincio no jornal convidan-
do as pessoas para um encontro. Da primeira vez vieram dez
pessoas, e na semana seguinte trinta e cinco. Esses pais, deses-
perados com o que estava acontecendo em suas famflias, esta-
vam em busca de algu^m com quem se abrir. No ini'cio, muitos
deles nao conseguiam ver o que poderiam ter feito para ajudar
seu filho ou filha. Mas em pouco tempo, renunciaram a velhos
h^bitos, tais como beber e fumar. E a nova liberdade poreles
encontrada Ihesdeu esperanpa para seus filhos tambem.

0 trabalho cresceu tanto que n§o pudemos continuar
com ele sozinhos. Com o tempo, o Departamento de Saude
o assumiu. Este foi o im'cio da Associagao Anonima de Paisde
Viciados em Drogas.

Uma maneira certa e segura para se perder o respelto dos jo
vens e nao exigir deles padrSo algum. Uma jovem foi visitar
seu namorado na universidade, e estava pensando em dormir
no chao de seu quarto. Quando uma famfiia da vizinhanga,
que a conhecia, a convidou para ficar com eles, ela ficou tod a
contente.

"isto e maraviihoso", disse ela. "Eu nSo pude entender
como 4 que meu pai nao fez objegdes quando Ihe disse que la
ficar com Jack. Pensei que talvez eie nSo se importasse mais
comigo ou algo no ginero."

Um empresdrio australiano nos conta o que aconteceu quando
seu fiiho mais velho fugiu de case. Somente na America, hd
mais de quinhentas mil ocorrencias deste tipo por ano.

Jim 4 o mais velho de oito filhos — cinco filhos e tres fi-

Ihas. Eramos onze ao redor da mesa da cozinha depois de ter-
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mos adotado um garbto que se tornou um dos membros da fa-
mriia, participando de todos os nossos altos e baixos. Sempre
fomos uma famriia unida e juntos passamos por bons tempos.

Mas um dia — pumbal Nosso filho se foi. N6s havi'amos
tido nossos bons e maus momentos. As vezes surgiam ruidosas
ameagas de abandonar o lar, principalmente quando osanimos
se esquentavam. Houve abandonos temporarios, mas a lem-
branga da comida da mamae sempre os atraia de volta ao lar.
Esta foi a primeira vez que um deles saiu de casa e n§o havia
voltado.

A vida para minha mulher tornou-se bastante diffcil, em
sua tentativa de aceitar minha filosofia de, "Voce cuida da
casa e toma conta das criangas. Eu ja tenho trabalho suficiente
tomando conta de minha empresa." A id^ia podia ser muito
boa em teoria, mas devido ao meu 'vi'cio de trabalhar' eu ha
via negligenciado a famflia e assim nao obtinha mais o respeito
e a credibilidade que merece um pai que d^ importancia a sua
famClia,

A medida em que eles foram ficando mais velhos os meus
m^todos de mao de ferro no sentido de fazer prevalecer minha
vontade nao funcionava mais para faze-los 'serem sensatos', co-
mo eu entendia que eles deveriam ser, Minha mulher, tentando
ser pai e mie ao mesmo tempo, estava se esgotando. Nossos
choques se tornaram mais freqiientes a medida em que ela ten-
tava proteger as criangas da minha furia quando eles se recusa-
vam a ceder.

Foi entao que um novo fator entrou em cena. Nossa f iiha
mais moga voltou um dia da escola prim^ria e nos disse que sua
professora havia falado a classe sobre 'escutar a orientagao de
Deus'. Ela havia escutado tudo sentada quietinha e teve a id^ia
de nos dizer que estava guardando o dinheiro que Ihe era dado
para a escola dominical. Ela se desculpou. Depois, teve outra
ideia — duplicar a quantia com sua mesada e d^-la a Igreja.

Ela nos contou que a professora havia sugerido que para
verificar qual a coisa certa a fazer seria examinar a sua vida a
luz dos quatro padrdes de honestidade, pureza, altruismo e
amor absolutos para descobrir onde 6 que estaria falhando.
Isto, facilitaria a comunicagao com Deus.

Minha mulher e eu naturalmente ficamos satisfeitos.
Achei que isto era muito bom para minha filha, e que tamb^m
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poderia ajudar ao resto da famflia. Eles estavam achando que
isto 4 que seria bom para mim!

Nesta 4poca, a professora estava encenando uma pepa,
A Escada, de Peter Howard, num teatro perto de nossa casa.
Minha mulher e filha foram assistir e eu as acompanhei com
bastante relutancia. A pepa era sobre um homem subindo o
ultimo degrau da escada do sucesso — disposto a vender os
segredos de seu pai's aos homens ricos e poderosos que o ha-
viam colocado no alto. Quanto mais ele se envolvia em seus
negdcios, menos ele pensava em sua mulher e em seu lar.
A pepa atingia o clfmax quando ele cortou os elos com a cor-
rupcao e com os especuladores que o estavam chantageando.

Fiquei abalado com o realismo da pega. No final fui con-
versar com um dos atores.

"Essa 6 uma pe^a forte," eu Ihe disse. Preocupo-me mui-
to com o tipo de sociedade que vem por ai' para meus filhos.
Eu me pergunto o que eles farao a respeito."

Ele me olhou intensamente e perguntou, "Voce est^ preo-
cupado? Eu me pergunto o que vocS far& a respeito."

Tomado de supresa, respondi, "esta foi um tanto forte,
nao foi?" Mas entao ali mesmo me dei conta que ele estava
certo. Cabia a mim participar na formapSo de uma sociedade
adequada onde as famflias pudessem crescer.

Tudo isso comepou a fazer sentido para mim; o que mi
nha filha havia nos contado sobre 'escutar', como o homem
na pepa havia se enfrentado e mudado, e finalmente a pergun-
ta que me havia sido colocada apos a pepa. Pensei em meu fi-
Iho sozinho em uma outra cidade; o que 4 que eu devia fazer?

Pedi a Deus para me dizer o que fazer a respeito de Jim.
Meu primeiro pensamento foi, "Va e encontre-o". Assim, n6s
partimos. Sabfamos o nome do grupo popular com o qual es
tava tocando e depois de algumas indagapoes descobrimos on
de estava. N6s nos sentamos em meu carrro. Af eu tinha de por
em pr4tica minha segunda id4ia que era de dizer-Ihe que eu o
amava. Achei isso muito diffcil — como e que voce diz a um
homem de vinte e cinco anos que voce o ama? Mas eu disse.

Eu Ihe disse que havia errado com minhas n'gidas atitu-
des e que achava que isto havia contribui'do para a ruptura de
nossas relapdes e lev4-lo ao mundo das drogas. Desculpei-me.
Contei-Ihe que o que havia me ajudado foi ter olhado para den

se
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tro de mim mesmo, reconsiderando tudo a luz daqueles crit6-
rios absolutes.

Eie me olhou e disse, "Pai, um outre absolute — o per-
dae absolute."

Ele DOS acompanhou ao almogo para conhecer alguns de
nossos amigos com quem havfames travado conhecimento
ap6s a pega de teatro. Ele sempre havia gostado muito de cri-
quete e ficou pasmo ao se encontrar com um de seus jogadores
favorites, Conrad Hunte, o ex-vice-capitao do time de Crique-
te das I'ndias Ocidentais. Que almogol Era o equivalente mo-
derno da festa da volta do filho prodigo.

Alguns meses mais tarde, ele havia abandonado comple-
tamente as drogas. Meu filho mais mogo, que estava bebendo
e tomando todo tipo de outros estimulantes, libertou-se disto
com a mudanpa e o carinho de seu irmao mais velho.

Aqui estao alguns trechos da carta que Jim nos escreveu
quando voltamos para casa:

"So hoje descobri o verdadeiro sentido da vida. £ certo
que no passado eu ja sabia que a verdade e a honestidade abso-
lutas sao o verdadeiro sentido da vida, mas nunca havia as-
sumido nenhuma atitude sobre o assunto. Jamais havia tomado
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medida alguma contra todas as inverdades e a cobipa qua ha-
viam se acumulado dentro de mim. £ per isto qua au n§o con-
saguia antandar sua vontada da padir dasculpas per suas injus-
ti^as passadas — a ningu^m poda antandar isto at^ qua ala mas-
mo sa sinta livra. E hoja au fui llbartado — au razai a sublta-
manta sabia o qua tinha qua sar faito. Sabia o tampo todo mas
nao consaguia acaitd-lo. Estou quarando dizar a todos voces o
quanto au os tratai ma! — como au lha roubal dinhairo. Papal,
quando voce era um jornalista a mais tarda quando trabalhai
com voce am sua firma — astou sincaramanta arrapandido.
E M§a, como roubal dinhairo da sua bolsa, masmo no tampo
das vacas magras quando s6 havia alguns tostoas nala. Mais
uma vaz, astou raalmanta arrapandido...

Agora sal qua a i^nlca manaira da pagar todas assas colsas
^ admltl-las a dapols fazar tudo o qua astlvar am mau podar
para lavar uma vida honasta a dasprandlda.

Em brave astaral da volta af am casa, no sau anivarsdrlo
MSa, a antSo nos varamos.

Com amor,
Jim"

58



4 Educando os pais

UM DE NOSSOS amigos no Canada era a, jd falecido. Dr. Gus-
tav Morf, a psiquiatra de Montreal que entrevistou a maioria
dos prisioneiros poifticos que foram os responsdveis pela onda
de terrorlsmo em Quebec na ddcxla de sessenta. Seu Uvro,
Terror em Quebec, foi se tornando uma espdcie de cidssico d
medida em que grupos semeihantes foram surgindo em todas
as partes do mundo.

Em suas conversas com os terrorlstas de Quebec, o Dr.
Morf imediatamente se percebeu que eles nSo eram o resuita-
do de fares materiaimente pobres, mas peio contrdrio "os pro-
dutos de uma sociedade opuienta, induigente para consigo pr6-
pria e permissiva." "Eles sabem o que querem e querem isto
com a maior rapidez possfvef ou entao...", escreve Dr. Morf.
"Eles estSo chantageando uma sociedade em que a chantagem
no casamento, nas relagdes industrials e em poiftica d uma
ocorrincia corriqueira, e onde praticamente todas as pessoas
exigem muito mais da vida do que estao dispostas a dar."

Dr. Morf observou que o sintoma comum era "imaturi-
dade." "A pessoa mais perigosa que pode existir," diz eie, "d
aquela que mantem a imaturidade, a aparencia, a rebeidia e a
reiativa responsabiiidade de um adoiescente, enquanto exerce
OS pienos poderes de um aduito." Mas, o que e que proionga
essa imaturidade?

"Hoje em dia, a crianga pequena," conciui o Dr. Morf,
"tem mais dificuidxie em se ajustar a reaiidade do que antiga-
mente. Um ndmero excessive deias conserva-se desajustada
atraves de sua infancia," enquanto um ndmero ainda maior
"recusa-se a crescer durante a adoiesdncia," de forma que se
trans formam em "eternos adoiescentes" ou "eternos estudan

tes." isto, provaveimente se deve, na maioria dos casos, ao ex-
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cesso de est/mulos caracten'stica da vida moderna e i confusSo

moral e permisssividade das pals." Seus fit has "nio sabem mais
qua! 6 a diferenga entre a certo e a errado."

