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A revista Pentagrama prop›e-se a atrair a aten•‹o de

seus leitores para a nova era que j‡ se iniciou para o

desenvolvimento da humanidade.

O Pentagrama tem sido, atravŽs dos tempos, o s’mbolo

do homem renascido, do novo homem. Ele Ž tambŽm 

o s’mbolo do universo e de seu eterno devir, por meio

do qual o plano de Deus se manifesta. Entretanto,

um s’mbolo somente tem valor

quando se torna realidade. O homem que realiza

o Pentagrama em seu microcosmo, em seu pr—prio

pequeno mundo, est‡ no caminho 

da transfigura•‹o.

A revista Pentagrama convida o leitor a operar

essa revolu•‹o espiritual em seu pr—prio interior.
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A  E S C A L A D A D A M O N T A N H A

Na filosofia da Escola 

da Rosacruz moderna 

as montanhas s‹o comparadas a cumes 

de onde Ž poss’vel avistar o novo 

campo de vida e de onde nos vem 

o aux’lio para atingi-lo.



NinguŽm pode ver o m’nimo que seja
da verdade a menos que se torne
semelhante a ela. J‡ n‹o acontece as-
sim neste mundo, para o homem: ele
v• o sol sem ser ele mesmo o sol, ele v•
o cŽu, a terra e todas as outras coisas,
sem ser ele mesmo essas coisas. Mas no
mundo da verdade, quando vemos
algo, tornamo-nos semelhantes a esse
algo; quando vemos o Esp’rito torna-
mo-nos semelhantes ao Pai. Neste
mundo, vemos tudo sem nos vermos a
n—s mesmos. Mas naquele mundo, nos
vemos a n—s mesmos, e nos tornamos
o que vemos.1

urante horas a fio, o pintor tenta
reproduzir o modelo que colocou
diante de si. Primeiro, ele examinou
todos os detalhes e desenhou rapida-
mente os contornos na tela. Mas n‹o
est‡ satisfeito: ÒN‹o est‡ bomÓ, ele re-
pete, Òn‹o tem vida!Ó, e finalmente in-
terrompe suas tentativas.

Ë primeira vista, sua reprodu•‹o
estava bastante parecida com o mode-
lo, quase como uma fotografia, por-
que ele observara bem, com seu olho
treinado, e soubera abarcar os contor-
nos do objeto. Mas n‹o era esse o seu
objetivo.

Somente com a reprodu•‹o quase
pronta o pintor observa como, na
luz, a obra se decomp›e em muitas
cores do espectro. Parece com as pin-
turas dos impressionistas, mas ele n‹o
est‡ satisfeito. TŽcnica e virtuosidade
produziram uma pintura, porŽm, ela

permanece morta. A realidade reti-
rou-se a cada tentativa do pintor. Sem
querer, em cada nova forma, ele mis-
tura seu conhecimento dos diferentes
estilos; sim, a idŽia que fez sobre o
que queria de sua pintura atrapalha o
resultado.

ÒSe eu pudesse simplesmente es-
quecer todo esse conhecimento e esse
c‡lculoÓ, resmunga, e tenta n‹o que-
rer mais nada. Ele quase j‡ n‹o olha
sua obra, uma vez que a conhece bem.
Poderia pint‡-la com os olhos fecha-
dos. Mesmo assim, seus esfor•os con-
tinuam infrut’feros.

A observa•‹o do objeto quase j‡
n‹o tem tanta import‰ncia. Ele anseia,
ao invŽs disso, pelo momento em que
sua obra se libertar‡ do astucioso in-
telecto, por meio do cansa•o e do
desapontamento. O pintor sabe por
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E. de Keijzer.

Ondula•›es 

(detalhe).

Cole•‹o 

particular. Foto

Pentagrama.

experi•ncia que isso ocorre muito
raramente, mas pode ser que aconte•a
num momento desses. Uma sensa•‹o
interior de fundir-se com o objeto, e
nessa gesta•‹o as linhas de for•a da
obra se formam no pintor, o sujeito.
Ent‹o, da viv•ncia da unidade nasce a
pintura. Num instante a pintura ir-
rompe numa leveza sem precedentes;
o grande esfor•o e a longa luta foram
omitidos. Tais pinturas d‹o a impres-
s‹o de terem sido realizadas sem um
esfor•o sequer, em alguns minutos, e
d‹o a sensa•‹o de algo realmente vivo.

O pintor sabe que n‹o est‡ atr‡s de
uma quimera. Ele encontrou essa
tocante simplicidade nos desenhos em
bico de pena de antigos artistas do
Extremo Oriente. As t’midas linhas
tra•adas de modo humilde mostram
uma erva, uma flor, um besouro, que

somente tomam forma quando toda a
vontade, toda a vaidade e mesmo toda
a cultura art’stica, o refinamento no
artista, silenciam. O olho exterior, que
quer tomar posse do mundo, se fecha
e a vis‹o interior, que desperta, n‹o
inventa um mundo de fantasia, mas se
amalgama com o objeto observado
em um œnico corpo que contempla
seu ser interior e se expressa.

1 O Evangelho de Felipe, dos manuscritos 

de Nag Hammadi.
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O cora•‹o, um —rg‹o de unidade

4

Cedo ou tarde a alma experimenta
nosso campo de vida como um c‡rcere.
Ela sofre a inconst‰ncia da natureza
na qual Ž prisioneira e que a impede de
se elevar. Consideramos que a nature-
za e o nosso corpo tendem a se opor ˆ
alma. Mas isso Ž um erro. Podemos ver
a vida como uma escola de treinamen-
to, onde permanecemos temporaria-
mente. Ent‹o, fica claro que n—s n‹o
aprendemos suficientemente as li•›es.

vida n‹o tem outro objetivo sen‹o
indicar-nos o caminho da liberta•‹o.
As leis e os fen™menos t•m dupla fun-
•‹o: a perpetua•‹o da forma e a cria-
•‹o de condi•›es favor‡veis ao desen-
volvimento do novo homem. A natu-
reza terrestre e o corpo humano s‹o
instrumentos admir‡veis para a reali-
za•‹o desse homem.

A alma est‡ ligada ao corpo e a este
campo de vida. PorŽm, essa n‹o Ž a
causa de seu aprisionamento, que, na
realidade, reside no fato de conside-
rarmos o corpo e este campo de vida
como sendo um fim em si mesmos. Se
concentrarmos nosso objetivo neste
fim, ele se voltar‡ contra n—s. Por con-
seguinte, Ž importante que aprenda-
mos a conhecer a fun•‹o real e a estru-
tura de nosso corpo e da natureza.

Todo desenvolvimento espiritual
come•a no cora•‹o, pois ele Ž o —rg‹o
da unidade. Isso n‹o Ž de surpreender,
pois o princ’pio da unidade encontra-
se em sua estrutura. A constitui•‹o das
cŽlulas do mioc‡rdio distingue-se da

de todas as outras cŽlulas por um
ponto fundamental. Sabemos que as
cŽlulas corporais s‹o o resultado da
repetida divis‹o de um —vulo. Nas cŽ-
lulas, o princ’pio de divis‹o e de sepa-
ra•‹o leva ˆ manifesta•‹o. As cŽlulas
de nosso organismo, dependendo do
—rg‹o, mostram uma grande diversi-
dade de formas. S‹o inumer‡veis cor-
pœsculos separados entre si, banhados
em seus interst’cios por um l’quido
intracelular. Somente as cŽlulas da pele
e dos mœsculos est‹o em contato umas
com as outras.

A estrutura celular do cora•‹o Ž a
œnica a apresentar uma tend•ncia ˆ
liga•‹o e ˆ unidade. As cŽlulas do co-
ra•‹o n‹o tocam umas as outras como
o fazem as cŽlulas dos mœsculos, po-
rŽm, t•m estreitas facetas, semelhantes
a rodas de engrenagem, que se encai-
xam umas nas outras. Elas se entrecru-
zam como os dedos das duas m‹os e,
assim, possuem uma grande coes‹o.
Podemos ver nas cŽlulas do cora•‹o
como elementos separados se ligam
novamente numa desejada unidade, o
que nos permite fazer uma analogia
estrutural com uma predisposi•‹o ˆ
liga•‹o no cora•‹o material. Dessa
tend•ncia do cora•‹o para a unidade
prov•m as duas principais categorias
de sentimentos: alegria e tristeza. O
cora•‹o toma alegria e felicidade como
uma experi•ncia de unidade, e tristeza,
amargura e —dio como uma experi•n-
cia de separa•‹o e isolamento.

Assim como o cora•‹o Ž o —rg‹o da
unidade, a cabe•a Ž o —rg‹o da separa-
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•‹o. O cŽrebro Ž formado de dois he-
misfŽrios que agem um sobre o outro
em processos opostos e complemen-
tares. Ele Ž, portanto, polarizado e
mostra uma unidade a partir de dois
centros distintos um do outro. H‡
tambŽm outros —rg‹os que s‹o duplos
Ð os pulm›es, os rins e os —rg‹os geni-
tais Ð mas estes t•m uma fun•‹o œnica.
O mental humano Ž polarizado, dis-
criminador. N‹o conseguimos dar um
passo sequer com a compreens‹o men-
tal se n‹o o classificarmos e definirmos.
Com o nosso mental e a nossa cons-
ci•ncia cerebral somos criadores de
um mundo de oposi•›es. N‹o podemos
agir de outro modo. Devemos comer
diariamente do fruto da ‡rvore do
conhecimento do bem e do mal. O

pensamento Ž, portanto, anal’tico, ou
seja, ele subdivide, separa. Dizemos
que alguŽm dotado de grande desen-
volvimento mental possui um intelec-
to agu•ado. Isso n‹o est‡ muito dis-
tante do pensamento cr’tico, que pode
ter um efeito danoso. O pensamento
hol’stico tampouco pode abarcar a to-
talidade. TambŽm chamado de pensa-
mento sintŽtico, ele permite reunir os
elementos de um todo, mas somente de-
pois de esses elementos terem sido sepa-
rados pelo pensamento anal’tico. Assim,
a unidade continua sendo artificial.

Dois tipos de aspira•‹o ˆ unida-
de e duas fun•›es separadoras

Podemos ainda subdividir a fun•‹o
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separadora do cŽrebro e a fun•‹o uni-
ficadora do cora•‹o. Fazemos uma
distin•‹o entre a aspira•‹o da alma
natural e a aspira•‹o da nova alma.
Quando o ser humano aspira ˆ unida-
de, Ž sempre com base na personalida-
de. Ele busca a associa•‹o, o amor e a
unidade com outras pessoas, com
propriedades ou com a natureza. Essa
busca, cedo ou tarde, leva ˆ solid‹o, ˆ
tristeza e ao sofrimento. Ao tŽrmino
de inœmeras e amargas experi•ncias,
ele Ž finalmente conduzido a um limite.
Nesse limite o cora•‹o se torna sens’-
vel aos impulsos de um outro campo
de vida. Uma nova for•a vital, prove-
niente de um plano superior, circula
pelo sangue e se eleva atŽ a cabe•a,
mudando, assim, certas fun•›es do
cŽrebro. Disso resulta um novo modo
de pensar que continua discrimina-
dor, mas que j‡ n‹o se encontra limi-
tado unicamente ao dom’nio moral

do bem e do mal: ele tambŽm distin-
gue entre o espiritual e o natural.