As conclusdes do Dr. Morf coiocam grande responsabiii-
dade sobre os ombros dos Pals. A nossa experiencia pessoal
mostra qua hd multos jovens reaimente desej'osos de tomar
uma atitixie madura em relagao ao mundo e interessados em
investir sues vidas numa sociedade na qua! fosse possfvei sa
tis fazer as necessidades de toda a famfiia humane. Eies s^em

que &te 6 o prime!ro sicuio em que se tornou tecnicamente
possfvei aiimentar, abrigar e vestir toda a humanidade, e se
sentem frustrados peio fracasso de nossa geragao em enfren-
tar o probiema adequadamente. Eies reagem contra o nosso
apego ao conforto e preocupagdes materiais —e as reagoes que
condenamos neies sSo geraimente prot^tos contra o nosso
"faiar muito e fazer pouco." "Os aduitos bebem, se excitam e
se juigam o mdximo," comentou o international Times, um
jomai do underground. "E nds, fazemos outras coisas e nos ex-
citamos e eies atiram pedras em nds."

E por isso que pais maduros sao tio necessdrios quanto
adoiescentes amadurecidos. Como recentemente muito bem

me coiocou uma adoiescente de dezessete anos, "Eu aprendi
que toda decisSo que tomo tem efeitos sobre outras pessoas.
NSo existe decisdes particuiares."

A honestidade pode provocar uma cadeia de reagdes. Uma ami-
ga suiga escreve:

Alguns meses atrds, numa daquelas romanticas ruas da
Lucerna Antiga, fui vCtima de intense ataque de vergonha. Ha-
via acabado de dizer uma mentira para um inocente vendedor
de farmdcia, a fim de obter um determinado rem6dio que so
poderia ser obtido com uma receita.

Quando ele me perguntou se um medico havia me recei-
tadq o rem^dio respond!, "Sim", com grande convicgao. Fi-
quei chocada comigo mesma. Nao d que eu fosse de forma al-
guma usar inadequadamente o remedio, mas d que eu havia
acabado de mentir para conseguir o que achava que estava pre-
cisando.
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Pensei em Gretel, minha filha de oito anos que 6 constan-
temente bombardeada per influencias confusas e inuteis no
colegio, na vizinhanga e na televisao. Meu marido e eu temosa
preocupapao de Ihe dar a liberdade e firmeza de caiciter que e-
xiste quando nao procuramos desculpas para tudo e estamos
sempre prontos a escutar com tranqiiilidade a voz de nossa
prdpria consciencia.

Durante o almogo contei a minha filha o que havia feito.
Ela me encarou firmemente e sugeriu que eu levasse o rem^dio
de volta a farmdoia. Respondi, "Acho que uma farmcicia nSo
pode aceitar de volta as mercadorias que foram vendidas,
mas talvez deveria voltar 1^ e admitir que Ihes menti."

A tarde correu como sempre com a escola, obrigapSes e
deveres. A noite Gretel estava particularmente agitada e agres-
siva. Depois do jantar, vem a hora em que geralmente rezamos
e cantamos com ela, e falamos sobre as coisas que estao ocu-
pando nossas mentes no momento. Precisamente naquela noi
te, tudo parecia estar saindo errado. Gretel se comportava cada
vez pior e eu me sentia ao mesmo tempo desamparada e fracas-
sada como mae. Com um breve, "Estd bem, entao nds nao re
zamos. Durma bem." saCdo quarto.

Sentei-me na sala deprimida e abalada. De repente dois
bracinhos apareceram em volta do meu pescopo e uma voz
choramingou, "eu nao quero fazer isto. E que algumas vezes
um diabinho entra em meu coragao contra a minha vontade."
Entre solugos ela comegou a despejar algumas das coisas que
vinham se acumulando em seu coragao nas ultimas semanas.

Conversamos sobre tudo tranquilamente e depois rezamos
por cada uma das diferentes dificuldades. "Agora ela vai dor-
mir quietinha," pensei comigo mesma, e fui me deitar.

De repente, uma batida na porta do nosso quarto. Ela es
tava all de p^ em sua roupa de dormir. "Eu tenho de contar
outra coisa que nunca havia contado antes. Umas semanas
atras eu estava achando que eu preferia que a nossa vizinha fos
se minha mae porque ela 6 mais bondosa. Sinto muito, porque
eu na realidade gosto de voce mais do que de ninguem."

De volta para a cama — paz novamente — e depois outra
batida. "Mae, quando Papai e eu de[xamos cair aquela bande-
ja cheia de lougas no ano passado eu disse que a culpa tinha
sido dele, mas foi minha. Eu quero Ihedartodoodinheiroda
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minha mesada para pagar a loupa que quebrei." Sua fisiono-
mia estava radiante quando ela acrescentou, "Pronto, agora fi-
zemos as pazes de verdade."

Na manha seguinte, voltei a farmacia. Quando cheguei na
porta, senti-me como uma imbecil. Tres vendedores pergunta-
ram se eu desejava alguma coisa. Eu nao tinha certeza que urn
deles era o que havia me servido na vespera, mas simplesmente
disse que eu havia dito uma mentira para conseguir um reme-
dio. Isto deu ini'cio a uma animada e amistosa conversa com os
empregados.

Quando cheguei em casa, Crete! quis saber exatamente
o que havia se passado.

Esta experiencia tornou-se uma ancora em sua vida e se
mantem firme atraves de tempestades e contra as correntezas.
Com um temperamento como o meu — e minha filha possui
uma boa dose dele — e impossi'vel evitarque as coisas as vezes
saiam erradas, mas quando isto acontece Crete! me encara e
diz, "lembra-se do dia que agente fez as pazes?"
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Experiencia de uma famtha no Rio de Janeiro.

Quando o meu filho mais velho tinha 4 anos, abandonei
o meu marido e decidi come?ar uma vida nova sem ele.

Estando preocupada em organizer o meu novo lar, nao
percebi que o meu filho se tornara cada vez mais introvertido,
faiando muito pouco at6 o die em que foi comigo a um super-
mercado. Quando estava pagando, a caixa deu-Ihe uma moeda
e disse-Ihe que desse ao pai para colocar no cofrinho. Ele olhou
para essa senhora e respondeu: "Meu pai est^ morto." Levei
um cheque e saf correndo do supermercado. Subitamente
compreendi que meu filho tinha percebido muito mais do que
eu supunha. Senti-me miseravel, porem parecia-me que nSo
havia solupao, pois ja estava separada.

Tres meses mais tarde encontrei uma senhora bem dife-
rente das outras que havia encontrado antes. Ela perguntou-
me se queria ouvir a Deus e juntas fizemos um momento de si-
lencio. Nada ouvi. Estava tao confuse!

Entretanto na manhS seguinte, tentei essa experiencia
uma vez mais e tive o pensamento de escrever uma carte ao
meu marido. Admiti os meus erros e pedi desculpas por eles.
Senti-me aliviada. Naquela noite o meu marido tamb^m teve
uma experiencia. Ele tinha sido um homem muito amargo e
freqiientemente se rebelava contra Deus quando as coisas nao
iam como ele desejava. Durante a noite ele teve o pensamento
que tinha vivido da maneira errada durante longo tempo.

No dia seguinte veio ver-me. Conversamos longamente
e jamais esquecerei o seu rosto — tinha mudado. Desde entao
estamos vivendo juntos novamente. Nesse interim a fami'lia
cresceu. Agora temos 3 crianpas, dois filhos e uma filha de
2 anos. Sergio esta agora com 9 anos e e um menino muito
feliz com uma profunda fe. E ele que me chama para rezar a
noite e a escutar a voz de Deus. Recentemente ele disse:"Te-
nho tanta sorte de ter aprendido a escutar a Deus quando
ainda era pequeno."

Ja nao trabalho mais o dia todo e fico mais tempo em
casa. Estou convencida que foi a decisao certa. As crianpas
conversam muito comigo. Quem e que iria escuti-las e educa-
las se eu nao estivesse em casa?
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Nosso filho Alexandre esta agora com 5 anos. Ambos me-
ninos sao amigos, mas como todas as crianpas, brigam muito.
Durante uma dessas brigas, Alexandre estava culpando o Irmao
por alguma coisa em que ele tinha errado. Tentei em vao des-
cobrir a verdade, mas Alexandre ficou firme em culpar o ir-
mSo. Subltamente tive o pensamento de perguntar se ele nSo
estava ouvlndo uma vozinha dizendo-Ihe para dizer averdade.
Ele olhou para mim com espanto e respondeu: "Como voce
sabe, mamae?" Todos nds desatamos a rir!

Nossa filha Susana foi realmente uma dddiva de Deus,
pois desejavamos muito ter uma menina. Meu marido diz;
"Quando chego cansado do trabalho, ou estou mal humora-
do, ela e como um ralo de sol que abre o meu corapao."

Uma professors canadense me contou a histdria de como uma
mSe indiana ajudou sea filho a veneer sua gagueira.

Farham era um garoto de dezesseis anos que queria muito
ser medico, mas achava que isto nafo ia ser possivel devido a
uma violenta gagueira. Quando estive acamada, na India, de
vido a um envenenamento no sangue, sua mae, Mani, costuma-
va vir me visitar. Ela se referia freqiientemente a dificuldade
de Farham, e um dia eu Ihe perguntei se ele sempre havia ga-
guejado. Ela respondeu que ate os cinco anos de idade ele nao
havia sido gago. Perguntei o motivo pelo qual ele subitamente
havia comepado a gaguejar. Ela me respondeu que nao sabia,
mas eu tinha certeza que sabia.

Um dia sugeri que escut^ssemos a Voz Interior e pedCs-
semos a Deus para nos mostrar como e que Farham poderia
ser ajudado. Alguns dias se passaram sem que nenhuma id^ia
Ihe ocorresse. Foi af que ela decidiu ser honesta comigo. Quan
do Farham tinha cinco anos ela havia se zangado com ele por
algum pequeno motivo e o havia deixado trancado no escuro
do lado de fora da casa durante duas horas. Farham havia fi-
cado apavorado e daf por diante passou a gaguejar.

Sugeri a Mani que ela fosse honesta com Farham. De ini'-
cio recusou-se a fazer isto com medo do que Farham iria pen-
sar dela, mas depois de um tempo de reflexao decidiu faze-lo.

Q resultado foi o que ela havia temido. Farham se voltou
contra ela e perguntou, "Como 6 que voce foi capaz de fazer
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isto comigo?" Mani achou que ela havia tornado a decisao
errada.

Uns dias depois, tambem quando estavamos escutando
juntas, Mani teve a ideia de preparar urn lanche gostoso para
quando Farham chegasse do col^io. Farham comia os lanches
mas mantinha-se distante da mae e nao queria saber dela.

Esta situagao estendeu-se per algumas semanas ate que
um dia Mani teve a ideia de fazer um casaco de trico para
Farham. Quando eie chegou do colegio, apontou para o casa
co e perguntou, "E para mim?" Mani fez um gesto com a ca-
beqa indicando que sim. Farham entao correu para sua mae,
abraqou-a e disse que a amava. Desse momento em diante
eie parou de gaguejar.

Mani veio imediatamente me visitar e com lagrimas es-
correndo pelo rosto, disse, "Farham parou de gaguejar, eie
parou de gaguejar"!

Uma mulher de um pat's muculmano nos enviou estas refle-
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'Sou teimosa. Eu nunca mudo de opiniao.'
'Nao discuta. Fapa o que eu estou I he mandando.'
Estes tipos de comentarios fazem com que as pessoas re-

cuem. Sob uma aparente calma elas podem estar sentindo rai-
va, ressentimento, desespero.