Esse pensar, nascido da for•a da ro-
sa-do-cora•‹o, distingue agora entre
valores imperec’veis e perec’veis.
Quando ele se coloca a servi•o do
princ’pio eterno no cora•‹o, a segun-
da fun•‹o tambŽm Ž despertada.
Ent‹o, a aspira•‹o do cora•‹o ˆ uni-
dade j‡ n‹o se orienta para a liga•‹o com
o eu de outras pessoas, mas para a
unidade de almas, a unidade de grupo.
Agora compreendemos as duas fun•›es
da cabe•a e do cora•‹o em conjunto:
¥ A separa•‹o entre os opostos, que

leva sempre a um conflito, e a
capacidade de discernir entre a
eternidade e o tempo.

¥ A uni‹o com base na personalida-
de, que sempre acaba em solid‹o e
perda, e a uni‹o com base na alma,
que prov• a energia para trilhar a
senda.



Notemos, ain-
da, a diferen•a
entre a divis‹o
celular cancero-
sa e a divis‹o
celular saud‡-
vel. A divis‹o
celular saud‡vel
est‡ subordina-
da ˆ lei do con-
junto, da unida-
de. A cancerosa,
por sua vez, Ž
um crescimento
celular m—rbi-
do, uma divis‹o
celular descon-
trolada que j‡
n‹o est‡ a servi-
•o da integrida-
de do organis-
mo, mas traba-
lha de modo
totalmente des-

controlado. Do nosso ponto de vista,
o cora•‹o Ž o —rg‹o da unidade, tanto
no plano da alma natural como no
plano da nova alma. Portanto, n‹o Ž
de admirar que o cora•‹o, de modo
geral, n‹o seja atingido pelo c‰ncer.

Uma nova energia circula 
no sangue

O cora•‹o se situa entre o ‡tomo
primordial e o sangue; ele Ž o portal
pelo qual a energia do ‡tomo primor-
dial pode passar para o sangue. Essa
energia tem uma alta vibra•‹o e, por
isso, purifica o sangue. Em outras
palavras: o sangue impuro da alma
natural Ž purificado no cora•‹o pela
energia de Cristo. Eis por que Ž dito:
ÒO sangue de Jesus Cristo nos purifi-
ca de todos os pecadosÓ.

Essencialmente, o sangue Ž com-
posto de ‡gua, de cŽlulas, de corpœs-

culos e de subst‰ncias dissolvidas.
Nele est‹o impressas, entre outras
coisas, informa•‹o e energia desco-
nhecidas na natureza material. A ‡gua
Ž a express‹o material do etŽrico; ela
tambŽm Ž uma transportadora de
informa•‹o. A ‡gua e, conseqŸente-
mente, tambŽm o sangue podem assi-
milar e registrar a informa•‹o e a
energia emitidas por radia•›es e subs-
t‰ncias. No sangue est‡ fixada a ess•n-
cia da totalidade de nosso estado de
ser no campo de vida. Eis por que nos
referimos ao sangue como a alma. A
transmiss‹o da informa•‹o ou da
energia ˆ ‡gua est‡ sujeita a certas
condi•›es. ƒ na ‡gua em movimento
que essa transmiss‹o se efetua melhor.
PorŽm, uma corrente retil’nea como,
por exemplo, nos canos e dutos de
‡gua, Ž um movimento artificial e ina-
dequado ˆ vitaliza•‹o da ‡gua. A ‡gua
move-se de maneira natural em ondas
e em v—rtices.

H‡ uma forma de movimento bas-
tante particular denominada lemnis-
cata. Ela Ž representada por um oito
deitado que, estando na ‡gua,
mediante cada fluxo das correntes que
circulam pela dupla espiral em forma
de oito, uma girando para a direita e
outra girando para a esquerda, faz que
os dois v—rtices convirjam. Na mate-
m‡tica, a lemniscata Ž o s’mbolo do
infinito; na filosofia, ela representa a
eternidade. Ela tambŽm simboliza
para n—s algo que n‹o pode ser repre-
sentado de modo concreto e que per-
tence a uma outra dimens‹o. Como
os s’mbolos n‹o s‹o arbitr‡rios, o
movimento em lemniscata significa
que h‡ uma entrada poss’vel para uma
outra dimens‹o, visto que ela liga dois
mundos.

A anatomia do cora•‹o e seu fun-
cionamento Ð os quatro ventr’culos, o
encadeamento espec’fico de suas con-
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tra•›es, a forma espiralada do mioc‡r-
dio Ð permitem que o sangue circule
seguindo um movimento em lemnis-
cata. Na circula•‹o sangu’nea em-
brion‡ria vemos o in’cio da forma•‹o
do cora•‹o como uma correnteza
adentrando em forma espiralada e
girando para a esquerda e outra cor-
renteza saindo em forma espiralada e
girando para a direita. Somente por-
que o sangue atravessa o cora•‹o
seguindo esse movimento em lemnis-
cata Ž que uma energia que n‹o Ž deste
mundo pode nele penetrar. O sangue
Ž levado ao cora•‹o nesse movimento,
e atravŽs dele pode absorver as for•as
purificadoras do ‡tomo original.

Uma experi•ncia cient’fica demons-
trou que n‹o se trata, nessa quest‹o, de
uma simples teoria ou de especula•‹o.
Misturou-se 50% de l’quido polu’do
com 50% de l’quido puro. A sujeira
foi dilu’da, mas n‹o anulada. Em
seguida, misturou-se 1% de l’quido
puro com 99% de l’quido polu’do,
dando-se, depois, a essa mistura um
movimento em forma de lemniscata.
Verificou-se, ent‹o, o desaparecimen-
to completo da polui•‹o.

Esse resultado atesta o formid‡vel
potencial de purifica•‹o do movimen-
to em forma de lemniscata. Podemos
da’ deduzir a for•a incalcul‡vel que o
‡tomo original desenvolve no sangue
quando lhe damos espa•o para tanto.

A anatomia do cora•‹o nos forne-
ce uma outra indica•‹o nesse sentido.
Os quatro ventr’culos est‹o dispostos
em forma de cruz e formam os quatro
quadrantes. A cruz Ž tambŽm, exata-
mente como a lemniscata, um s’mbo-
lo do encontro de dois mundos, da
penetra•‹o da ordem superior em
nosso campo de vida. A anatomia do
cora•‹o oferece as condi•›es org‰ni-
cas para o ponto de encontro entre a
alma natural e a energia cr’stica.

A rela•‹o entre o cora•‹o 
e os pulm›es

O cora•‹o e os pulm›es s‹o —rg‹os
submetidos a um ritmo. Os pulm›es
est‹o mais subordinados ˆ consci•n-
cia comum e o cora•‹o est‡ subordi-
nado ˆ consci•ncia superior. O ritmo
pulmonar pode ser influenciado pela
consci•ncia; o ritmo do cora•‹o, difi-
cilmente. Nas pessoas que gozam de
boa saœde, a propor•‹o entre o ritmo
do cora•‹o e o dos pulm›es Ž exata-
mente de um por quatro, o que signi-
fica que no tempo de uma respira•‹o
o cora•‹o bate quatro vezes. O
aumento da freqŸ•ncia card’aca, por
ocasi‹o de um esfor•o f’sico, por
exemplo, determina proporcional-
mente o aumento da freqŸ•ncia respi-
rat—ria. E quando esta freqŸ•ncia res-
pirat—ria se acelera, devido a uma rea-
•‹o emocional, por exemplo, a pulsa-
•‹o card’aca se ajusta a ela. Os proces-
sos r’tmicos em geral desenvolvem-se
segundo um movimento ondulat—rio,
num encadeamento constante de
aumento e redu•‹o das fases. No
cora•‹o e nos pulm›es essa continui-
dade n‹o existe. Entre uma inspira•‹o
e uma expira•‹o h‡ sempre o tempo
de uma pequena pausa, um momento
de parada. No cora•‹o, tambŽm nota-
mos entre a s’stole e a di‡stole, e vice
versa, a cada vez, uma parada de 1/10
de segundo. ƒ durante essa pausa que
o cora•‹o armazena a energia necess‡-
ria para a pulsa•‹o seguinte. Mas num
plano mais sutil essas pausas condi-
cionam a capacidade de percep•‹o do
cora•‹o. Porque para cada forma de
percep•‹o Ž necess‡rio um momento
de sil•ncio. O cora•‹o Ž, portanto, um
—rg‹o temporal e sensorial de energia
que flui no sangue. O que o sangue
carrega? O sangue carrega a ess•ncia
de todos os —rg‹os, pois cada —rg‹o
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informa seu estado ao sangue que flui.
No cora•‹o encontra-se a ess•ncia

de todas as partes do organismo, o
que leva o estado de ‰nimo dominan-
te a se manifestar. Se houver perturba-
•‹o em um œnico —rg‹o, essa informa-
•‹o Ž registrada no sangue. Quando o
sangue passa, o cora•‹o percebe a
Òinforma•‹oÓ e a traduz em um certo
estado de ‰nimo.

As faculdades de percep•‹o do
cora•‹o s‹o a base da intui•‹o

Lao Tse diz: Òo centro contŽm to-
das as imagensÓ. Pelo cora•‹o pode-
mos perceber a ess•ncia das coisas.
A•›es libertadoras pressup›em um
conhecimento das coisas ocultas, que
n‹o Ž adquirido por meio do pensa-
mento especulativo, mas unicamente
pela intui•‹o. A intui•‹o Ž o testemu-
nho do cora•‹o purificado que se tor-
nou silencioso. No cora•‹o apazigua-
do libera-se o saber interior, o signifi-
cado das imagens, isto Ž, as estruturas
espirituais segundo as quais a nature-
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za Ž constitu’da. Desse modo, perce-
bemos tambŽm a assinatura desses
arquŽtipos e obtemos o insight da
ess•ncia profunda das coisas e das
causas do sofrimento.

TambŽm vemos o ritmo do cora•‹o
e seus momentos de pausa em outros
ritmos de vida. A vida Ž ritmo, todos
os processos vitais se desenvolvem de
maneira r’tmica. Em nossa vida di‡ria
conhecemos a altern‰ncia entre ativi-
dade e repouso, mas de maneira dife-
rente. Exatamente da mesma forma
que no cora•‹o os momentos de
pausa s‹o os momentos de percep•‹o,
assim tambŽm nosso ritmo de vida
assume toda a sua import‰ncia quan-
do, entre a atividade e o repouso,
inserimos um tempo de reflex‹o e de
percep•‹o. Antes de adormecer medi-
tamos sobre as atividades do dia, e
pela manh‹ tentamos compreender
aquilo que recebemos durante a noite.
Por isso, todo ritmo de vida experi-
menta uma medida b‡sica de quatro
tempos:

1. atividade e servi•o, o dia;
2. percep•‹o e reflex‹o, o entardecer;
3. repouso e recep•‹o, a noite;
4. assimila•‹o e prepara•‹o, 

o amanhecer.

Esse ritmo qu‡druplo aplica-se
tambŽm a cada atividade no decorrer
do dia. Trata-se de um modelo b‡sico
que traz harmonia no interc‰mbio das
atividades. Se n‹o prestamos aten•‹o
a esse ritmo qu‡druplo, aparecem o
estresse e o esgotamento, que, com o
tempo, podem acarretar problemas
card’acos.

O sil•ncio do cora•‹o

O sil•ncio do cora•‹o, essa porta
œnica e essencial, o critŽrio decisivo,

dificilmente pode ser comparado com
algo. Aqui, o critŽrio Ž a pr—pria expe-
ri•ncia, a consci•ncia de estar no limi-
te e nada mais esperar desta natureza.
O critŽrio para passarmos do desen-
volvimento cultural para o desenvol-
vimento gn—stico Ž o ponto zero, o
ponto em que j‡ n‹o encontramos ne-
nhum apoio nesta natureza. Encon-
tramos analogias entre as assinaturas
dos processos materiais e as assinatu-
ras dos processos espirituais mais ele-
vados, mas, para a passagem, para o
sil•ncio do cora•‹o, n‹o encontramos
imagem alguma. Quem quer que
tenha fixado neste campo de exist•n-
cia um certo ritmo de vida, juntamen-
te com uma purifica•‹o do sangue e
uma certa unidade e amor, encontrar-
se-‡, cedo ou tarde, diante de um limi-
te. Essa pessoa ver-se-‡ de m‹os
vazias. Caso aceite isso e renuncie a
fazer novas experi•ncias, ela entrar‡
no sil•ncio do cora•‹o. Este Ž o ponto
de revers‹o decisivo. As mesmas
estruturas anat™micas, que antes
garantiam o seu caminhar pela via cul-
tural, formam a base de um desenvol-
vimento totalmente novo.

A purifica•‹o natural do sangue,
que lhe permitia a conserva•‹o neste
campo de vida, muda-se em uma pu-
rifica•‹o do sangue pela luz de Cristo.
A aspira•‹o ˆ unidade com a natureza
transforma-se em aspira•‹o ˆ unidade
com o esp’rito divino. A harmonia do
ritmo de vida muda de ritmo natural
para um ritmo divino. Elas mudam de
vibra•‹o em conformidade com o
alento do Esp’rito.

Ent‹o, no cora•‹o, soa novamente
o œnico Verbo do come•o, o Logos,
que inicia o processo de cria•‹o do
novo devir humano.
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Renova•‹o do templo de Noverosa

ÒAqueles que O buscarem cedo O
encontrar‹o.Ó Estas palavras, que se
dirigem a todas as crian•as como uma
promessa, est‹o gravadas sobre a pri-
meira pedra do templo de Noverosa.
Talvez voc•s a tenham visto durante
os servi•os. Ela se encontra na parede,
abaixo da cruz.

Por que exatamente essas palavras?
A que se refere esse ÒOÓ? Ao templo?
A alguma pessoa que devamos buscar?

Esse ÒOÓ significa ÒCristoÓ, a Òluz
cr’sticaÓ. Para o nosso planeta, Cristo
representa o mundo da luz; Cristo est‡

presente no interior do ser humano,
em seu pequeno mundo, na ÒrosaÓ ou
bot‹o de rosa do cora•‹o. ƒ esse bot‹o
de rosa que Ž despertado por ele, esse
ÒOÓ.

A vida mais bela sobre a qual pos-
samos pensar Ž a de uma crian•a com a
nova rosa, da qual ela Ž portadora. Se
a rosa desabrocha, sua deliciosa fra-
gr‰ncia penetra o microcosmo. E, uma
vez que a crian•a tambŽm est‡ no
microcosmo, ela passa a compreender
cada vez melhor que Cristo nela Ž:

For•a, Amor, Sabedoria.



Palavras de abertura na inaugu-
ra•‹o do templo de Noverosa
reformado em 12 de mar•o de 2005

Alocu•‹o da Dire•‹o Espiritual 
Internacional:

Este Ž um dia festivo para n—s, pelo
fato de nos encontrarmos reunidos no
templo de Noverosa que, embora
reformado, continua o mesmo foco de
luz de sempre.

Noverosa: o templo da nova rosa,
da rosa desabrochada. Esse Ž o s’mbo-
lo da centelha de luz ligada com o
cora•‹o de cada crian•a. A maioria
dos seres humanos nada sabe sobre
isso que aqui dizemos a voc•s. Voc•s
tambŽm j‡ ouviram muitas belas his-
t—rias, especialmente aqui no templo.
J‡ h‡ muito tempo o Pai do Universo
inflamou essa centelha de luz em
nosso microcosmo, ligando-a ao nosso
cora•‹o no mundo em que vivemos.

A esta centelha de luz n—s chama-
mos: a rosa. Outras pessoas, que tam-
bŽm sabem de sua exist•ncia, falam da
flor sagrada, do l—tus, da semente da
eternidade ou dam™nada.

M™nada significa o ÒònicoÓ, signi-
fica o princ’pio, o nœcleo da vida origi-
nal dado pelo Pai do Universo a cada
ser humano, a cada microcosmo. Esse
princ’pio fundamental Ž um ‡tomo-
semente. Na realidade, ele Ž nossa ver-
dadeira alma, de onde o homem divi-
no eterno pode renascer. Esse Ž o
grande objetivo de nossa exist•ncia. E
como esse princ’pio tem a possibilida-
de de abrir-se como uma flor, ele Ž
chamado de rosa, a sagrada flor de
nosso cora•‹o.

Pois bem, jovens amigos, a luz da
centelha divina irradia neste templo.
Ela est‡ ligada a este templo. Por essa
raz‹o, essas duas luzes, a luz do cora-
•‹o de voc•s e a luz do templo, podem
se encontrar e se reconhecer.

H‡ quarenta e sete anos, portanto
em 1958, estivemos tambŽm aqui reu-
nidos com todos os jovens e dirigentes
da Mocidade e os alunos daquela
Žpoca. Ent‹o, em 29 de junho, este
templo de Noverosa foi consagrado ˆ
Luz e posto em uso a seu servi•o. En-
t‹o, a luz foi nele inflamada. E duran-
te esses quarenta e sete anos milhares
de jovens assistiram aqui neste templo
suas confer•ncias de renova•‹o. E a
luz os tocou em seus cora•›es. Todos
esses milhares de jovens da Rosacruz
çurea nunca mais conseguiram es-
quecer Noverosa.

ƒ certo que, de tempos em tempos,
eles ouvem interiormente o chamado
dos dois sinos do templo de Novero-
sa. Eles sabem da centelha de luz em
seus cora•›es. Eles se recordam, mes-
mo que vagamente, do chamado que
ressoou em seus cora•›es aqui no
templo de Noverosa. E onde quer que
os jovens membros da Rosacruz se
encontrem, eles guardam a lembran•a
do templo de Noverosa. N‹o somente
na Holanda, na Alemanha, na Fran•a,
na Espanha, mas tambŽm na çfrica, no
Brasil, e em outros pa’ses distantes.
Pelo fato de morarem muito longe,
muitos n‹o podem vir atŽ aqui, mas as
est—rias e os servi•os lhes s‹o transmi-
tidos. E, entre eles, flutua tambŽm a
bandeira de Noverosa, com a rosa no
centro. O templo de Noverosa Ž ver-
dadeiramente o foco mundial da
mocidade da Rosacruz çurea!

H‡ cinqŸenta anos o templo de
Noverosa ainda n‹o existia, e n—s, os
jovens, nos reun’amos em ÒDe Hae-
reÓ, o acampamento da mocidade da
Rosacruz çurea. Ali, na tenda-tem-
plo, n—s ouv’amos falar da centelha de
luz oculta no microcosmo. A regi‹o
que circunda Noverosa Ž chamada
ÒDe HaereÓ, que significa Òpedra
secaÓ, ou Òbosque arenoso varrido pe-
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lo ventoÓ. Poder’amos tambŽm dizer
Òbosque sagradoÓ ou Òfloresta sagradaÓ.

ƒ poss’vel que este lugar fosse assim
chamado pelos homens que aqui vive-
ram muito tempo atr‡s. A respeito
disso nada sabemos. Podemos apenas
dizer que De Haere tornou-se muito
especial porque ele Ž um foco de luz,
cujo ponto central Ž o templo de No-
verosa. Um foco da Mocidade da Ro-
sacruz çurea, onde a flama da Gnosis
queima. Assim, nossa centelha de luz
pode se tornar uma flama e o bot‹o de
rosa pode desabrochar numa maravi-
lhosa flor ‡urea. Desde 1958 os jovens
j‡ n‹o v‹o a De Haere, mas a Novero-
sa, porŽm o jardim das rosas nos faz
lembrar os tempos passados, pois era
l‡ que ficava a tenda-templo.

Mas hoje um novo per’odo de tra-
balho teve in’cio, especialmente em
Noverosa, com a renova•‹o de seu
templo, onde Ð Ž nossa prece e nossa
esperan•a Ð uma multid‹o de jovens
ter‡ a possibilidade de vivenciar a festa
do templo e de irradiar em sua vida a
luz que aqui liberarem.

Somos gratos a todos os amigos que
colaboraram para essa renova•‹o e os
felicitamos pelo fant‡stico resultado.
Trata-se de algo prodigioso!

Que todos possamos permanecer
na juventude fundamental da mudan-
•a e na cont’nua juventude da renova-
•‹o. Que a maravilhosa flor ‡urea pos-
sa adornar com seus raios a cruz da
renova•‹o.

Trecho da alocu•‹o de abertura
pela Dire•‹o Internacional da
Mocidade.

O templo de Noverosa sempre foi
um lugar espl•ndido, onde, durante
anos, um grande nœmero de crian•as e
de jovens vivenciou momentos espe-
ciais. Contudo, tornou-se necess‡rio

submet•-lo a uma restaura•‹o, a fim
de torn‡-lo capaz de receber um maior
nœmero de crian•as nos anos futuros.
Hoje pela manh‹ ouvimos os sinos
nos chamarem novamente para aden-
trarmos o templo branco do sil•ncio.

Muitas coisas foram demolidas para
serem refeitas. Foi feita a instala•‹o
dos aparelhos de climatiza•‹o, as jane-
las foram trocadas, bem como o piso,
as l‰mpadas e o p—dio para o setor
musical. A parte elŽtrica e a da sonori-
za•‹o foram renovadas, assim como as
paredes e o seu isolamento. As pare-
des internas receberam uma aplica•‹o
de gesso e foram pintadas, e as paredes
externas foram lixadas de modo a
mostrar os bonitos tijolos amarelos e
vermelhos. O p—dio foi novamente
polido, a mesa do altar e o pœlpito
foram recobertos com madeira. No
hall temos novos cabides, bem como
estantes para os hin‡rios em holand•s,
franc•s e alem‹o. AtŽ mesmo os hin‡-
rios da Mocidade foram trocados.
Neste dia festivo, fazemos uso dos
novos hin‡rios pela primeira vez.

Nos œltimos dias, uma nova cama-
da de ouro foi dada ˆ cruz e ˆ rosa.
Agora elas irradiam novamente no
cora•‹o do templo de Noverosa, refle-
tindo o milagre de Noverosa. Sob essa
cruz, durante muitos anos, uma multi-
d‹o de jovens assistiu aos servi•os
templ‡rios nos quais, toda vez, falava-
se desse grande mistŽrio: a maravilha
da nova vida e da rosa que pode se
abrir no cora•‹o de todo filho do ho-
mem. Este templo permanece ligado a
cada crian•a que conhece Noverosa.