Comecei a compreender este tipo de conflito quando
fiz a inesperada descoberta que havia sido programada com um
Nao Automdtico. Comecei a observar a operapao do Nao Auto-

mdtico em mim mesma e nos outros. Parecia que, independen-
temente do assunto — uma sugestao diferente em nosso Clube
de Mulheres, o desejo de uma das crianpas de ir ao cinema —
minha primeira reagao era Nao. Mais tarde era possi'vel que eu
tomasse uma atitude mais positiva.

Isto nao era uma verdadeira mudanga de opiniao, ja que
para comepar nao havia nenhuma reflexao, simplesmente a
emissao de uma resposta instantanea. A resposta refletida vi-
nha mais tarde e podia ser Sim, Nao ou Talvez.

A minha descoberta seguinte foi que meu marido possui'a
uma resposta automatica semeihante que tambdm o fazia di-
zer Nao. Isto explicava porque nos irritavamos tao frequente-
mente um com o outro.

Dai' se seguiu a necessidade de avisar rheus filhos, meu
marido e alguns colegas que eu possui'a um Nao Automatico e
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preveni-los no sentido de nao tomarem minha reacao inicial co-
mo se fosse a final. "So me deem um tempinho," eu Ihes disse.

Quando eu tinha que tomar uma decisao em casa, algu-
mas vezes dizia, "Se voce quer minha resposta agora, e Nao,
de forma que e melhor voce voltar dentro de meia hora e ver o
que 6 que eu digo entao." isto funcionava muito melhor!

Um dia em que meu marido havia sai'do, fiquei em casa
ensaiando mentalmente um discurso para Ihe dizer exatamente
o que achava, e enquanto isso para dar mais enfase ao meu
ponto de vista ia apunhalando o ar com meu dedo. De repente
me lembrei da 'arma secreta' que uma amiga havia me dado.
Olhei para ela — minha mao, com um dedo apontando acusa-
doramente para meu marido e tres outros apontando direta-
mente para mim.

Eu me perguntei, "Mesmo que as coisas que voce esta
dizendo sobre seu marido sejam verdade, o que e que voce tem
de mais para merecer o seu amor? Na verdade voce tem e sorte
que ele a tenha aturado por tantos anos. Como e que voce de-
monstra seu amor por ele? Voce nunca perde uma oportunida-
de de alfinet^-lo, principalmente em publico. Voce chega ao
cumulo de usar seus filhos para magoa-lo, porque voce conhe-
ce OS pontos fracos dele e consegue atingi-los dizendo, 'Pergun-
te isto a seu pai, e pergunte aquilo a seu pai'."

Compreendi que havia chegado a hora de mudar antes
que fosse tarde demais. Se eu amava meu marido, tinha que co-
meqar a demonstra-lo.

Entao um dia tive uma experiencia pela qual nunca havia-
mos passado antes — meu marido na prisao, eu sem emprego,
uma crianca no colegio, e nenhuma vida social. Tive medo que
nossa pequena comunidade — maeefilho — setornasseneuroti-
ca. Perguntei a Deus o que e que eu podia fazer. A resposta foi
simples e clara, "Escute".

Eu n3o conseguia realmente ver qual a vantagem de escu-
tar, mas decidi tentar. Assim, quando meu filho chegou da es-
cola resisti a tentaqfo de usar o tempo e poluir a atmosfera
com todas as coisas que me passavam pela cabega. Para minha
grande surpresa, ele comegou a fazer comentarios e perguntas
que demonstravam suas esperangas e seus medos. Por exempio,
ele perguntou, "Se alguem me xinga no onibus, o que e que eu
devo fazer?"
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Isto foi hd muitos anos atras, mas nunca vou me esque-
cer OS caminhos de novas experiencias e compreensao que se
abriram para mim quando comecei a escutar.

Nao e facil encontrar uma linguagem comum quando se
trata de diferentes religioes. Os termos utilizados por uma pes-
soa podem estar repletos de emopao e sentido para ela prdpria
mas podem ser palavras vazias para o outro. Meu marido e mu-
pulmano e eu sou crista. Foi atraves de ouvir a voz interior que
n6s encontramos uma linguagem comum em religiao.

Uma mSe americana admits que sua famfiia nao saiu de acordo
com OS seus sonhos.

Ser mae era a unica coisa que eu queria ser em toda a
minha vida. At6 mesmo chegava a me chamar de mae profis-
sionai. Ainda assim minha famfiia nao saiu do jeito que eu ha-
via imaginado. £ certo que quando as criangas eram bebes, eu
me divertia tanto 'brincando de bonecas' e depois 'brincando
de professora', que nem percebi que eu estava deixando muito
a desejar como a 'mae' que constrdi o car^ter.

Nosso filho mais velho foi o primeiro a desafiar toda a
minha sabedoria e psicologia. Eie chegou atravds de uma cesa-
riana e af deu infcio a sua maneira individual de enfrentar a
vida, fazendo as coisas a sua propria maneira. Antes de comple
ter um ano, ja conseguia subir a grade de seu ber?o, e por vol-
ta de um ano e meio ja estava escalando o muro de quase dois
metros de altura que cercava o jardim. Com cinco anos estava
construindo um barco no nosso porao. Sua professora me
apontou a maraviiha que eu nSo estava vendo quando comen-
tou, "Como 6 maravilhoso ter um filho pequeno, tao empre-
endedor"!

Tres anos mais tarde uma amiga na igreja me abriu nova-
mente os olhos quando solicitou que as mulheres presentes
rezassem por cada membro de suas famflias, agradecendo a
Deus por algo especial em cada uma delas. As lagrimas come-
param a rolar quando chegou a hora de rezar por este menino.
Eu nao conseguia pensar uma coisa positive a seu respeito para
agradecer a Deus. Fui para casa e comecei a observa-lo mais de
perto procurando descobrir o que havia de bom e positivo nele
e agradecer a Deus por ele. Na realidade, era isto que ele estava
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precisando porque a estas alturas havia duas outras crianpas
e dificilmente ele era notado a nSo ser que fizesse alguma tra-
vessura. Eu me dei conta entSo da necessidade de prestar aten-
pao a ele quando estava se comportando bem para poupar-Ihe
a necessidade de se comportar mail

As crianpas sabem distlnguir o certo do errado. Mas e
preciso que eles enfrentem suas prdprlas consciencias, sem o
que nao hd safda. Foi Isto a prova de meu fracasso como m§e.
Cada um de nossos filhos cairam em tentapoes contra as quais
Deus OS poderia ter fortalecido ou onde o uso dos padroes ab-
soiutos, Ihes teria permitido atravessar com seguranpa - tenta-
pSes de roubar, mentir, seduzir, enganar, experimentar drogas
e sexo.

Ent§o como 6 que meu marldo e eu reaglmos quando
nossos filhos nos desapontaram? No infcio da jogada reagi-
mo com raiva e orgulho ferido. Mas isto nSo ajudou a melho-
rar os defeitos na comunicapao. Pelo contr^rio, nosso filho
mais velho chegou a me perguntar v^rias vezes se n6s querfa-
mos afast^-lo de casa da mesma forma que nosso vizinho havia
feito com o filho dele.

Aprendi a dizer, "Quando eu conseguir controlar minhas
emopdes nds conversaremos". Ai entao, na calma, podemos
falar e escutar. E geralmente surge uma id6ia que me ajuda ou
a manejar minhas emopdes ou a saber qual a prdxima medida
a ser tomada.

Nosso filho mais velho foi morar com sua namorada pou-
co tempo depois de termos ido para o exterior. N6s nos senti-
mos magoados com sua decisao e o medo de que isto causasse
sofrimento a eles aumentava nosso sofrimento. Mas vendo a
coisa em retrospecto nds nos demos conta de que muitos de
nossos sentimentos surgiam do nosso proprio orgulho ferido.
Se pud^ssemos deixar isto de lado e manter a comunicapao
em aberto, talvez pud^ssemos ajudd-los a fortalecer sua rela-
pao e transformd-la naquela dedicada e permanente que de-
sej^vamos para eles.

Entao, nds escrevemos a eles sobre nossos sentimentos,
deceppdes, medos e esperanpas, e eles responderam a respeito
dos deles. E quando, fizeram pianos para seu casamento, nos
so filho escreveu, "As coisas estao ficando cada vez melhores,
e eu acho que 4 devido ao maravilhoso apoio de vocds". (Nos
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so linico apoio havia sido nossa aceitapao e amor, apesar das
nossas primeiras reapSes).

Eu me considero um fracasso como mae em muitas coi-
sas. 0 tempo dird. Mas gostaria de ser uma das pessoas que
ajudam outras mSes - os pais de amanha — a darem ini'cio a
carreira de mae um pouco mais preparadas e muito mais orien-
tadas do que eu. E necesscirio muita coisa al6m de dedicapao
e amor para ser um bom pai ou m§e.

Lendo as histdrias que se seguem, enviadas por uma jornalis-
ta sueca, eu pude me identificar com muitas das incidentes
que ela descreve.

Quando me casei eu tinha uma imagem de como deveria
ser uma verdadeira famflia crista. Era uma linda teoria, que na
realidade nao funcionou de todo. Mas o que descobri ̂  que
existe um determinado caminho para cada mulher, indepen-
dente do que seu marido pensa ou acredita. Deus pode mos-
trar as maneiras mais maravilhosas de descobrir o melhor em
cada membro da famflia e utiliza-lo para criar unllfo. A coisa
e que, algu^m tem que comegar, alguem tem que escutd-lo.
Se numa famflia existe um s6 ouvinte, a esperanga 6 total e
maraviihosa. Eu estou dizendo isto depois de dezenove anos
de experiencia.

Quando as criangas eram pequenas havia sempre uma ba-
taiha entre ver televisao e ir para a cama. Depois das sete da
noite, eias nSo tinham permissao para assistir nenhum progra-
ma. As vezes, tfnhamos que trancar a porta da sala da televi
sao, e eles batiam, atiravam sapatos ou outras coisas e ber-
ravam do lado de fora da porta. Era horrfvel. Eu tinha que en-
contrar uma solugao.

Sentei-me para escutar. Imediatamente me veio uma per-
gunta a cabega. "Antes deles irem para a cama ser^ que voce
deu a eles tudo o que necessitam? Voce leu para eles, rezou
com eles, deu-lhes o beijo de boa noite, e os ajeitou dentro das
cobertas?" Minha resposta foi, "Nao". Havia programas de TV
que eu queria assistir e por isso punha as criangas na cama de-
pressa. Prdxima questao: "0 que 6 mais importante — seu de-
sejo de assistir televisSo ou sua tarefa de como mae, dar as
criangas a paz e o carinho que elas necessitam antes de ir
dormir?"
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Minha decisao foi a de parar de assistir TV antes das
criangas estarem na cama. A paz voltou a reinar em casa. De-
pois de eu ter contado a eles sobre meu egoi'smo e minha de
cisao, aconteceu de algumas vezes eles generosamente dize-
rem, "Mae, porque voce nao vai assistir televisao agora? Nos
vamos dormir direitinho". Eles tinham entao dois, quatro e
oito anos.

As batalhas na bora de ir para a cama nao acabaram a
medida que os anos foram se passando, pelo contrario, aumen-
taram. Eles nunca queriam ir para a cama na bora certa. 0 que
e que eu deveria fazer? Fazer com que eles se sentassem e
pensassem qual deveria ser a bora certa para cada um. Opa!
Porque e que eu nao bavia pensado nisso antes? Quando se
deixa as criancas decidirem por si, elas sao tao exigentes,
tao morais, e adoram obedecer suas proprias ordens. A mais
nova de quatro anos, acbou que deveria ir para a cama as seis
boras; a outra as sete, e o proximo as oito. Nada mais de bata
lhas! Mas em cada aniversa'rio a primeira ideia era, "Agora eu
estou um ano mais velba. Rosso ir para a cama meia bora mais
tarde." Isto ainda funciona para as duas criangas mais novas,
agora com onze e treze anos de idade!