O que Ž, de fato, um templo? Du-
rante o per’odo de reformas, os gru-
pos A, B e D assistiram aos servi•os
no sal‹o refeit—rio. O grupo C viajou
atŽ Birnbach, Alemanha, para assistir
as confer•ncias internacionais no Cen-
tro de Confer•ncias Christianopolis.
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Quase todos voc•s passaram pela
experi•ncia de entrar, num dado mo-
mento, no refeit—rio para ali tomarem
o cafŽ da manh‹, e uma hora depois
voltarem para o mesmo refeit—rio,
todo limpo, e sentirem como se esti-
vessem entrando num templo. Na pa-
rede havia uma foto, em tamanho
grande, de uma cruz com a rosa ‡urea,
o candelabro preparado e um grande
vaso vazio. E, claro, o vaso com rosas.
Sobre uma pequena mesa, a B’blia
aberta na mesma p‡gina, como acon-
tece em todos os templos da Rosacruz
çurea. E voc•s perceberam que po-
diam se concentrar perfeitamente em
tudo quanto ali era explicado a respei-
to do mundo da luz.

Perceb’amos que a for•a do templo
n‹o havia mudado. Desse modo, vo-
c•s viram que, mediante nossa orien-
ta•‹o, pod’amos evocar essa for•a e a
ela nos ligar, mesmo no refeit—rio.

Naturalmente isso acontece porque
aqui em Noverosa vimos trabalhando
com a for•a-luz durante um longo
tempo. Muitas crian•as, que hoje s‹o
vov™s e vov—s, assistiram a esses servi-
•os. Porque aqui em Noverosa fala-
mos sobre a luz h‡ quase setenta anos.
Muitas dessas crian•as decidiram-se,
desde muito jovens, a tudo fazer para
seguir o caminho para a nova vida. Pa-
ra a vida de um mundo que n‹o pode-
mos ver, mas que trazemos em nosso
interior, como um bot‹o de rosa que
nos liga com o imenso e poderoso
mundo da luz que tudo envolve.

Em todos esses alunos, jovens ou
idosos, o desejo pelo Òtotalmente
outroÓ, pelo Òtotalmente novoÓ, tor-
nou-se cada vez mais forte no decor-
rer dos anos. Pouco a pouco, eles
compreenderam e reconheceram que
existia um campo vibrat—rio excepcio-
nal: o campo de encontro de todos
aqueles que avan•am sempre mais

para perto da for•a gn—stica. Esse
campo tornou-se muito forte, t‹o forte
que ele agora atua como uma esfera de
influ•ncia de um campo templ‡rio.

Nesta esfera encontra-se o templo
da Gnosis, o templo do conhecimento
interior do cora•‹o e do conhecimen-
to exato de que o mundo da luz est‡
sempre presente. Em Noverosa, o
campo templ‡rio encontra-se em toda
parte. Portanto, o verdadeiro templo
n‹o Ž unicamente a constru•‹o de
pedra que podemos ver, mas uma
constru•‹o de luz, tanto no templo
quanto fora dele. Ele tambŽm est‡
presente, por exemplo, no jardim das
rosas. Agora voc•s compreendem
como era f‡cil transformar em templo
o sal‹o refeit—rio e ali vivenciar os ser-
vi•os. Portanto, para o nosso grupo,
voltar-se para o templo era coisa que
se fazia de imediato, assim que o refei-
t—rio era transformado em templo. A
esta luz, presente em toda parte, voc•s
sempre podiam ligar-se, onde quer
que estivessem.

Voc•s ir‹o perguntar: se isso Ž t‹o
f‡cil, temos verdadeiramente necessi-
dade de uma constru•‹o templ‡ria?

Contudo, um templo Ž uma oficina,
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um lugar na terra conservado t‹o puro
quanto poss’vel no mundo da matŽria.
Nele as pessoas se reœnem para orien-
tar seus pensamentos, sentimentos e
desejos para o mundo das almas, para
o mundo da luz. Neste templo branco
e puro encontram-se apenas s’mbolos
ou objetos que nos fazem recordar da
luz. Um edif’cio templ‡rio Ž um lugar
onde reina profunda harmonia, um
lugar no mundo onde a for•a-luz se
liga conosco. ƒ exatamente em tal
lugar, no templo, que essa for•a muito
especial atua melhor. Toda vez que
adentramos o templo inicia-se uma
festa da luz.

Conhecemos, portanto, um campo
templ‡rio e um edif’cio templ‡rio. O
edif’cio templ‡rio simboliza a esfera
de influ•ncia do campo templ‡rio. A
particularidade do edif’cio templ‡rio Ž
que o campo templ‡rio est‡ sempre
presente ali. Ele est‡ ali antes de en-
trarmos no edif’cio templ‡rio e per-
manece ali quando deixamos esse edi-
f’cio. ƒ, portanto, ainda algo diferente
de um simples refeit—rio transforma-
do. O trabalho que cada um de n—s
executa ˆ sua maneira na oficina tem-
pl‡ria permanece mesmo ap—s termos

deixado o templo. Agora voc•s podem
compreender a import‰ncia do servi•o
que prestamos uns para os outros em
nossos grupos da Mocidade.

Olhem bem este templo renovado e
a cruz ‡urea. A viga dourada que vai
de alto a baixo simboliza a luz que
desce do mundo divino e cruza exata-
mente no meio da viga que vai da
esquerda para a direita. Essa viga hori-
zontal da cruz representa o homem, e
a rosa que est‡ no centro Ž o s’mbolo
do ‡tomo original que dormita no
cora•‹o de cada um de n—s.

Esse toque da luz faz que esse bot‹o
de rosa desabroche em uma rosa e
expanda seu perfume no sistema cor-
poral. Semelhante filho do homem
sente-se sustentado e segue, cheio de
alegria, ao encontro de seu futuro. A
luz recebida no campo do templo, n—s
sempre levamos conosco.

Agora, voc•s poderiam igualmente
considerar nosso corpo como um
templo, uma oficina da luz. Voc•s con-
seguem imaginar seu corpo como um
edif’cio? Ele Ž um edif’cio templ‡rio,
porŽm ainda h‡ muito trabalho a ser
feito. Esse edif’cio, essa oficina de tra-
balho, deve ser renovado. Isso pode
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ser feito gra•as ˆ luz que est‡ em n—s,
em nosso cora•‹o. PorŽm, isso n‹o
acontece automaticamente. A luz est‡
presente, certamente, mas voc•s de-
vem abrir-se e trabalhar com ela.

Trata-se de uma renova•‹o dos seus
pensamentos mediante um esfor•o
para permitir que eles sejam penetra-
dos pela for•a-luz. Trata-se de uma
renova•‹o dos seus sentimentos me-
diante sua aspira•‹o pela luz acima de
tudo e de uma renova•‹o dos seus atos
mediante uma tentativa de manter-se
conscientes da luz em tudo quanto
voc•s fizerem.

Voc•s poder‹o tentar fazer isso
sozinhos. Mas o trabalho Ž muito mais
f‡cil se o fazemos em grupo, tanto pa-
ra cada trabalho como para a recons-
tru•‹o do templo de Noverosa. Este Ž
o motivo pelo qual n—s sempre nos
encontramos em grupo, voltados para
o mesmo objetivo. N‹o somente os
adultos, mas tambŽm as crian•as que,
no mais profundo de si, sabem, dese-
jam e buscam o mundo da luz.

Durante cada servi•o templ‡rio n—s
nos reunimos: os jovens, os dirigentes,
o staff, a fim de nos abrirmos para a ver-
dade. N—s ouvimos juntos e cantamos
os hinos da Mocidade, e isto resulta
num certo ritmo, num tipo de movi-
mento, e numa mesma vibra•‹o no
grupo. Nessa orienta•‹o para um obje-
tivo œnico Ž poss’vel surgir uma liga•‹o
com o campo de encontro do mundo
da luz.

Trabalhamos com a luz em nosso
pr—prio corpo e, ao mesmo tempo, no
corpo do grupo, o grupo formado pe-
los membros da Mocidade e pelos alu-
nos da Rosacruz çurea. Trabalhamos
todos juntos no corpo-vivo de nossa
Escola.

O templo de Noverosa Ž igualmen-
te o templo do raio buscador, do raio
chamador. Esta Ž a atividade deste tem-

plo. Ele tambŽm est‡ ligado a uma ta-
refa particular, gravada na primeira pe-
dra, assentada em 3 de novembro de
1957: ÒAqueles que O buscam cedo O
encontrar‹oÓ.

Desejamos a todos voc•s confer•n-
cias da Mocidade plenas de b•n•‹os.
Confer•ncias que possam ser o in’cio
da constru•‹o de um templo muito
especial.
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A sensa•‹o de supermercado

17

Ele tem apenas 16 anos, e relata o seguinte: ÒNum dado momento, acabei 
chamando-a de Ôsensa•‹o de supermercadoÕ. Eu n‹o a sinto somente l‡, mas
tambŽm, por exemplo, durante uma festa escolar ou bem no meio da Esta•‹o
Central. N‹o acho que seja eu quem cria ou provoca essa sensa•‹o, mas 
algumas vezes ela surge de repente. Ent‹o, eu estou como num supermercado, e
de repente vejo toda essa gente que passa, todos esses carrinhos, toda essa vidi-
nha. Eu me vejo nisso e sinto vontade de chorar. E ent‹o, fica apenas uma per-
gunta, s— uma, que afasta todas as demais: Por qu•?Ó



ue fazer quando um jovem de 16
anos, sens’vel e bem humorado, desa-
bafa assim durante uma discuss‹o em
grupo numa Confer•ncia da Mocida-
de? Em volta dele est‹o sentados ou-
tros sessenta adolescentes da mesma
idade. Em muitos olhares, o reconhe-
cimento pode ser lido. Um dirigente
do Trabalho da Mocidade da Escola
Espiritual da Rosacruz moderna n‹o
tem for•osamente uma resposta sob
medida. Ser‡ que existem respostas
sob medida? O princ’pio da exist•n-
cia das duas ordens de natureza Ð pon-
to fundamental da filosofia do Lecto-
rium Rosicrucianum Ð Ž a base que
ajuda a compreens‹o, porŽm pode
permanecer teoria por um longo tem-
po. Somente quando a compreens‹o
surge do imo Ž que o indiv’duo encon-
tra a resposta ao intermin‡vel Òpor qu•Ó.

Serei eu o œnico de minha espŽcie?

Um outro dentre os participantes
diz: ÒPosso falar, tambŽm, de algo

bastante profundo que experimentei
em minha inf‰ncia e que ressurge de
tempos em tempos, parecido com essa
sensa•‹o de supermercadoÓ. A essa
sensa•‹o, ele deu o nome de Òsensa•‹o
de Papai NoelÓ e disse: ÒVoc•s se lem-
bram de quando lhes contavam essa
est—ria? Nela n‹o existia nada de ver-
dadeiro. Era como um grande jogo no
qual todos ˆ sua volta participavam.
Os pais, os professores, a irm‹ mais
velha, sim, todos. Depois de contar a
est—ria do velhinho vestido de verme-
lho com a longa barba branca que
chega em seu tren— cheio de brinque-
dos, o jogo chegava ao fim e cada qual
retomava sua vida normal, sem fingi-
mento nem cochichos.

Era assim que eu via a vida quando
era pequeno. Tudo n‹o passava de uma
grande encena•‹o que se desenrolava
no maior segredo, imposs’vel ser de
outro modo. Todos tomavam parte
naturalmente, todos representavam
seu papel muito bem. Todas as pessoas,
a terra, os mares, as estrelas, tudo era

Supermercado.
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um elemento da grande encena•‹o.
Eu era o œnico que n‹o sabia nada so-
bre isso; ainda n‹o. Inconscientemen-
te, eu tinha a impress‹o de que, entre-
tanto, devia aguardar. Ent‹o, surgia a
intensa esperan•a de desmascarar essa
hipocrisia e entrar na verdadeira vida.
Mas, a grande diferen•a com o Papai
Noel Ž que ninguŽm chama voc• e
conta o segredo. Voc• precisa desco-
brir sozinho. Eu, porŽm, j‡ sabia: Ž
preciso falar e testemunhar sobre isso.
Este Ž o œnico modo de p™r um fim ˆ
confus‹o entre a apar•ncia e a realida-
de. N‹o existe outra maneiraÓ.

Depois que ele disse isso, outros
jovens revelaram que tambŽm conhe-
ciam esse mesmo tipo de sensa•‹o e
que partilhavam da mesma aspira•‹o
a uma vida verdadeira. Com efeito,
numerosos s‹o os jovens que t•m essa
mesma experi•ncia. Eles v•em como
as pessoas comuns passam sua exis-
t•ncia, de que modo elas a preenchem.
Eles sabem que alguma coisa n‹o est‡
certa e geralmente n‹o podem perce-
ber o real e œnico objetivo da vida. Ao
mesmo tempo, vemos muitos adoles-
centes se entregarem a uma exist•ncia
superficial, chata, t‹o chata como a te-
la de um televisor ou de um computa-
dor, sem a menor profundidade, nada
oferecendo alŽm do virtual. Sempre Ž
poss’vel nutrir a esperan•a de encon-
trar nisso uma possibilidade de des-
pertar, mas freqŸentemente ouvimos
dizer: ÒDeixe-me viver minha vida, n‹o
se preocupe comigoÓ. Em vez de ir ao
encontro daquilo que Ž real e aut•nti-
co, muitos jovens se afundam no mun-
do da ilus‹o. ÒDeixe-me em paz!Ó

Estranho, n‹o Ž mesmo? Mas nem
tanto, quando vemos o exemplo que
os adultos d‹o ˆs crian•as. Mesmo as-
sim, Ž justific‡vel uma atitude de rejei-
•‹o? Muitos jovens procuram se anes-
tesiar, e ˆs vezes o fazem literalmente.

Mas ser‡ que eles n‹o encontram nis-
so uma certa satisfa•‹o? Esse Ž o caso.
Para compensar a insatisfa•‹o cr™nica
s‹o tambŽm oferecidos os produtos
de consumo e os bens materiais.

Herodes, uma figura atual

As crian•as d‹o provas Ð e n‹o po-
deria ser de outra maneira Ð de uma
certa abertura necess‡ria para a orien-
ta•‹o de seu futuro. PorŽm, essa aber-
tura se constitui, igualmente, numa
grande vulnerabilidade. A crian•a Ž
cont’nua e incessantemente assaltada
de todos os lados por um grande nœ-
mero de impress›es. Ela se encontra
bem no meio desta agita•‹o mundial,
que a invade por meio de sua abertu-
ra sensorial. Se voc•s observarem para
onde elas s‹o levadas, perceber‹o que
isso Ž criminoso. ƒ um assass’nio da
psique infantil, uma vers‹o moderna
dos esbirros de Herodes, encarrega-
dos de matar os recŽm-nascidos ho-
mens-alma.

Existem raz›es que justificam as
perguntas sobre o sentido da vida e a
recorr•ncia ˆs drogas, t‹o comum ho-
je em dia. O ser humano amadurece
gra•as ˆs experi•ncias que faz na esco-
la da vida, com base na lei de causa e
efeito, lei essa que permite ao homem
tirar li•›es das conseqŸ•ncias de seus
atos. O microcosmo carrega e envolve
uma nova personalidade, que cresce,
acumula experi•ncias e morre. Essa per-
sonalidade desaparece, mas as expe-
ri•ncias adquiridas s‹o transmitidas ˆ
personalidade seguinte. A antiga sabe-
doria denomina carma essa intermin‡-
vel sucess‹o de per’odos de aprendiza-
gem. E o carma tem seus lados positi-

ÒÒDDeeiixxee--mmee  vviivveerr   mmiinnhhaa  vviiddaa,,  nn‹‹ oo  
ssee  pprr eeooccuuppee  ccoommiiggoo..ÓÓ
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vos e seus lados desagrad‡veis.
Essa Ž a lei que leva o micro-
cosmo a progredir em seu
desenvolvimento, mas essa lei
tambŽm coloca o ocupante do
microcosmo diante das conse-
qŸ•ncias c‡rmicas das a•›es de
seus predecessores. Se conside-
rarmos o conjunto das expe-
ri•ncias registradas desde a ori-
gem, n‹o Ž dif’cil adivinhar-
mos de onde vem a Òsensa•‹o
de supermercadoÓ.
Gra•as ˆ lei de causa e efeito, o
ser humano acaba chegando
rapidamente ao conhecimento
de si mesmo e ̂  consci•ncia. Po-
rŽm, as informa•›es nos s‹o
apresentadas incessantemente,
e a vida Ž t‹o curta. Pouco a
pouco vai-se revelando no ser,
jovem ou idoso, um silencioso
ÒreconhecimentoÓ. A crian•a
que nasce com esse prŽ-saber

n‹o Ž obrigada a experimentar por
muito tempo a grande feira do mun-
do. Ela vive em busca de uma vida
totalmente outra, verdadeira.

Com o tempo, uma parte da huma-
nidade atingiu a maturidade. Podemos
comparar o desenvolvimento da
humanidade ao de uma crian•a. A lei
de tali‹o Ð olho por olho, dente por
dente Ð deu aos seres humanos a pos-
sibilidade de aprenderem a discernir
os limites e os resultados de seus atos.
Esse foi um per’odo de experimenta-
•‹o durante o qual os seres humanos
foram ajudados, pois deix‡-los entre-
gues a si mesmos, nessa fase, seria pro-
va de uma grande irresponsabilidade.

No umbral da maturidade, e isso Ž
normal, uma grande parte dessa ajuda
deixa de ser necess‡ria. A grade de
prote•‹o formada em conjunto pela
Igreja e pelo Estado, as leis, as interdi-
•›es, as normas impostas e os valores

apregoados j‡ n‹o correspondem ao
grau de desenvolvimento que a huma-
nidade conhece hoje em dia.

O indiv’duo que sabe que Ž o h—s-
pede em um microcosmo carregado
de experi•ncias, deve fazer uma esco-
lha: ou escutar o clamor do mundo, ou
aprender a discernir, dentro de si, o
murmœrio da lei do amor. Trata-se de
uma escolha decisiva para o nascimen-
to do homem-alma interior. A huma-
nidade ingressou em um novo per’o-
do. A pergunta que agora se apresenta
Ž a seguinte: seremos capazes de assu-
mir a liberdade da maturidade? Em
numerosas circunst‰ncias, os seres
humanos se mostram ainda totalmente
irrespons‡veis. Pensemos t‹o-somente
no meio ambiente e no comportamen-
to geral da humanidade. Contudo, Ž
preciso avan•ar; esta Ž a œnica sa’da. O
acœmulo de experi•ncias forma, agora,
uma base comum a um grande nœme-
ro de pessoas que, desse modo, podem
escolher uma nova orienta•‹o da alma.
Atualmente as possibilidades s‹o maio-
res do que nunca.

Os dois lados da experi•ncia

A lei do carma apresenta ainda um
outro aspecto. Cada vez que alguŽm Ž
confrontado com as conseqŸ•ncias de
seus pr—prios atos, a li•‹o Ž aprendi-
da. ƒ a lei de causa e efeito que permi-
te que colhamos aquilo que semea-
mos. Cada exist•ncia est‡ ligada por
milhares de fios ˆ vida precedente e ˆs
outras vidas. Dessa forma, o ser hu-
mano Ž semelhante a uma marionete
que pensa que vive, mas que na verda-
de Ž governada pelos seus cordŽis. E
isto Ž v‡lido tanto para o indiv’duo
como para a humanidade como um
todo. As aspira•›es e as rea•›es cole-
tivas formam um imenso campo de
for•a sobre cada fam’lia, cada pa’s,



cada povo, sobre todo o planeta. Esse
campo exige continuamente ser ali-
mentado por a•›es, pensamentos e
emo•›es espec’ficas.

A experi•ncia oferece, por um lado,
a possibilidade de uma escolha liber-
tadora, mas traz, por outro lado,
grande polui•‹o atmosfŽrica, que re-
colhe ao celeiro tudo o que foi semea-
do: temores, —dios, alegrias, jœbilos de
vit—rias. De tempos em tempos, uma
nova colheita Ž feita, e o fardo se torna
mais pesado. A polui•‹o do dom’nio
material nos d‡ provas disso. E a roda
continua a girar... como as rodas de
um caminh‹o patinando na lama.

Nossa Žpoca Ž muito rica em possi-
bilidades como jamais anteriormente.
Uns poucos anos podem ser suficien-
tes para que os jovens de hoje atraves-
sem as etapas pelas quais a humanida-
de passou. Isso explica por que os

jovens, ricos em experi•ncias acumu-
ladas anteriormente, escolhem muito
cedo o caminho do n‹o-eu, o cami-
nho da busca de um outro mundo, do
mundo da alma vivente, e seguem o
processo do renascimento da alma.
Ao mesmo tempo, a crian•a de hoje
em dia, aberta e receptiva, est‡ menos
protegida das influ•ncias do mundo
que a cerca. Seu eventual desejo de
renascimento da alma torna-se muito
rapidamente ÒesquecidoÓ.

O melhor mŽtodo de educa•‹o Ž
a amizade

O Trabalho da Mocidade da Rosa-
cruz tem apenas um objetivo: garantir
a abertura da crian•a ˆ vida da alma,
cultivar sua admira•‹o relativa a isso e
ajud‡-la a reconhecer o bom caminho.

O dever dos adultos Ž proteger a
consci•ncia infantil das influ•ncias que
a atacam de todos os lados, para as
quais ela ainda n‹o possui um filtro
pessoal. ƒ preciso, em todos os senti-
dos, estar sempre pr—ximo dela, pois
as perguntas que ela faz para si s‹o, na
verdade, as mesmas que nos fazemos.
Quando nos tornamos completamente
adultos, encontramos as respostas a es-
sas perguntas, caso nossa aspira•‹o te-
nha permanecido viva. Assim, a crian-
•a se reporta ˆ maneira como o adulto
soube administrar sua aspira•‹o.