Durante uns anos, os longos cabelos dos Beatles foram
uma praga em todas as fami'lias, inclusive a nossa. Nosso filbo
mais velbo, entao com oito anos, queria que seu cabelo ficasse
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comprido e nSo permitia nenhum corte. 0 que fazer? Bern, eu
nao podia decidir. Ele tinha que encontrar a solugao em seu
prdprio corapao. Entao sugeri que n6s flc^ssemos um pouco
em silencio e escut^ssemos. Ele ficou all sentado no sofd, llgei-
ramente mal-humorado. Subitamente correu ao banheiro, vol-
tou com a tesoura e entregou-a para mim. Com um sorriso! De-
pois disto eu tive permissao para cortar seu cabelo ate a idade
de dezessete anos.

Nossa filha mais mopa e muito sensfvei. Quando ela tinha
cinco anos ela comepou com um tique nervoso de piscar. Tudo
indicava que nao era uma deficiencia ffsica. Gradualmente isto
foi desaparecendo, mas outras coisas se seguiram, culminando,
quando ela tinha oito anos, com um tremor no corpo inteiro.
Era horn'vel. Riam dela no colegio e nds n§o sabfamos o que
era ate que a enfermeira da escola sugeriu que fossemos a um
psicblogo. E la estavamos n6s. Eu a level uma vez por semana
durante v^rios meses e depois disto nds, os pals, fomos chama-
dos. Tivemos quatro sessoes com o psicdiogo. Elas foram ter-
n'veis.

Descobrimos que nossa filha n§o podia suportar a desu-
niao entre seus pals. Era este o verdadeiro motivodossintomas.

Ela mesma expressou isto um dia, da seguinte maneira;
"Mae, eu sinto muita dor quando Papal 6 duro com voce, por-
que eu gosto de voce. Mas doi do mesmo jeito quando voce o
magoa, porque eu gosto dele." Nossa decisao de tentar ser
mais unidos e resolver nossas diferengas sem que nossos animos
se exaltem ajudou-a a resolver seus problemas.

Uma noite, pouco ap6s o nascimento de nosso segundo
filho, eu estava muito cansada e sob press^o. Era preciso pre-
parar a refeigao da noite, arrumar as coisas para a hora de dor-
mir, etc. Fui ficando cada vez mais irritada e a atmosfera foi
ficando cada vez mais carregada. Foi entao que meu filho de
quatro anos chegou perto de mim, e com a mao em meu brago
e cheio de preocupagao disse, "Mae, va para a cama. Voce sabe
o que vai acontecer se voce nao for"! 0 que 6 que aconteceria?
Seri que eu devia aceitar esta humilhante clarividencia do meu
filho pequeno? Todo o meu prestfgio materno se levantou em
protesto. Ele ficou all, calmo e confiante, e disse com um
ligeiro sorriso, "Eu tomo conta do pequeninho". Fui para a
cama e a paz voltou ao nosso lar.
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Quando as criancas cresceram, comeparam a nos ajudar
a encontrarmos uniao quando nao est^vamos de acordo; isto
era particularmente verdadeiro em relagao a nossa filha. Um
dia meu marido e eu tivemos uma briga. Ela veio ter comigo
na cozinha e disse, "Mae, sera que voce nao pode perdoar o
Papai?"

Para minha vergonha, tive de admitir que desta vez era a
famosa gota d'agua. "Eu estou amargurada, e simplesmente
nao posso."

Ela se debruqou sobre a mesa da cozinha e disse pausada
e  intensamente, "Mas, Mae voce so diz, 'Descuipe'. E so isso.
£ tao simples. S6 uma palavra. Descuipe. Bern, eu sei que no
princi'pio e difi'cil, mas depois que voce acaba de dizer, 6 mui-
to simples e maravilhoso."

Fiquei all sentada com o coraqao duro como uma pedra.
Ela perguntou, "Sera que voce nao podia fazer um cafe-

zinho?" Nos muitas vezes bebemos o que chamamos de 'cafe
da reconciliaqao'. Lentamente dirigi-me ao fogao, ainda ri'gi-
da e azeda. Ela ouviu seu pal descendo e olhou para mim, em
p6, toda tensa no meio da cozinha. Ele parou na porta, olhan-
do desconfiado para mim. Eu disse lentamente (na verdade
era muito difi'cil), "Voce quer um pouco de cafe?" Isto tinha
o significado de, "Descuipe".

Ele correu para o fogao, me beijou todo feliz e disse,
"Quero sim, obrigado"! E ali estava nossa filha dando pulose
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gritando, "Eu consegui, eu consegui! Eu disse para mamaefa-
zer isto"! Ela pegou um biscoito de gengibre, quebrou-o em
tres pedagos, e cada um de nos comeu em silencio, sabendo
que tudo estava bem gragas a ela!

Uma outra vez n6s estavamos brigando na cozinha. Nossa
filha ouviu e saiu correndo para o quarto dela. Depois de meia
bora ela desceu. "Estd tudo bem agora"? ela perguntou. "Vo
ces estao amigos?"

"Sim", disse eu, "estamos amigos."
"Eu sei", ela disse toda orgulhosa, "Eu sei que voces es-

t§o porque eu rezei por voces"!
Meu marido e eu somos ambos pessoas muito trabalhado-

ras. Viajo frequentemente, trabalho demais e chego em casa
exausta. Durante os primeiros anos de nosso casamento ele
ficava furioso comigo e tentou proibir minhas viagens. Depois
descobri que com sua ajuda eu podia organiza-las sensatamen-
te. Eu tinha sido independente demais, sem saber quanta ale-
gria existe em partilhar nossos pianos e nossos encargos!

Assim mesmo, um dia meu marido disse 'Nao' a uma via-
gem especial. Fiquei furiosa, depois triste. Por fim rhe ocorreu
um pensamento, "Porque nSo decidir em famClia?" Tentei or
ganizer um conselho de fami'lia. Impossfvel. Voce tem 6 que
pegar o momento certo, tal como aquele em que todos estao
sentados em volta da mesa da cozinha depois de um bom jan-
tar ao por do sol. Coloquei o problema na mesa. E ascriangas
disseram abertamente o que eu achei que elas jamais ousariam
dizer.

"Papal, voce 6 um ditador se proibir Mamae de ir nesta
viagem," disse o que tinha onze anos.

Para nossa surpresa meu marido respondeu suavemente,
"Voces acham isto? Talvez eu seja."

A pequena de nove anos disse, "Nos podemos passer sem
voce Mae, durante dez dies. N6s temos Papal."

E meu marido disse, "Porque n6s nao fazemos primeiro
um passeio juntos em fami'lia e depois deixamos voce no aero-
porto?" Assim ficou decidido e todo mundo estava feliz.

Ha muitas histdrias para contar, mas estas sao as que eu
me lembro agora. Quando vejo as criangas hoje, e me lembro
da tempestuosa infancia porque passaram, e a maturidade que
elas agora possuem, tenho certeza que isto foi uma graga.
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Quando vejo meu marido e eu, casados per dezenove anos
'para o melhor e para o pior' atraves de todos os conflitos
e tristezas, dores e alegrias, sei que isto tamb^m 6 uma graga.
Talvez a fidelidade de escutar a voz interior tenha tido uma
parte para manter a H viva. Sem uma viva eu n§o sei como
e que se pode manter um casamento ou ter uniao familiar.

A esposa de um industrial japonSs escreve:

Eu costumava pensar que meu marido precisava de algu-
ma forma mudar seu estilo de vida, enquanto eu nao tinha ne-
nhum defeito.porque eu estava sempre certa. Meu marido sen-
tia o opostoi Mas entao comecei a ver que eu estava errada e
que realmente tinha que mudar.

Uma manhS meu marido admitiu de uma maneira muito
franca e honesta os seus erros e me pediu desculpas. Fiquei
muito grata por sua honestidade — mas um mes maistarde ti-
vemos outra divergencia. Fiquei irritada. Um de meus amigos
sugeriu que eu deveria escrever tudo o que eu estava pensando
sobre meu marido, e entao comecei. Tinha sentimentos negati
ves em relagao a ele. Fiquei chocada quando percebi que nefo
havia perdoado nem mesmo os menores erros que ele havia
confessado.

Pouco depois tive uma febre alti'ssima e fiquei de cama
por alguns dias. Neste perfodo senti coisas muito estranhas.
Senti Jesus a meu lado e Ele era tao amigo, e tentava me con-
solar. Compreendi que havia tratado mal meu marido e o quao
profundamente eu havia ferido os sentimentos de outras pes-
soas, tudo isso achando que estava fazendo a coisa certa.

Um dia minha filha subitamente deixou de ir ao col^io.
Eu nao sabia como ajud^-la. Uma amiga me escreveu e disse,
"Meu corapao estd sempre junto a sua fami'lia e minha afeipSo
por voce e a confianpa que eu deposito em voce n§o podem ser
afetadas pelo tempo e pela distSncia. Deus ajudar^ voce a cada
hora, a cada dia, se voce o permitir. Sua filha e 6tima pessoa.
As batalhas sao inevitdveis na vida, mas voce as venceri todas
com a paz daqueles que confiam em Deus."

Foi um choque ler aquelas palavras — 'se voce o permitir'.
Ate entao eu pensava que tinha que fazer tudo por mim mes-
ma, e isto significava que eu Mb tinha b confianga em Deus.
Tinha muito medo de.me entregar a Ele. Entao percebi que a
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ternura que eu havia recebido naquela carta nab vinha de um
ser humane, mas de Deus. E esse tipo de amor e duradouro.
Decidi colocar tudo nas macs de Deus, independente do que
viesse a acontecer. Ao longo do tempo minha filha voltou para
o col^jo. E ela se tornou uma otima pessoa, assim como se
um botao tivesse subitamente desabrochado.

Um dia li uma histbria, Prisioneiro de Mao, per Jean Pas-
qualini, e tive um grande cheque. Eu sei que ha muitas pessoas
sofrendo na Asia, enquanto nbs gozamos de liberdade aqui no
Japao. Gragas ao nosso desenvolvimento economico nbs, os
japoneses, nao estamos passando feme como aconteceu duran-
te a guerra, mas per outre lade perdemos algumas das nossas
amizades. Temos que fazer alguma coisa per esses outros povos
da Asia. Se continuarmos nosso caminho egoi'sta, o Japab ca-
minhar^ para a destruiipao.

Quando nosso primeiro neto nasceu, pensei, "E nosso de-
ver construir uma sociedade melhor para quando ele cresoer."
Eu gostaria de deixar para ele luz e esperanga para guib-io no
future. 0 Vietnam Livre foi derrotado e isto foi um grande
cheque na Asia. Quem b que vai assumir a responsabilidade na
Asia? 0 Japao deve ser o faro! da Asia.



5 O poder da familia

0 Dl VORCIO A TING IU agora proporqoes epidemicas na mala
ria das pai'ses 'desenvoividos.' Na America, no ano passado,
houve um milhao de divdrcios, e na Gra-Bretanha, nos ultimas
dez anas, triplicou a numero de petigoes par cada cem mil ha-
bitantes. 0 The Times de 11 de novembro de 1978 publicou
que na Russia, um tergo de todos as cidadaos sovidticos que
se casaram em 1977 jd pediram divdrcio. Enquanto isto, uma
pesquisa na Gra-Bretanha indica que o desaparecimento de
um dos pais devido a dissolugao da fami'lia d muito mais pre
judicial a uma crianga do que a morte de um deles.