Durante os primeiros seis anos, o
adulto Ž um modelo de refer•ncia para
a crian•a, que o imita. No decorrer dos
seis anos seguintes, seu papel Ž esti-
mular os ideais, as virtudes e os dons
da crian•a. No terceiro est‡gio, apro-
ximadamente entre os doze e dezoito
anos, o adulto deveria mostrar real e

sincero interesse por tudo o que o jo-
vem empreende. A crian•a deve ser li-
vre para se desenvolver. N‹o devemos
nos imiscuir em sua evolu•‹o, nem
recorrer a castigos, a psicologia, as
humanidades, nem a sistemas educa-
cionais. O melhor mŽtodo de educa-
•‹o Ž a amizade. N‹o a amizade basea-
da em anti-autoritarismo, nem sob o
pretexto de uma pretensa igualdade Ð
n‹o h‡ igualdade de pessoas Ð mas com
base numa eqŸidade. Em todo confli-
to, a tend•ncia Ž puxar o aguilh‹o do
eu a fim de encontrar solu•›es, porŽm
n‹o conseguimos assim uma eqŸidade.

Esse modo de agir oferece ˆ crian•a
a oportunidade de manter-se aberta
para a vida da alma, pois aquilo que
est‡ presente nela pode desabrochar e
tornar-se uma fonte de inspira•‹o para
muitas outras.
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Marcel Proust em busca do 
tempo perdido

Estamos em contato com o mundo
atravŽs de nossos —rg‹os de percep•‹o,
que nos ligam a ele e determinam
nossa exist•ncia submetida a perpŽtua
transforma•‹o. Eis o que impede o
homem de apreender e reter o instan-
te presente. Parece, entretanto, que
acentuamos a fugacidade dos proces-
sos vitais. Quem j‡ n‹o teve o desejo
de suspender a marcha do tempo?
Ele, que, como o vento, varre tudo em
sua passagem, s— deixando as lem-
bran•as? Mas ser‡ que estas duram
realmente?

arcel Proust (1871-1922) debru-
•ou-se incansavelmente sobre essa
quest‹o ao longo dos sete tomos de
seu romance monumental, Em busca
do tempo perdido(ver ao lado), obra
magistral que n‹o Ž uma autobiogra-
fia nem um romance sobre futilida-
des, como poderia parecer ˆ primeira
vista. ƒ um romance que contŽm cha-
ves, pertencente ˆ literatura moderna,
no qual o autor explora os diferentes
estratos da sociedade.

Inteligente e refinado por natureza,
Proust come•a por conseguir um
lugar na alta sociedade, para final-
mente consagrar-se apenas a seu tra-
balho, de maneira quase ascŽtica, o
que foi, para as belas-letras mundiais,
um ganho original e consider‡vel.

Desde o gin‡sio, ele se interessa pelas
rela•›es entre o corpo, a alma e o
esp’rito. Ele recebe o ÒPr•mio de
Honra de FilosofiaÓ, e o trabalho que
apresenta para seu pedido de admis-
s‹o na Sorbonne, uma grande univer-
sidade em Paris, intitula-se A espiri-
tualidade da alma.

Atr‡s das percep•›es sensoriais
encontra-se um mundo 
desconhecido

No livro Em busca do tempo perdi-
do, o narrador Marcel, ao envelhecer,
gostaria de rememorar sua inf‰ncia.
Apesar de mobilizar toda a sua vonta-
de, ele permanece fixado num mesmo
fragmento envolto em profunda escu-
rid‹o. O sabor de uma ÒmadeleineÓ,
um bolinho macio e delicado, mergu-
lhado em uma x’cara de ch‡ de t’lia, Ž
o que provoca, sœbita e espontanea-
mente, a reminisc•ncia de um grande
trecho de sua vida, de dezenas de anos
atr‡s. Os fatos se desdobram em um
vasto panorama.

No desenrolar da narrativa, muitas
associa•›es, independentes de sua
vontade e provocadas por diversas
sensa•›es, confrontam-no com sua
inf‰ncia. Ao mesmo tempo, s‹o ativa-
das partes de seu ser que ele pensava
ter perdido de vista h‡ muito tempo.
Esses reconhecimentos s‹o sempre
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Em busca do tempo perdido
Marcel Proust (Auteuil 1871 Ð Paris 1922)

Pelo lado materno, Marcel Proust nasceu
de uma fam’lia afortunada. Seu pai era um
renomado professor de medicina. Ap—s ter
estudado Direito na Sorbonne, sem obter
qualquer sucesso, ele se voltou para os estu-
dos de filosofia.
Em 1896, ele publicou uma colet‰nea em
prosa sobre diversos assuntos. Em seguida,

escreveu um romance autobio-
gr‡fico em tr•s partes publicado
em 1952. Ap—s a morte de seus
pais (1905 e 1906), a asma, de
que sofria desde a inf‰ncia, agra-
vou-se. Em raz‹o disso, ele se
retirou da vida mundana dedi-
cando-se inteiramente ˆ sua obra
maior, Em busca do tempo per-
dido , dividida em quinze volu-
mes. AlŽm de uma autobiogra-
fia romanceada, trazendo ˆ cena
numerosas pessoas de seu c’rcu-
lo, Proust fez um paralelo entre
as diferentes camadas sociais em
que Ž poss’vel ver, pouco a pouco,
a diferen•a se tornar menor. Em
torno do personagemprincipal,
Marcel, que pode ser considera-
do o reflexo do autor, gravita
uma sociedade em processo de
decomposi•‹o.Somente a arte,
em sua vis‹o, permanece cria-
dora. A cria•‹o liter‡ria Ž um
tema importante no livro. Em
busca do tempo perdido Ž a
hist—ria de um jovem, Marcel,
que faz sua apari•‹o no grande
mundo da aristocracia, da arte

e do amor. Mas Ž tambŽm a narrativa da
desilus‹o: os membros dos c’rculos da alta
sociedade s‹o desmascarados pouco a pouco:
eles s‹o hip—critas, insens’veis e imorais.
Somente a arte n‹o Ž desonrada. Em busca
do tempo perdido Ž tambŽm o conto de
uma voca•‹o art’stica: ap—s muito vaguear
nos c’rculos mundanos, Marcel, na œltima
parte da obra,O tempo reencontrado, 1927,
descobre sua miss‹o como escritor.

Retrato de Marcel Proust pintado por 

Jacques Emile Blanche, 1892.
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vividos como uma felicidade ext‡tica,
aŽrea. Comparados a eles, os esfor•os
volunt‡rios para reencontrar a mem—-
ria s— levam a lembran•as limitadas e
fragment‡rias.

Tomado por essas lembran•as ines-
peradas que ele deseja preservar,
Proust decide fazer uma investiga•‹o
profunda, que registrar‡ com o obje-
tivo de criar uma obra liter‡ria. A
novidade do empreendimento reside
no fato de que o escritor utiliza um
narrador como sujeito do processo de
cria•‹o, e o subordina ˆ sucess‹o das

modifica•›es da experi•ncia.
AtravŽs da simples explora•‹o
de sua vida cotidiana, Proust
descobre nele um aspecto
insuspeitado que tenta traduzir
guiando o narrador atŽ a fonte
verdadeira de seu ser interior: o
Òtempo perdidoÓ que ele en-
contra no Òinstante impromptu
(irrompido)Ó. Assim, ele v• a
humanidade como uma unida-
de e capta a liga•‹o de todos os
homens entre si. O emprego da
primeira pessoa do singular
corresponde, de prefer•ncia, a
um Òn—sÓ, cada indiv’duo tra-
zendo, entretanto, sua pr—pria
contribui•‹o ao conjunto.

As fronteiras do tempo,
do espa•o e da linguagem

Proust come•a por mostrar os
limites aos quais o homem est‡
submetido, seu aprisionamen-
to em um mundo bipolar, gera-
dor de falsidade e de confus‹o.
Ele desmascara este campo de
vida espa•o-temporal no qual
j‡ nada Ž sagrado, e isso o con-
fronta com os limites de seu
pensamento, de seus sentimen-
tos, de seus atos, e atŽ mesmo
de seus escritos. Em rela•‹o

aos escritos, ele n‹o elabora nenhuma
teoria; simplesmente deixa-os fluir em
toda a sua beleza. Com eles, Proust
influencia, atŽ hoje, n‹o somente as
letras, a filosofia, a arte, mas tambŽm
a historiografia, que, fundindo-se no
encadeamento Òl—gicoÓ de aconteci-
mentos, encontrou-se questionada
pelo romance inovador: apesar do
intenso esfor•o de concentra•‹o do
artista Ð e ele cria o m‡ximo que pode
ser descrito com palavras Ð o resulta-
do continua insatisfat—rio. A expres-
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s‹o das lembran•as n‹o Ž confi‡vel. O
intervalo entre a reminisc•ncia, o pr—-
prio acontecimento e a escrita op›em-
se a isso. A corrente ininterrupta da
exist•ncia exclui o retorno do aconte-
cimento.

Apesar de sua desconfian•a em re-
la•‹o ˆ linguagem enquanto Òinstru-
mento da ilus‹oÓ, Marcel Proust, com
seu estilo magistral, descreve a ess•n-
cia da cortesia. Ele tenta Òtranscrever
um universo perfeitamente defin’velÓ.
No interior da estrutura circular de
seu romance, tudo Ž movimento con-
t’nuo, nada est‡ em repouso. Como a
‡guia que descreve c’rculos em seu
v™o, a linguagem persegue tudo o que
pode ser escrito; ela parece levar os
acontecimentos onde quer atingi-los,
depois recua antes de apontar para
algo totalmente diferente. As profun-
dezas desconhecidas das almas s‹o
iluminadas de todos os lados, inclusi-
ve nas rela•›es mœtuas onde est‹o
enredadas. O homem Ž comparado a
um grande recept‡culo no qual as
mais diversas energias tentam predo-
minar. A proje•‹o das imagens refleti-
das n‹o tem nenhum interesse, pois as
duas polaridades da natureza s‹o ape-
nas o reflexo uma da outra. A ativida-
de dos sentidos est‡ ligada a uma certa
inŽrcia da vontade, enquanto o aspec-
to espiritual se afasta de tudo o que
n‹o possui um poder de reflex‹o. Por
mais vasto que seja o espa•o tridimen-
sional, ele sempre ter‡ limites. Assim
continua a OdissŽia.

A modifica•‹o das percep•›es

Proust descreve em uma par‡bola o
modo como o narrador experimenta
primeiro um n’vel mais elevado, antes
de tocar o fundo mais negro. L‡ se
produzem associa•›es fortuitas e
dolorosas, atŽ que ele reencontra

incont‡veis lembran•as espont‰neas e
felizes e pode continuar explorando
sua mem—ria.

A experi•ncia decisiva Ž o epis—dio
da Òpequena madeleineÓ: num jantar,
no inverno, sua m‹e lhe serve uma
x’cara de ch‡ de t’lia, s’mbolo da ter-
nura, acompanhada de um delicioso
bolinho em forma de concha. De
repente, abre-se nele a porta de um
mundo ao qual aspirava intensamen-
te, mas que pensava ser-lhe proibido
para sempre. Ele Ž preenchido de uma
grande alegria que Òde um s— golpe
torna incongruentes as vicissitudes da
vida e as cat‡strofes, banaisÓ. Na se-
qŸ•ncia da narrativa, ele mede os mo-
vimentos do cora•‹o que o dominam:
a dilacera•‹o, o conflito com a morte,
a perda de toda ilus‹o, processo dolo-
roso, mas inelut‡vel, sem o qual n‹o
poderia haver desenvolvimento inte-
rior.