Uma das caracten'sticas desta epidemia e o numero cada
vez maior de casais que se divorciam depois de terem vivido
juntos, aparentemente felizes, par vinte ou trinta anas. No
verao passado, quando estive na Holanda, // um artigo muito
interessante que se intitulava, "A fami'lia — o ultimo item na
agenda de um empresdrio". Dizia este artigo, "A carreira ge-
ralmente coloca de iado a vida de famfUa e quando o marido
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se conta disso, 4 tarde demais." "At4 os trinta e cinco
anos, um homem obtem grande parte de sua satisfagSo atra-
v4s de seu trabalho. Sua participagao na vida da famfUa res-
tringe-se geralmente a fazer dinheiro e criangas. Por volta dos
quarenta anos, no entanto, as coisas comegam a mudar. Sua
satisfagSo depends mais dos acontecimentos em seu lar. Ele
comega a se preocupar com seus filhos. 0 bebe transformou-se
rapidamente num adolescents. Ser4 que ele nSo deixou de lado
o essencial?"

"Ironicamente, neste est4gio a mulher valoriza menos seu
casamento. Ela nSo espera muito mais de seu relacionamento
com o marido. 0 casamento necessita de uma renovagao fun
damental para poder sobreviver. "*

Eu sei que nSo 4 necess4rio que o casamento se transfor
ms numa rotina sem atrativos da qual desejamos escapar. Ele
se torna mondtono quando perdemos de vista seu objetivo.
Sera que a mais elevada fungao de uma famfUa 4 simplesmente
perpetuar a vida — ou criar um estiio de vida que vaiha a pena
ser perpetuado? A unidade familiar pods vir a ser uma fonts
de poder para transformar a sociedade.

Uma mae ingiesa com tres filhos nos escreve:

Escutar juntos. Esta tern sido uma experiencia muito in-
teressante. Foi meu marido, Blair, que propos pela primeira
vez tentarmos essa experiencia. Tivemos algumas vezes as mes-
mas id^ias e ficamos entusiasmados por termos escutado a mes-
ma voz.

Mas numa manha surgiu em minha mente ,um retrato de
todas as garrafas de bebida no bufete da nossa sala de jantar.
Senti um impulso de fazer uma limpeza naquela prateieira, e
podia ve-la em minha mente, limpa e arrumada mas sem lugar
para as garrafas de bebidas alcodlicas. 0 que eu nao conseguia
era enfrentar a id^ia de jogar fora todas aquelas garrafas — pen-
sava s6 em todo o dinheiro que elas nos haviam custado!

Lutei com isto durante muitas semanas.

Nesse meio tempo, nds dois cessamos de receber pensa-
mentos de Deus. Alguma coisa havia bloqueado nossa comu-

* Accent, 15 de julho de 1978
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nicapao. Eu nao tinha tido coragem de contar a meu marido as
ideias que eu havia tido sobre as bebidas. Quando finaimente
contei, eie disse que me ajudaria todas as vezes que eu estives-
se tentada a ceder ao desejo de estocar nossa prateieira de be
bidas para nossas festas e convidados. Fiquei, e ainda estou,
muito agradecida a eie, porque nfe so desapareceu meu dese
jo de servir toda bora bebidas alcodlicas fortes aos convidados,
como tambem minha dependencia do alcool como estimulan-
te e refugio. Agora nao sentimos que e necessario servir drin-
ques quando recebemos e nao temos mais bebidas aicoolicas
no bufete. Blair e eu nos aproximamos um do outro porque
eie foi capaz de compreender e me ajudar em meu problema.

Em consequencia disto, o comportamento das criangas,
entao com cinco e seis anos de idade, que se havia tornado
difi'cil quando recebi'amos convidados e servfamos coqueteis,
melhorou consideravelmente. Duas coisas especi'ficas me preo-
cupavam em relagao a minha filha maisveiha — o aparecimen-
to de um choramingar durante o dia e muita tosse durante a
noite. Eu tinha certeza que eram o resultado de alguma coisa
errada em minha vida. Foi quando me vi iiberta do problema
da bebida que esses sintomas dela desapareceram. 0 que e
importante para mim nao e o alcool, mas o fato de que se hou-
ver em nossas vidas algo que nao encaramos honestamente com
Deus, isto entao certamente causara algum tipo de disturbio
que afeta diretamente a fami'lia.
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Recentemente meu marido e eu tivemos uma discussao.

Engoli meu orgulho e sugeri qua escut^ssemos a Deus para ob-
ter ajuda. Blair concordou qua raalmanta ast^vamos pracisan-
do disto. Imadiatamanta comacai a pansar no nosso namoro.
Esta surgiu dianta da maus olhos como sa fossa um filme —
um acontacimanto conduzindo a outre. Foi af qua inconfor-
tavalmanta parcabi qua au havia iludido Blair dasda o inicio
do nosso ralacionamanto, fazando da conta qua au era um tipo
da passoa livra a dasinibida qua n§o dava a manor importancia
ao casamanto ou a vida da fami'lia, ou a astabilidada ou masmo
sa hoja ala astava comigo a no dia sagulnta nao. A vardada, 6
qua no fundo au ma importava dasasparadamanta a quaria
qua ala ma padissa am casamanto. E atraves dos males mais su-
tis au fazia tudo no santido da tar cartaza da qua 'no dia sa-
guinta' ala ainda astaria comigo.

Entao, ma dai conta do fate, ainda mais inconfort^val, da
qua o Sanhor astava ma padindo para contar tudo jsto a Blair
sam modificar coisa alguma. Fazia poucosdias, havfames faito
uma promassa a Daus, da qua pratandfamos vivar nossas vidas,
dantro da nossas possibilidadas, da acordo com Sua vontada. Eu
sabia qua sa au quisassa sar raalmanta sincara am minhas pala-
vras, davia contar a vardada a Blair, a a axatamanta isto quafiz.

Blair s6 dissa, "Saba da uma coisa, astou muito aliviado
am sabar qua voce ̂  humana como todos nds. Ache qua nosso
ralacionamanto vai sar mais tranquilo a manos complicado da-
vido ao qua voce ma contou."

Isto acontacau da fate, a am vaz da humilhada au ma sin-
to libarta per asta axpariencia.

Uma mae suiga acha qua as criangas podem ser tSo corajosas
quanta Solzhenitsyn.

N6s gostamos da vida am famflia. Com duas filhas da daz
a doze anos da idada, astamos antrando no parfodo da adolas-
cencia. A longo prazo, nosso objativo tam side prapari-las para
um mundo qua sa move rapidamanta — isto prontas para as
mudangas, assim como fiais aos valoras parmanantas. Duas
qualidades qua tam as suas rafzas numa profunda amizada pas
soa I para com seu Criador.
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Eu sempre havia tido preocupagoes com as mas influen-
cias, e acordada na cama uma noite, com medo do fluxo de
permissividade, egoismo e sujeira, que as criangas tem de en-
frentar, ocorreu-me uma ideia. "Voce aceita que suas filhas,
mesmo nesta tenra idade, possam ser uns 'mini-Solzhenitsyns',
rebelando-se contra a ditadura da permissividade, e se neces-
sario lutar e sofrer por isto contra alguns de seus colegas ou
professores?"

E claro que a coisa que mais detesto na vida e ver minhas
filhas sofrere'm. Mas qua! a vantagem de eiogiar as pessoasco-
rajosas que arriscam suas vidas e sua seguranga se nao quero
que minhas filhas paguem o prego da impopularidade? Ah'
deitada no escuro eu disse "Sim" ao que estivesse pela frente,
e o meu medo desapareceu.

Nessa mesma epoca se deu um fato interessante. A nossa
filha mais veiha, de doze anos, assumiu uma posigao definida
frente a seus colegas, todos maiores e mais fortes do que ela.
Eles fizeram uma gozagao com ela quando, por exempio, ela
disse que nao queria namorar ate ter pelo menosdezoito anos
(a seus olhos, uma idade muito adulta) e que se ela tivesse um
namorado, seria para casar e nada mais. Nos nunca havi'amos
Ihe dado conselhos sobre o assunto, mas ela ficou firme, re-
cusando qualquer concessao. Durante umas semanas ela foi
alvo de ataques maldosos e vivia constantemente chorando,
mas finalmente isto terminou e ela acabou sendo totalmente

aceita em sua turma e passaram a se divertir muito. E claro
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que as coisas ainda n§o chegaram ao fim para nds — ser^ que
elas chegam ao fim para algu^m? Ainda estamos no inCcio da
adoiescencia. Mas tenho observado com grande supresa que os
jovens sabem distinguir o certo do errado e sao capazes de de-
monstrar uma incrfvel coragem.

Uma vez eu perguntei, em separado, as minhas duas fi-
Ihas, "0 que 6 que di seguranga a uma crianga?" e a resposta
instantanea de cada uma — "Os pais." Pouco depois a mais
veiha acrescentou hesitando, "E Deus."

Observando seus colegas com seus filhos, Michel meu
marido, sentiu que um dos elementos importantes 6 as crian-
gas estarem certas que seus pais n§o vao se separar apesar das
dificuldades ou diferengasque possam existir.
0 segundo fator 6 a seguranga dos prdprios pais. Se os

pais encontram seguranga (para n6s pessoalmente ela estd em
Deus), aumenta a probabilidade de suas criangas tamb^m a en-
contrarem. A seguranga que os pais tem, ou nSo tem, no fundo
de seu coragao, ̂ o que importa.

Em Janeiro do ano passado, meu marido, que e arquiteto,
sofreu um grande corte em seu sal^rio, e mesmo a ameaga de
desemprego. Por alguns dias tive que lutar com meu medo e
depressao. As criangas conheciam os fatos e a mais veiha foi
particularmente afetada por eles. De noite eu me preocupava
com o sofrimento de meu marido, com a possibilidade de fal
ter dinheiro e ser humilhada. Mais uma vez tive de dizer "Sim"

a dureza da vida e depois colocar tudo nas maos de Deus; ime-
diatamente a paz e a confianga voltaram a mim e a toda a fa-
mi'lia. A disposigao das criangas de se sacrificarem eeconomi-
zarem foi tambem motivo de alegria.

Outro elemento que Michel acha importante 6 consagrar
tempo suficiente as criangas de forma que elas possam expres-
sar seus sentimentos e ddvidas. Seu tempo livre 6 dado sem li-
mitagoes as criangas, para se divertirem ou trabalharem juntos.
As vezes me pergunto se isto nao explica em parte o fato de-
las ainda nao sentirem a necessidade de terem um namorado.

Duas pessoas muito importantes sib as av6s (infelizmen-
te ambos os avos faleceram antes das criangas nascerem). Uma
das av6s mora conosco. Isto implica em sacrifi'cios para astres
geragdes, mas conseguimos sempre ver as vantagens da situa-
gao. Vov6 tem mais tempo para as criangas e possui mair pers-
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pectiva e mais paz. £ possi'vel sentir isso no momento em que
se entra em seu quarto. Quando ela veio morar conosco tomou
a sabia decisao que as criangas, por serem nossas filhas, deve-
riam ser educadas por nos e nao por ela; ela nao havia vindo
para interferir e sim oferecer o que tinha para dar. E assim ela
o faz, e as crianpas jamais se esquecerao dos tempos que pas-
saram com ela. Compreendo porque Krushchev declarou que
nio podia destruir a f6 russa por causa das avos.

Por outro lado, as criangas dao as pessoas mais idosas
aquilo que nos, as muito ocupadas, nem sempre estamos prepa-
radas para dar. Ao verificar a fragilidade da velhice, as criangas
demonstram pena e carinho com todo o frescor e a aiegria que
estao nelas.

Geralmente as pessoas dizem a minha mae, "Voce tem
sorte de viver com suafilha." Outras me dizem, "Voce tem
sorte de ter sua mae com voce." Isto tudo 6 verdade, dentro de
certas condigdes! Primeiro, necessitamos ser todos extrema-
mente honestos sobre os nossos sentimentos, porque senao
nricigoas e impaciencia ou medo se instalam entre nbs. As coisas
que s§o ditas e postas para fora s§o solucion^veis e geralmente
eK;abam entre risadas. Segundo, ambos os lados tem de estar
abertos a mudanga e conscientes das necessidades dos outros.

Tomar conta, no sentido mais ampio, de uma famflia to-
ma muito tempo e energia. E isto nos leva a uma questSo mui
to discutida hoje em dia: "Voce est^ contente em ser uma mae
e dona-de-casa?" Minha resposta 6, "Sim, imensamente!" Acho
que 6 um privil^io ter tempo para dar as criangas, a seusami-
gos, a outras famClias e professores.

Ap^ar de nao ocupar nenhum cargo oficial, muitas vezes
pude ajudar a modificar o espiVito da escola, ou mesmo da re-
gi3o. Eu simplesmente obedego aquela voz interior que me diz
para escrever uma determinada carta ou dar um telefonema,
mesmo se nao sou ningu^m, s6 uma das pessoas que faz parte
da maioria ou minoria silenciosa! Uma vez achei que oscatdli-
cos de nossa cidade estavam precisando de ajuda numa impor-
tante questao. Mesmo sendo protestante, escrevi uma carta que
foi publicada em nosso jornal. Mais tarde soube que ela havia
sido publicada na primeira p^gina do jornal catdlico. Eu nao
posso fazer e^e tipo de coisa todos os dias, mas sei que en-
quanto estamos fazendo o servigo de casa nossas mentes geral-
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mente estao livres para pensar. Os melhores pensamentos que
me ocorrem geralmente surgem ao som do aspirador e no vai-
e-vem do ferro!

Livre do passado, uma histdria da Franga:

ESPOSA: A psicologia moderna tem dado tanta enfase a enten-
der OS outros com tolerancia que a id6ia de firmeza 6 geral
mente considerada ultrapassada. Maseu posso dizer que uma
das maiores provas de amor que meu marido me deu foi a fir
meza e perseveranpa com que me ajudou a enfrentar as dificul-
dades de minha vida que estavam ameagando nosso casamento.

As exigencias e a voracidade que existem na natureza das
mulheres sao freqiientemente aumentadas em dez vezes peio
casamento. As colsas que com maior ou menor dificuldade,
reprimimos ou nos resignamos a renunclar quando soltelras,
de repente surgem como direitos inalien^veis, Isto certamen-
te e verdade em meu caso. Assim que me del conta que nao
la poder obter tudo o que eu queria de meu marido, eu me
refugiei em i^grimas ou num silencio repleto de queixas.
De infcio, meu marido, desabituado a este tipo de coisa, nao
sabia o que fazer. Entao, um dia enquanto eu me entregava a
um dos meus mau humores, ele me disse calmamente, "Eu vol-
to para falar com voce quando voce estiver diferente," e saiu
do quarto sem dizer mais nada. Subitamente eu me senti fren-
te a um muro. Imediatamente, percebi que minhas exigencias
nao tinham poder sobre ele e que elas tinham de acabar.

Meus pais se separaram e depois se divorciaram quando
eu era uma adolescents. A vida dilacerada e agitada que vivi
com meu pai, que se casou mais duas vezes, deixou-me com
mdgoas profundas. Pouco a pouco descobri que a m^goa que
havia tomado conta de mim contra meu pai havia envenenado
meu relacionamento com todas as pessoas, inclusive meu ma
rido. Algumas mudanpas comegaram a ocorrer quando decidi
perdoar meu pai e reabrir meu coragao a ele. Mas a total cla-
reza n§o surgiu at^ o dia em que consegui obter a completa
cicatrizagao daquela ma'goa ao transformar os acontecimentos
mais doloro»3S da minha vida no melhor instrumento que eu
possufa para poder ajudar outras pessoas.
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Isto se deu gracas a meu marido. Ele sentiu que as primei-
ras mudancas que ocorreram em minha vida haviam sido reais,
mas que algo ainda mais radical era possi'vel. Eu nao achei isto
muito agradavel mas decidi pensar sobre o assunto. Ocorreu-
me que mesmo tendo perdoado meu pai ainda me restava
pedir desculpas a ele. Escrevi-lhe. Quando mostrei o primeiro,
e depois o segundo rascunho da carta a meu marido, ele me
disse, "Nao esta muito convincente. Ainda consigo ler acusa-
coes nas entrelinhas. E como se voce tivesse dizendo, 'Papai,
se voce tivesse se comportando diferentemente, entao, nao te-
ria havido nenhum sofrimento'."

Enquanto eu estava escrevendo o terceiro rascunho, algo
se rompeu nas profundezas do meu ser, deixando a realidade a

vista. Pela primeira vez senti um intenso desejo de ser perdoada
pela crueldade que eu havia feito ao trancar por tantos anos o
meu coracao. Comecei a sentir em meus ossos a solidao de meu

pai e minha responsabilidade por ela.
A carta foi enviada. Algumas semanas mais tarde recebi

uma resposta profundamente emocionante, na qual, pela pri
meira vez, meu pai abria seu coracao para mim e se desculpa-
va por seus erros. Um grande peso caiu do meu coracao. Eu
estava reeencontrando novamente um pai apesar de estarmos
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milhares de milhas afastados um do outre. A tentapao de me
sentir magoada ainda me rondava de vez em quando, mas nun-
ca mais teve poder algum sobre minha vida.

MARIDO: Eu devo muito a simplicidade com que minha mu-
Iher me declarou uma noite, pouco depois de nosso casamen-
to, "Eu gosto muito de voce, mas quero que voce saiba que
Deus vira sempre em primeiro lugar em minha vida, antes mes-
mo de voce." Eu devia ter ficado muito contente. Fiquei fu-
rioso. Fui para a cama furioso, e quando acordei na manha
seguinte ainda estava com tanta raiva que me recusei a descer
para o cafe. Depois, no memento de escutar a voz interior per-
cebi da importancia do que havia acontecido entre nds na noi
te anterior. Minha esposa havia se iibertado da prisao dentro

da qua! minha vontade, meu orgulho e minha ambipao a ha-
viam colocado. Nao e simplesmente que ela estivesse queren-
do se libertar, ela estava me oferecendo a melhor seguranga
para o nosso casamento e acima de tudo a melhor prova de
amor que quaiquer marido poderia desejar.

Ser iivre e o grande slogan dos nossos tempos, ser livre
da exploragao e da alienagao. Nao hd melhor lugar para se
aprender e exercitar esta liberdade do que dentro da fami'lia.
Eu geralmente me sinto perplexo quando vejo o grau de inter-
dependencia e dominagao que existe em tantas fami'lias, par-
ticularmente entre as assim chamadas, boas e unidas. Se apren-
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dermos a destruir esta dominagao, que e geralmente chama-
da de amor, em nossas fami'lias talvez seremos capazes de criar
um mundo habitado per homens e mulheres livres.

'Em que e que voce gostaria que eu mudasse?' foi a pergunta
que um frances fez a sua esposa. Este e o relato que eta faz
dos acontecimentos:

Eu sempre havia querido me casar com um fazendeiro;
e como filha de um medico parisiense meu sonho era morar
no campo.

E foi exatamente isto o que aconteceu — talvez, um pou-
co longe ja que fomos viver no Marrocos, mas isto s6 fez com
que as coisas parecessem mais maravilhosas ainda.

Em 1912 meu sogro havia se estabelecido em Marrakesh
no Marrocos, onde havia comeqado diversos empreendimentos.
Foi na sua fazenda de 750 acres, a doze milhasda cidade, que
Charles e eu iniciamos nossa vida.
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Havia 1^ um grande jatxJim cheio de rosas e gerSnios; ha-
via alamedas de oliveiras, um pomar com laranjas, abricbs e
amendoas — havia cerca de dez mil drvores no total — e ainda

muita terra virgem a ser cultivada. 'Levar meu bebe para fora'
significava balangar seu berpo de baixo do limoeiro, e mais tar-
de nossos tres filhos gozaram o m^ximo desta vida junto a na-
tureza.

Eu tive de comeqar a tentar aprender a Ifngua ̂ rabe, nem
que fosse s6 para entender a menina da fazenda que ajudava
no servigo da casa.

Meus dias eram muito ocupados, e Charles algumas ve-
zes me criticava por nao estar livre para companh^-lo mais
freqiientemente as plantapSes: invariavelmente estava na hora
de alimentar o bebe ou mudar suas fraldas. Quando ele volta-

va a noite, ele se enterrava nos preciosos jornais enquanto eu
costurava.

'A vida no campo' nao parecia estar combinando com o
ideal que eu havia sonhado para o nosso casamento.

Em 1954 a situagao no Marrocos estava se tornando s6ria.
De um lado havia uma campanha pela independencia e do ou-
tro havia o governo trances relutante em abrir mSo de seu pro-
tetorado. Alguns amigos nos falaram sobre Caux, o centro do
Rearmamento Moral na Suipa, onde as solupdes para muitos
problemas polfticos haviam comepado a se delinear. Quando
na primavera, recebemos um convite formal para comparecer
a conferencia de ver§o que se realizaria Id, imediatamente de-
cidimos comparecer.

Em Caux, fomos a vdrias conferencias e conhecemos mui-
tas pessoas. Charles, no melhor estilo trances, argumentou
ponto por ponto. Ele gostava muito de poh'tica e mantinha um
bocado de opiniSes sobre o assunto. Eu nafo estava nem um
pouco interessada em negdcios de estado, mas deixei ele falar
e nao me envolvi. Afinal, manter a paz no lar nao d o papel
de uma mulher? Eu achei que estava me saindo muito bem —
eu me mantinha calada em todos os assuntos que pudessem
fazer meu marido explodir. Desta forma n6s raramente discu-
tfamos qualquer coisa entre n6s dois.

A vida do lar nao havia safdo da forma como eu esperava.
Mas eu havia me resignado ao.fato de que na Terra n^o se con-
segue nada perfeito e o melhor que se pode fazer 6 aprender a
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viver juntos. em Caux, pela primeira vez, eu me defrontei
Pom a id^ia de 'transformagao', a esperanpa de que e possivel
»r diferente.

Eu me lembro particiilarmente de um casal brasileiro. Ele
havia side um membro ativo de seu partido poli'tico e costuma-
va passar todas as noites em seu sihdicato fazendo grandes dis-
cursos sobre ai liberdade individual ehquanto ela, aesposaque
% Sacrificava, esperava meiancolicamente em casa e cuidava
do servigo domestico.
0 caSal 'brasiteirb era rriiiito diferente de rids eiri ririuitos

espectos — raQa.feiigiSo, educagao, estilo de vida^ passado —
mas aO nfvel humano erarifbs exatamente iguais. De^a fbrrria
quando vi a expressao de seus rostos achei que se uma mUdan-
pa havia sido possivel para eles, seriatambdm possivel para nds.