A felicidade que buscou em v‹o,
quer seja misturando-se aos aristocra-
tas, ao amor ou ˆ arte, o narrador en-
contra, finalmente, em si mesmo. ÒA
ess•ncia irrompida d‡, s— ela, o poder
de encontrar o tempo perdido.Ó A via
que conduz ˆ Òvida realÓ Ž um via de
transforma•‹o fundamental de nossa
disposi•‹o interior e de nossas per-
cep•›es, em oposi•‹o ao egocentris-
mo, ˆ paix‹o, ao intelectualismo, aos

ÒJustamente no momento 
em que tudo parece perdido,
chega-nos um sinal salvador.
Fechamos todas as portas 
que n‹o levavam a lugar
nenhum, mas a œnica que 
permite entrar e que buscamos
toda a nossa vida, em v‹o, 
nela batemos, um dia, sem o
saber, e ela se abre.Ó

ÒAs anota•›es nas

margens e as provas

de corre•‹o estavam

recobertas de 

corre•›es e de 

fragmentos de textos

tirados de outros

lugares,os paperoles.

Tarefa pouco invej‡vel

para redatores e

tip—grafos que

deviam decifrar

esses muitos 

acrŽscimos.Ó 

Terence Kilmartin
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Nationale de France.



h‡bitos. O que, ˆ primeira vista, pode
parecer um fracasso, revela-se final-
mente um •xito, pois somente a morte
das ilus›es abre a porta a novos pode-
res e permite vencer Òa for•a aniquila-
dora do esquecimentoÓ. ƒ o Òoutro
euÓ que se lembra, que tirou a foto e
obtŽm dela um negativo inexplorado.

O livro interior e o
livro exterior

Proust faz uma distin•‹o entre a
verdadeira arte, o artista e o artes‹o.
Na arte aut•ntica, a realidade pura
preexiste ˆ realiza•‹o da obra; do
mesmo modo, o romance preexiste na
mente do autor, muito tempo antes
que ele se ponha ao trabalho. Mas Ž
somente no fim, depois de tr•s mil
cento e cinqŸenta p‡ginas, que apare-
ce o esquema diretor do livro. O nar-
rador, o artes‹o, em cont’nua trans-
forma•‹o, revela as mœltiplas facetas
de sua personalidade, sem que o lei-
tor, ou ele mesmo, possam distinguir
o nœcleo central. No decorrer do ro-
mance, a centragem pr—pria do autor,
do artista, se desloca. Do in’cio ao
fim, ele n‹o Ž id•ntico a si mesmo.

O empreendimento liter‡rio de
Proust Ž totalmente inŽdito. Ele mos-
tra que a vida se desenrola em dois
n’veis: o Òeu verdadeiroÓ, que se man-
tŽm secreto, sem vontade egoc•ntrica,
e o outro, encarnado na pessoa de
Marcel, que tenta penetrar o primei-
ro, porŽm sente a falta de impulso de
sua pr—pria vontade.

O ponto de intersec•‹o entre o li-
vro exterior e o livro interior situa-se
curiosamente, tanto nos volumes co-
mo na hist—ria, exatamente no meio
do sŽtimo tomo. O escritor n‹o se
considera o criador, porŽm o leitor e o
tradutor de seu livro interior, impre-
visto. Ele abandona a si mesmo, aban-

dona seu ateli• e seu tempo ao outro
tempo, o instante irrompido, e a isso
ele deve dar forma. O autor serve de
morada (tempor‡ria), como forma,
para o Esp’rito: conteœdo e forma
tornam-se id•nticos.

Ao mesmo tempo, a obra deve ser-
vir ao leitor de Òlupa para ver o que de
outro modo ele n‹o poderia ver. Na
verdade, o leitor faz uma leitura de si
mesmoÓ.

Apesar da amplitude da obra, Proust
deixa o leitor inteiramente livre. Cada
um pode decifrar o modo como se
realiza, nele, o novo. Damo-nos conta
das enormes possibilidades que Òo
autor interiorÓ p›e ˆ disposi•‹o do
artes‹o, por pouco que este queira
soltar sua garra de tudo o que o estor-
va. Chegamos sempre a um limite a
partir do qual aspiramos a uma liber-
ta•‹o, e compreendemos que n‹o
somos n—s, mas o espiritual em n—s
que sustenta o processo.

Tempo e consci•ncia

O universo do qual Marcel Proust
tentou fazer o invent‡rio em quatro
mil p‡ginas deixa uma profunda
impress‹o. O distanciamento com o
qual descreve Òo lugar em expans‹o
desmedidaÓ que o homem ocupa no
tempo, ilumina um mundo que pode-
mos abarcar em seu conjunto, encer-
rado em si mesmo, e do qual vemos
facilmente a estreiteza. Podemos ver a
pouca amplitude que separa os dois
p—los. Cada Òpr—Ó coloca em cena um
ÒcontraÓ, cada ilus‹o traz uma decep-
•‹o, e todas as ilus›es reunidas s‹o
como as express›es cambiantes de um
mesmo rosto.

Todas as experi•ncias concorrem
para o desenvolvimento da consci•n-
cia. A conflu•ncia do tempo e da eter-
nidade faz supor um novo encadea-
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mento. Voltando para a ess•ncia, para
a fonte do tempo, o viajante se man-
tŽm no umbral do tempo exterior.
Agora que o livro oculto foi escrito, o
tempo toma todo o seu sentido. Foi a
pr—pria vida que escreveu o livro,
com a idŽia vivente que est‡ detr‡s de
todas as coisas. Nesse processo, h‡
muitos est‡gios intermedi‡rios que
correspondem a elementos dessa
idŽia. A consci•ncia purificada, a nova
alma, desperta para um n’vel superior
a idŽia que Ž inapreens’vel.

Uma nova dimens‹o do tempo

Marcel Proust descobriu uma nova
dimens‹o do tempo, o instante irrom-
pido (ou le Tempscom maiœscula!), o
tempo que sempre esteve presente
nele. A liga•‹o entre passado, presen-
te e futuro Ž posta de lado, porque o
tempo supostamente perdido est‡ e
vive no eterno ÒagoraÓ, sempre viven-
te, porŽm sempre oculto sob uma
dŽbil exist•ncia aparente. Aquele que
continua a procurar essa exist•ncia
aparente perde seu tempo, desperdi-
•a-o. A morte, t‹o temida atŽ ent‹o,
perde seu sentido ˆ luz do Òtempo
puroÓ. Mesmo assim, continua o de-
sejo de morrer, como o gr‹o na terra,
para que a planta possa viver. ƒ preci-
so que a compreens‹o leve ao sil•ncio,
ela que foi falseada pelo livro interior
Ð a edi•‹o original Ð a fim de que o
cora•‹o purificado e aberto assuma a
dire•‹o. 

Somente quando abandonamos a
antiga vontade Ž que entramos no
estado de alma vivente, na quarta
dimens‹o; o sexto sentido desperta, a
intui•‹o se concentra na vontade uni-
versal, que se tornou una com o pen-
samento macroc—smico, a onicons-
ci•ncia. A mem—ria espont‰nea se
harmoniza com a mem—ria intencio-

nal. Uma nova orienta•‹o do entendi-
mento permite a ativa•‹o do verda-
deiro pensamento: o sŽtimo sentido.

Doravante, o artes‹o, em sua incan-
s‡vel constru•‹o, pode alcan•ar, dire-
ta e imediatamente, a express‹o de
Òuma nova realidadeÓ que se reflete
no grande espelho do Esp’rito.

FONTE :

Proust, M., Ë la recherche du temps perdu.

Paris: Biblioth•que de la PlŽiade, 1987-1989. 4
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Hoje em dia Ž poss’vel fazer uma via-
gem organizada pelo deserto. Geral-
mente as pessoas voltam de l‡ entu-
siasmadas. Desertos s‹o lugares onde
predomina uma atmosfera muito es-
pec’fica. Podemos ser fortemente mu-
dados por tal viagem. L‡ encontra-
mos o sentido da relatividade das coi-
sas e da verdadeira raz‹o da vida.

o entanto, alguns vivenciaram o
deserto sem t•-lo desejado de modo
algum. Um dia, eles se encontraram
encalhados num deserto, desprovidos

de ‡gua, ignorantes dos meios de so-
breviv•ncia sob circunst‰ncias seve-
ras, privados de bedu’nos que pudes-
sem socorr•-los.

AtŽ aquele momento, essas pessoas
tinham levado, como todas as outras,
uma vida com altos e baixos, escalan-
do montanhas interiores e atravessan-
do vales profundos.

Se havia um lugar que eles n‹o bus-
cavam era exatamente o deserto. E, no
entanto, era l‡ que estavam: a paisa-
gem, inicialmente uma vis‹o cativan-
te, torna-se desnuda e morta; uma luz
implac‡vel assola extens›es infindas.

Tudo que podemos aprender no deserto
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Ilustra•‹o 

de Saint-ExupŽry,

O pequeno 

pr’ncipe.

Um frio gŽlido sucede a um calor t—r-
rido. Aquilo que fora buscado com
entusiasmo e parecia um quadro ma-
ravilhoso prova ser somente uma mi-
ragem.

Essa percep•‹o relativa ao deserto Ž
an‡loga ˆ fase da vida em que o mi-
crocosmo est‡ saturado de experi•n-
cias acumuladas por todas as persona-
lidades que, no decorrer de per’odos
inconcebivelmente longos, deixaram
seus rastros. Toda espŽcie de quimera
foi perseguida, belas e menos belas. E,
de repente, elas desapareceram.
Quem reconhece uma miragem como
tal n‹o a segue mais.

Geralmente os habitantes do deser-
to n‹o vivem em seu interior, mas nos
vales fŽrteis, no sopŽ de cumes res-
plandecentes. O viajante extraviado,
ele sim, encontra-se completamente
s— em meio ˆs areias que lhe correm
entre os dedos.

O que fazer ent‹o, quando, consu-
mido pela sede, Ž preciso encontrar
‡gua, alimento, abrigo? Onde procu-
r‡-los? N‹o h‡ um caminho que leve
a eles, e todas as regras ficaram agora
desprovidas de sentido.

Privado de qualquer sinal, o viajan-
te olha ˆ sua volta. ƒ o olhar de al-
guŽm que procura aux’lio interior... E
o milagre acontece: ele recebe ajuda.
Na fria noite do deserto, o viajante
nota que a cintila•‹o das estrelas Ž
mais pura do que nunca e que pode se
orientar por elas. Ele descobre pontos
de ‡gua e encontra bedu’nos que o
auxiliam. A partir de seu interior ele
encontra, no exterior, aquilo de que
precisava. Seus amigos de outrora j‡
n‹o o compreendem, pois eles n‹o
atravessaram o deserto. Mas ele vai
encontrar outras pessoas, que passa-
ram pela mesma experi•ncia no de-
correr de sua vida, segundo a lei
Òsemelhante atrai semelhanteÓ.