No oitavo dia da nOssa estada em Caux, Charles chegou
perto de mim e me fez este maravilhosa mas desconcertarite
pefgunta, '*Em que e que vbde gbstaria que eu mudasse?"

: Voces podem imaginar 0 que significa para Uma mulher
quando, depois de seis anbs'de casamento, seu marido Ihefaz
uma pergunta destas. Foi como abrir uma grande janela para
um cdu limpo. Charles nao acreditava em Deus, e n§o aceitou
a iddia de escutar a voz intbrior. Mas ele reconheceu que ho-
riestidade, pureza, altruismo e amor eram necessdrios em po-
Iftica e que seria excelente se nossos lideres fossem mais ho-
riestos. Ele tambdm admitiu qUe todo mundo tem uma cons-
ciencia e finalmente concordou em tenter a experiencia de
escutar.

E agora all estava ele a meu lado, me fazendo esta per-
gunta. Eu fiquei sem ar. Ja que n§o sou uma pessoa corajosa
(bnquanto que ele ferve com facilidade) eu sempre tinha tido
medo de fazer com que ele se zangasse. Eu costumava supri-
mir meus sentimentos de raiva com muita frequencia. Muito
comovida, ansiosa para n§0 ser muito dura ou tirar vantagens
dele, eu me encontrei sem palavras.

For ent§o que um pequeno incidente me veio a mente.
Isto havia acontecido seis meses antes e havia me deixado

muito frustrada. "Voce se lembra daquele dia em que eu li o
jOrnal para Ihe agradar?" perguntei. "E Ihe fiz algumas pergun-
tas porque nao havia compreendido tudo? Porque b que voce
me mandou passear em vez de me explicar as coisas?"
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eu me lenAro muito bem/' Charles riKpomfeu sirk>.
"Eu Ihe disse para sumir porque vooe fez ums petunias mui
to dif I'o^ que eu nSa sabia rKporaler. Era mais ̂cil ch^ar
vooe (te burra do que admitir minha qnorancia. Eu pepo des-
caipasJ"

A rolha da garrafa de chamfMnhe havia ̂ Itado fora e a
espuma a^ra pod» jorrar iroremente. Pela primeira vez esta-
va atoto pma nds o caninho para faiar de tudo um com o
outro„ sem medo ou bri^.

N6s e^Rihanms pelo gramaito ale um banco. Ait, ten-
do a paisagem a nossa frente, abrinuK nossos cademos e cada
um dte nds fez quatro iongas colunas, uma p^ cada padrio —
honestldadte, pureza, ahniBmo e anmr absolutos — e tandidm
uma Sisia de todas as pessoas cujas vidas estavam envoivHiias
com a nossa, eie e eu no alto, seguidospor nossos pa»,fiilios,
enqwe^do^tral^ltiiadore^ inm^os...

Sunrpraendentemenle, em alendo e com bastmile rapidez
oomepamos a ver onde 6 que nds hrariamosfaltedo. Eu oostu-
mma me Juigpr lao honesta — mmca havia nnibaito nem Kou
qatase mmca!l coiadto no raddgio. Mas, e todos aqueles pensa-
nmratos secretos ipe em nome da |hz dmnd^ka eu hmrra to-
mado o madbdo ds mmca reudar a Clwies? Seri que m ma-
IMafe etes cSo emm desonesto^ E o retrato daipsele matad-
Ihoso mao^ fe^fcio que pmttaie nosmeiBSonhaseuqprcsore-
Wam a da mMta tralidate laoihiira? NSa seria isSo na ve*-
dade uma npuneza?

Oimtes desoobra qus wa iranqueza oom^ geraBnwnte
oontMna tbapis de ou^^Se e era Mlaimenas fitessluirdh de

Eu nffi ireoiKtdo vsvHtasenae do fmpetlo que se aposmu ate
nds, a Oiienteite ate (Donlar ibiHte. O quanta tuK&o painaua mda-
ddmeoomo uflas mssateuani^mpatailsrfm^ii^ascsOKteffi
css^BBS mate diffmsu Fm o BnucuaBgaaOiD atet^tKo na noma wda, o
teia'do de aama (oonffmqa MaQ entie mSs. ̂Hoshs rdtectenmBmni-
to a UgaiiadiomiBiMMfl. E BBOSComluizu ataBnaruBniBifflieBessem)^
BaDBBEBDiie BUBvo pete OBBttiras pessoaSu

A BsmdSda cbbb apoe, sm poajsms eu fiai aesndo divteite de
tmdo apue estmra pesando (dBmiaio ate bbbbbbb e de tsntes as derap-
gies qiue iBavteonn bdos BBmuuiliiite dteadmtea^ e a BBiadhte eBn qoie
OaaBte pescebeu o BpraBBiBD sms adouiute havteoBn bbdc ousOado,



O PODER DA FAMI'LIA

come^ou a surgir nele uma terrfvel descoberta: era o regime
colonial que reinava entre nbs.

Apesar do nosso orgulho por sermos franceses progres-
sistas e de nos desassociar publicamente do colonialismo, este
demonio estava all dentro de nds. 0 nosso relacionamento ha-
via sido igual ao relacionamento dos franceses com os mar-
roquinos. Charles era como os franceses que assumiram a auto-
ridade para tomar decisoes sem perguntar a opiniao dos outros.
Eu era como os marroquinos que se mantinham calados com
medo das coisas piorarem ainda mais.

Voltamos ao Marrocos com uma nova sensibilidade as
necessidades humanas e prontos para escutar a voz de Deus.

Na prdxima primavera, houve uma invasSb de gafanho-
tos no Marrocos. Grapas a habilidade e devo?afo de um enge-
nheiro marroquino que estava na chefia do eontrole de pastes,
nossa fazenda e muitas outras foram salvas do desastre. Um dia
Charles teve uma iddia que pode parecer simples e 6bvia, mas
que na realidade nao o era, numa ̂ poca em que franceses e
marroquinos dificlmente se encontravam. Ele teve a id^ia de
ir ver este engenheiro no Ministerio da Agricultura e agrade-
cer-lhe por ter feito um servipo tao eficiente.

Charles aproveitou a oportunidade para Ihe contar sobre
o que havia aprendido em Caux. Ele mencionou os quatro pa-
droes. Isto fez somente aumentar a desconfianpa do marroqui
no, ja que ele nunca havia encontrado um colonizador europeu
desprendido e comepou a se perguntar o que 4 que estava por
trds desta manobra. Ele, no entanto, havia ficado sensibilizado
pelo no^o agradecimento, como nos contou mais tarde quan-
do nos tornambs grandes amigos. Ele tamb^m mandou saber
atrav^s dos nossos trabalhadores o que estes pensavam de
Charles.

Quando descobriu atrav6s deles que em nossa casa havfa-
mos deixado de ter vinho ou ̂ Icool, ele ficou intrigado e nos
convidou para um almopo. Tenho de admitir que nao me sen-
ti muito feliz em ir a sua casa, devido a ocorrencias esparsas de
manifestagSes contra os franceses, mas durante a refeigSo nas-
ceu entre nbs um relacionamento de confianpa verdadeiro.

Ele queria saber o que poderia transformar a mentalidade
de um colonizador francos. "Algunias semanas mais tarde ele
e Charles voaram juntos para Caux. Quando retornaram ao
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Marrocos, este engenheiro iniciou uma apSo muito corajosa
qua levou o pafs a independencia sem nenhum derramamen-
to de sangue.*

Durante os dltimos onze anos Paul e eu partilhamos nossa casa
com uma outra famfiia composta de pal, mae e um filho qua
no momento tem dezessels anos.

Nossos vizinhos costumavam se perguntar como e qua
consegufamos isto sam antrar am choqua. Bias costumavam
dizer, "Quar dizar qua vocSs rapartam aid a cozinha?" N6s vi-
vemos como uma famfiia. Fazamos todas as rafaigdas juntos.
F ciaro qua a muito acondmico, s6 nacessitamos da um aspira-
dor de pd, sd tamos uma conta da gds a pagar, a tambdm pian-
tamos nossos prdprios vagatais. Dividimos a limpaza da casa
a cada um tem sua tarafa especffica, inclusive os homans.

Sempre qua havia sido nacassdrio, tomdvamos conta dos
filhos dos outms a assim tfnhamos a liberdade para nos ausen-
tarde tempos em tempos.

As tres criangas aprenderam a serem corrigidas pelos ou-
tros adultos da casa. Bias aprenderam qua nSo sSo o cantro
das atengdes, qua nSo hd lugar para crises temparamantais
a mal humores, qua nds todos trabalhamos juntos para race-
bar as pessoas qua nos visitam a qua cada pessoa qua antra am
nossa casa dava sar tratada como um dos mambros da famfiia.

Numa pasquisa sobra vida am comunidada au ii qua mui-
tas dalas sa dasfazam porqua cada muihar tam uma iddia dafi-
nitiva sobra como aducar sau filho a acham impossfval ch^ar
a um acordo sobra uma manaira comum da pd-la am prdtica.

Nds tivamos a masma axpariSncia — nds somos diferantas
personalidadas da difarantes pafsas. Por axamph, tfnhamos
Iddias difarantes sobra a comida das criangas. Dascobrimos qua
era rwcassdrio fazar ragras comuns sobra a bora da ir para a
cama quando as criangas aram manoras, a dacidir quais os pro-
gramas a duranta quanto tempo alas podariam assltir talavisSo.
Nds tfnhamos qua sar honastos uns com os outros am todos
OS assuntos a dapois varlficar juntos o qua era carto. Poda sar
qua isto tudo soa muito simples mas sd funciona sa todos tiva-
ram os masmos valoras a o masmo objativo bdsico na vida, da

* Histaria completa em 'Lords of the Atlas' por Gavin Maxwell.
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outro modo o prov^ve! 6 que uma das pessoas domine as ou-
tras e at' surge a ditadwa em lugar da Hberdade.

£ triste que as coisas tenham mudado recentemente em
nossa casa. Minha querida amiga Ann morreu de cancer hd al-
guns meses. E/a possui'a uma fe inabaldvel e aceitou isto como
a prdxima etapa de Deus para ela e sua fami'lia. Agora que eta
se foi eu valorize ainda mais os anos que passamos juntas, sua
retidao, sua mente prdtica, seu senso de humor, mas acima de
tudo seu inestimavei companheirismo. Ann e Dickie foram ver-
dadeiros amigos e companheiros para mim, especialmente du-
rante as inumeras viagens de Paul, algumas vezes por meses a
fio.

Agora acho que estd na bora de passar a palavra a Paul, meu
marido.

Eu cresci nas planfcies do Canada num lar moldado por
urn pastor batista, nascido na regiao dos planaltos orientals
da Escdcia, e uma mae inglesa de Yorkshire.
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Num inverno cruelmente frio uma epidemia de gripe dlzi-
mou a cidade e o campo. Homens fortes e criangas pequenas
sucumblram, as vezes sem reslstencia, ao virus e a subseqiiente
pneumonia. Os antibidticos ainda estavam per serem desco-
bertos.

Minha Cinica irmaf, de seis anos de idade, batizada de
Edith em homenagem a Edith Cavell, a enfermeira inglesa, que
foi baleada per estar ajudando os soldados aliados na Bdlgica
durante a Primeira Guerra Mundial, pegou a infecgao. Minha
m§e cuidou de Edith e de alguns vizinhos que estavam exces-
sivamente doentes para se ajudarem uns aos outros.

Na noite em que minha irma faleceu, eu estava dormindo
na cama de meu pai. Minha m3e repousava ao lado da filha
doente. Quando acordei de manhS meu pai me disse, "Edith
foi se encontrar com Jesus!" Sues ultimas palavras para Ma-
mae e Papal foram, "Eu amO a Jesus." Esta simples afirma?§o
de f4 na reafidade do Invisrvel mitigou a dor que era por de-
mais profunda para palavras ou l^grimas.

Alguns dias mais tarde, durante o servipo religioso realiza-
do em nossa sala-de-estar, Ben, um enorme fazendeiro de um
metro e noventa de altura, ficou ao lado de meu pai. Num cer-
to momento eu o vi fechar a mao de meu pai dentro da dele.

Foi no cfrculo familiar que eu primeiro aprendi que a
dor pode ser utilizada para curar. A morte de minha irma de-
senvolveu em meus pals uma compaixSo mais profunda, uma
delicadeza maior e uma forga tranqiiila e paciente.

Vinte e seis anos mais tarde, Ben novamente se postou
ao lado de meu pai e de mim quando minha m3e nosdeixou,
e dezessete anos mais tarde Ben estava ao meu lado e de minha

esposa quando enterramos meu pai ao lado de minha mae e
irm§. Foi na famflia que eu aprendi que a verdadeira amizade
e um presente inestimcivel e que dura por toda a vida. Ela e
baseada no dar e n3o no ter. E na famflia eu aprendi que ne-
nhuma outra forpa fortalece e aprofunda tanto o espiVito
quanto o sofrimento.

Em nossa famfiia quando tfnhamos nossasdiferengas nSo
era questao de agastar-se e envenenar a atmosfera por muito
tempo. Consequentemente, nbs nao tfnhamos brigas. Meu pai
nem sempre concordava com minhas atitudes e opinides, que
entravam em choque com sues crengas mais am^as, mas eu
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aprendi que 6 possfvel discordar, algumas vezes profundamen-
te, sem ser desagraddvel.

Eu aprendi sobre o perdSo, tanto a buscd-lo quando feria
OS outros quanto a oferece-lo incondiclonalmente quando eu
sentia que havia side seriamente ofendido.

Aprendi que apesar de ser livre para escolher, eu nunca
estava livre para evitar as conseqiiencias das minhas escolhas.

Um dia eu trouxe para casa umas bolasde tenisque esta-
vam numa quadra perto da escola prim^ria que eu freqiienta-
va. Quando meus pais descobriram, pela primeira e Onica vez
em minha vida, a correia de meu pai foi usada naquela parte da
anatomia onde ele calculou que ela faria o maior bem com o
mfnimo de estragos. Eu tive de ir ao diretor da escola, contar
a ele que eu havia tirado as bolas e devolve-las.

Aprendi que o sucesso era uma ambigSo oca e o fracasso
um falso medo. Sucesso na concepgao de meus pais significa-
va que, independente do resultado, eu havia feito o melhor
que eu podia. E eu aprendi em minha casa que escolhas egoI's-
tas tem conseqiiencias muito mais serias do que o fracasso.
Procurar sucesso e evitar fracassos sao motivapoes egocentricas.
Ter consciencia do prepo de minhas escolhas com relapao aos
outros fizeram com que descobrisse meu egoi'smo. Foi assim
que aprendi a me desculpar, reparar os erros e pedir perdao a
Deus e ao meu proximo. Verifiquei ser este o caminho direto
para a liberdade interior e discipline e para a transformapao.

Em casa aprendi que a sabedoria nasce atrav6s da mais
elevada obediencia. A minha vontade prdpria era constante-
mente contrariada. Eu n§o posso pensar em ningu6m em mi
nhas relapdes que teria me contrariado da forma como meus
pais o fizeram, porque eles eram os linicos que me amavam
com o suficiente desprendimento para faze-lo. Contrariar-me
algumas vezes com firmeza, algumas vezes com humor, foi
uma das melhores coisas que meus pais fizeram por mim.

Um vizinho me viu fumando folhas secas com outros

meninos atrds do celeiro. Ele contou a meu pai. Papai me
disse, "Porque 6 que voce nao convida seus amigos para virem
a nossa casa e fumar aqui?" Tfnhamos entao cerca de oito
anos de idade. A sessao de fiimo nunca ocorreu. De alguma
forma o fascfnio de imitar o hdbito-dos adultos havia desapa-
recido.
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As opinioes de meus pais no que se referia ao relaciona-
mento entre rapazes e mopas eram de muito bom senso. A fi-
losofia da minha mae era, "Meu filho, e mais seguro quando
elas sao numerosas." "Ha muito peixe no mar." Isto me deu
a convicgao necessaria para nao criar um elo com uma so moqa
em exciusao a todas as outras. Ambos acreditavam que os
noivos deveriam chegar ao altar sem maculas. Esta disciplina
marcou meu casamento com minha esposa, e parece ser uma
das pedras fundamentais que dao solidez e permanencia a
nossa estrutura familiar.

Aprendi tambem o imenso valor e o encanto do humor
nos relacionamentos. Meu pai tinha um punhado de histbrias
escocesas com as quais ele brindava os freqiientes visitantes de
nossa casa e levava nas inumeras visitas que fazi'amos a outras
fami'lias. Ouvir ele e Ben trocando histbrias era umaexperien-
cia divertidfssima e muito apreciada. Eu pude ver quanto ca-
rinho e desprendimento sao necess^rios quando oferecemos
hospitalidade e tambem a recebemos.

Foram meus pais que me levaram pela primeira vez para
ouvir o concerto de um pianista. Um mundo novo se abriu
para mim. For v^rios dias fiquei em estado de transe. Foi uma
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experiencia que me atingiu no mais profundo do meu ser. Ma-
mSe mesmo era uma boa pianista e cantora. Eu devo ter herda-
do alguns gens que vibram com boa musica, mas evidentemen-
te nao os gens necess^rios para produzi-la.

Foi em casa que entrei em contacto com o valor da lite-
ratura, comepando com a Biblia e Shakespeare. Isto me vaci-
nou contra a mediocridade.

Mas o maior tesouro que recebi em minha casa foi a fe.
Eu vi em meus pals a realidade do Invisi'vel. Observe! ao vivo
que Deus podia e iria satisfazer minhas necessidades, me guiar
e perdoar e, se eu Ihe pedisse, me transformer. A de meus
pais era real porque era praticada. Isso eu podia constatar no
tratamento que um dispensava ao outro, sue atenpao para
com OS visinhos e na conformapao com a morte de minha
irma. Era uma fe que se transmitia nSo devido a sue perfei-
9§o mas por causa de sua honestidade. Uma vez eles me dis-
seram que haviam tentado ser um modelo de fami'lia para mim,
mas que um modelo para ser eficaz tem de ser perfeito. Eles
nao eram perfeitos. Eles tinham sues diferengas e seus mal-en-
itendidos, mas nunca mefalaram deles. Umdiaelesmedisseram,
"Se nds nao fdssemos honestos com voce quando est^ivamos
errados, como 6 que poden'amos esperar que voce fosse hones-
to conosco quando voce estivesse errado?"

Eu agora procuro colocar em pr^tica estes ensinamentos
com as minhas filhas.

Foi em nossa vida familiar que encontrei o sentido da
existencia e o objetivo da vida, 'Procure primeiro o reino de
Deus'. Sua vontade seja realizada em mim e na Terra. Tentar
agradar o Todo Poderoso em meus pensamentos, palavras e
agdes. Porque meus pais se mantiveram fieis aos padroes de
Cristo de que certo k certo e errado e errado, eu comecei a
compreender que somente eu e mais ningu^m era responsive!
por minhas agoes e circunstancias e meu futuro. Um sentido
absoluto do que e certo e errado nao deixa lugar para culpar
OS vizinhos ou a ma sorte ou a sociedade. A responsabilidade
por minha vida i somente minha.

Minha mulher tem o dom de ser direta e honesta comi-
go e com as criangas em sua percepgao de onde e que precisa-
mos ser diferentes a fim de agir de maneira diferente. Ela sim-
plesmente diz o que precise ser dito sem ficar remoendo o
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assunto. Quando se deixa a verdade tomar conta de si prdpria
ela se torna uma faca de dois gumes. Se ela insistisse, nem que
fosse um pouqinho, ai' entao eu poderia brigar com ela sobre
OS detalhes! Mas deixar-me com uma declaragao simples e ho-
nesta significa que tenho de resolver o assunto em meu prdprio
coragao.

Eu as vezes, tenho sido absorvido pela importancia do
meu prdprio trabalho, mas aprendi a considerar minhas filhas
tao importantes quanto qualquer lider politico, empres^rio ou
cientista. Eu sei que ̂  f^cil para mim amar minhas filhas, mas
difi'cil ser s^bio. Necessito a sabedoria e o discernimento que
a orientagao de Deus traz.

Aprendemos em nossa vida em fami'lia que a autoridade
final nao esta com o Papal nem com a Mamaeou naquiloque
as criangas querem, mas no que Deus quer, naquilo que estd
certo. N6s achamos que escutar juntos, deixar falar a voz da
verdade no mais profundo de nossos coragdes nos traz satisfa-
gao e clareza, seja que se trate de pequenas ou grandes deci-
sdes.

A voz interior nos da o desejo — e a liberdade — de obe-
decer naquilo que n§^o poderfamos aceitar de outra maneira.
Esta voz fala tSfo clara e sabiamente a uma crianga quanto a
um adulto.

Recentemente minha filha mais moga escreveu algumas
linhas em seu caderno. Comoveu-me muito escutar a id^ia que
ela fez do papel de um pal:

Voce 6 minha crianga
Voce 6 a crianga de seu pai
E Eu sou seu Pai.

Que todo pai seja segundo a minha imagem
Todos OS pais tem de tomar meu lugar na vida
Portador de uniao sobre a terra

Fazendo com que todos os homens, sejam irm§os.

Ser pai ajudou-me a compreender as relagoesde Deus pa
ra com seus filhos, pois imperfeito como sou, estou profunda-
mente interessado em tudo que diz respeito a vida de minhas
filhas — a qualidade de govetno. sob o qual elas vivem, as con-
digdes de nossa sociedade, a qualidade da educagao, a ̂ gua que
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bebem. Tudo o que toca em sues vidas me diz respeito, e eu
nao consigo ver meu Pai Celestial nem um pouco menos inte-
ressado em todos os aspectos do nosso bem estar — pel ftico,
economico e social — do que eu estou no bem estar de minhas
filhas. Seu interesse n§o esta limitado ao estado do meu espi'ri-
to, por mais vital que isto seja.

Em nossa famflia temos um objetivo; colocar as napSes
e as pessoas no trilho da vontade divina em todos os aspectos
da vida. Este objetivo da perspectiva a rotina cotidiana e um
sentido de direpao e proporpao as nossas vidas. Este objetivo
e o cimento que nos mantem unidos, eleva nossos valores e nos
ajuda em nossas escolhas.

Se existe uma associapao de pessoas melhor equipadasdo
que a famdia para transmitir estes preciosos dons a prdxima
gerapao e aos nossos contemporaneos, ela que se apresente.
Mas ate 1^ a fami'lia § a melhor escola at6 agora conhecida para
adquirir a arte de viver. Ela poderia ser chamada o instrumento
do Todo Poderoso para promover a evolupao moral e espiritual
de toda a famflia humana.
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