O essencial Ž invis’vel

Antoine de Saint-ExupŽry, o au-
tor de O pequeno pr’ncipe1, faz seu
protagonista dizer: ÒO essencial Ž
invis’vel aos olhosÓ. Mas os olhos
s‹o cegos, Òs— vemos bem com o co-
ra•‹oÓ. S— podemos ver com o cora-
•‹o? Como pode alguŽm ver com o
cora•‹o?

Assim como os outros sentidos, o
olho registra uma impress‹o do
mundo circundante. O exterior se
torna interior. Os sentidos s‹o por-
tas; o cora•‹o e a cabe•a s‹o caixas
de resson‰ncia. Isso significa que os
sentidos est‹o, portanto, em ’ntima
rela•‹o com o entendimento e as
emo•›es. Poder’amos comparar os
sentidos com antenas, o cora•‹o e a
cabe•a como telas de proje•‹o nos
quais a imagem Ž recebida e depois
transmitida. Por isso podemos dizer
que vemos com o cora•‹o.

O cora•‹o Ž considerado a sede
dos sentimentos. Por meio do cora-
•‹o sentimos felicidade, alegria e de-
sejo. Mas tambŽm pesar, tristeza,
solid‹o. Ele Ž o foco de nossas aspi-
ra•›es, de nossos desejos e de nossas
emo•›es. Pode o cora•‹o ver distin-
tamente quando est‡ inundado de
alegria e de tristeza, ou transbordan-
te de desejos insaciados?

No decorrer de sua narrativa,
Saint-ExupŽry muda com freqŸ•n-
cia seu n’vel de observa•‹o. Quando
descreve uma situa•‹o banal ou um
evento, ele nos leva a uma outra di-
mens‹o, onde vemos as coisas com
um novo olhar.

O narrador e o pequeno pr’ncipe
est‹o no deserto, o deserto da vida.
Depois do acidente de avi‹o nas
areias, o piloto olha ˆ sua volta com
uma nova acuidade. N‹o sabemos
exatamente o que aconteceu, mas
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sua aterrissa-
gem for•ada o
impressionou
grandemente.
A solid‹o do
deserto inten-
sifica sua vida
interior. Ele

ouve uma voz doce, a voz
suave de uma c‰ndida crian•a, um
pequeno pr’ncipe de cora•‹o puro,
que fala do planeta e da flor que dei-
xou para tr‡s.

O conto Ž uma express‹o da poesia
universal, a mesma linguagem que fa-
la sobre o naufr‡gio da exist•ncia, a
aterrissagem for•ada que leva ao si-
l•ncio da solid‹o. No sil•ncio da so-
lid‹o podemos perceber o fraco mur-
mœrio da eternidade: a vibra•‹o qua-
se inaud’vel, onipresente, onisciente
e que contŽm tudo. Ela Ž a for•a de
germina•‹o da semente divina que o
nome e a voz do pequeno pr’ncipe
personificam. Numa linguagem
quase poŽtica, Saint-ExupŽry des-
creve o crescimento dessa flor
extraordin‡ria que cresce no planeta
do pequeno pr’ncipe: ÒÉ mas a flor
n‹o acabava mais de preparar-se, de
preparar sua beleza, no seu verde
aposento. Escolhia as cores com cui-
dado. Vestia-se lentamente, ajustava
uma a uma suas pŽtalas. N‹o queria
sair, como os cravos, amarrotada.
No radioso esplendor da sua beleza Ž
que ela queria aparecerÓ.

E o pequeno pr’ncipe ajuda-a a
desabrochar. Numa situa•‹o cr’tica,
no sil•ncio e na solid‹o do deserto,
uma tal imagem pode surgir como
uma reminisc•ncia profundamente
arraigada. O pequeno pr’ncipe Ž o
intŽrprete da resson‰ncia da nature-
za divina original. E o homem Ž
uma estrela no firmamento divino
da vida.

O sil•ncio salutar

Todas essas coisas s‹o invis’veis aos
nossos olhos exteriores. Elas se proje-
tam no cora•‹o e s‹o vistas pela alma
quando seu olho est‡ calmo. Por isso
Ž dito: ÒSede silenciososÓ.

A respeito disso J. van. Rijcken-
borgh escreveu em A arquignosis
eg’pcia: Òestar silencioso refere-se a
um determinado estado do cora•‹oÓ,
quando o cora•‹o se tornou como
um mar calmo, sua superf’cie lisa
reflete as impress›es divinas que lhe
chegam e as reenvia para a cabe•a.
Assim colaboram o cora•‹o e cabe•a.
[...] Se o cora•‹o est‡ cheio de medo
e dividido, o organismo sensorial tra-
balha de modo absolutamente im-
preciso e desregrado. Ent‹o ser‡ im-
poss’vel ver e avaliar pessoas e coisas
com clarezaÓ.2

Comparar o cora•‹o com o mar Ž
comovente. Comparar o movimento
da alma com ondas que se formam
sem cessar. Exatamente como o pen-
samento que nunca encontra repouso
e nunca realmente est‡ im—vel. O
esplendor da imagem divina, segundo
a qual n—s fomos criados, brilha como
o sol acima do mar; seu reflexo se
divide em mir’ades de centelhas, mas
jamais alcan•a as profundezas en-
quanto h‡ a menor agita•‹o. Ent‹o,
Òsede silenciososÓ.

Na calma e no sil•ncio, o cora•‹o se
torna um olho que v• realmente. Mas
ele n‹o v• as mesmas coisas que nos-
sos olhos de carne. S‹o as radia•›es
divinas que tornam vis’vel a imagem
do divino em n—s. Uma vibra•‹o de
luz transmutada se revela a n—s. Essa
Ž a oferenda de Cristo que chama o
homem e o auxilia a cada passo.

Como apaziguar o mar? Como en-
trar no sil•ncio do cora•‹o? Pela ren-
di•‹o, voltando-se para a luz divina, o
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sol divino, e deixando os remoinhos
do campo de vida terrestre pelo que
eles s‹o. AlŽm da atra•‹o e da repul-
s‹o, h‡ um outro aspecto no homem:
a neutralidade, a abertura, que n‹o
gera nenhum encadeamento de causa
e efeito. A solu•‹o n‹o consiste em
manter o equil’brio entre os dois
aspectos da personalidade, mas em
escolher o terceiro. Essa Ž a grande
mudan•a!

Uma nova estrutura de linhas de
for•a aparece; a idŽia divina se torna
uma realidade vivente. A semente no
cora•‹o desabrocha numa rosa, pois
ela j‡ continha a flor. A germina•‹o
desenvolve-se segundo essa estrutura,
mas Ž preciso oferecer-lhe espa•o.

Essa Ž a verdade ˆ qual o pequeno
pr’ncipe nos remete: ÒOs homens...
cultivam cinco mil rosas num mesmo
jardim... e n‹o encontram o que pro-
curam... E, no entanto, o que eles
buscam poderia ser achado numa s—
rosa... Mas os olhos s‹o cegos. ƒ pre-
ciso buscar com o cora•‹oÓ.

1 SAINT-EXUPƒRY, A. d., 

O pequeno pr’ncipe.48 ed, 17 impress‹o. 

Rio de Janeiro: Agir, 2005.

2 RIJCKENBORGH, J. v., 

A arquignosis eg’pcia, 1a ed, S‹o Paulo: 

Lectorium Rosicrucianum, 1984, t.1, 

cap’tulo XXIX, p. 268, 269.
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No cora•‹o do deserto de Gobi

A met‡fora do deserto tem outro alcance. Em seu livro
A Fraternidade de Shamballa, J. van Rijckenborgh
explica que a Fraternidade de Shamballa se mantŽm
no cora•‹o do deserto de Gobi como sobre uma ilha
inviol‡vel no oceano do mundo, protegida por for•as
que n‹o permitem a entrada de pessoas n‹o-autoriza-
das. Desse lugar, que pode ser indicado geograficamen-
te, prov•m para o mundo impulsos e aux’lios em forma
de radia•›es invis’veis.
ƒ imposs’vel alcan•ar Shamballa com a vontade pes-
soal. ƒ preciso atravessar o pr—prio deserto interior,
pela endura, p™r um fim ˆ vontade egoc•ntrica, entre-
gar-se ˆ vontade de Deus, que conduz ˆs portas do
Reino no cora•‹o e, ao mesmo tempo, ao cora•‹o do Gobi.
A aproxima•‹o se efetua gra•as ˆ purifica•‹o e ˆ sub-
miss‹o ˆ meta sagrada.
O cora•‹o Ž uma ilha irradiante, um lugar onde s‹o
recebidos os impulsos e as inspira•›es da luz que irra-
diam no ser inteiro e emanam de n—s com a condi•‹o
de que n‹o as obstaculizemos. Devemos nos submeter
a elas totalmente em um processo de perecimento do
eu: uma capitula•‹o volunt‡ria, pela qual o homem
verdadeiro pode surgir novamente. Tal como a rosa de
Jeric—, uma verdadeira flor do deserto, que pode per-
manecer muito tempo sem receber ‡gua, com a apar•n-
cia de uma planta feia e inanimada, mas que desabro-
cha com a primeira gota de chuva. Seu nome cient’fico
significa: que revive pela umidade, portanto, renasci-
mento. Aquele que de repente compreende que est‡
num deserto n‹o est‡ longe da verdadeira vida, como
pode lhe parecer, mas est‡ perto do desabrochar da rosa
e da vida desejada por Deus. Assim tambŽm Ž o deser-
to cheio de simbolismo, milagres e possibilidades.
Bibliografia
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ÒQuando a experi•ncia me ensinou
que todos os eventos comuns da vida
s‹o v‹os e fœteis, vendo que tudo o
que, para mim, era causa ou objeto de
temor n‹o continha nada de bom
nem de mal em si, mas na œnica medi-
da em que a alma fora comovida, de-
cidi finalmente pesquisar se n‹o exis-
tia um bem verdadeiro e que pudesse
se comunicar, algo cuja descoberta e
aquisi•‹o me procuraria para a eter-
nidade o gozo de uma alegria supre-
ma e incessante...Ó

ssim inicia Espinosa em seu Trata-
do sobre a reforma da raz‹o. Em se-
guida, ele pondera em seu Cora•‹o (o
cora•‹o purificado, o Nous, a alma-
esp’rito) sobre a possibilidade de uma
nova organiza•‹o da vida. Em sua
introdu•‹o, ele ap—ia suas considera-
•›es nas reflex›es de seu Cora•‹o pa-

ra ir em defesa Òdo amor de algo eter-
no e infinitoÓ, porque o amor da alma
leva ˆ alegria e desconhece a tristeza.

A eternidade e o infinito s‹o tam-
bŽm como Espinosa define Deus,
defini•‹o que ele salienta em sua
ƒtica, onde fala do Òinfinito absoluto
ou perfeito serÓ. Ele afirma que o fato
de atribuir a Deus m‹os, pŽs, olhos,
ouvidos, assim como a faculdade de
mudar de lugar, Ž uma forma impr—-
pria de falar sobre Ele, mesmo que
seja em um livro de sabedoria!

O amor, para o infinito absoluto ou
perfeito ser, que Ž a eternidade, Ž ser-
vido pela Òraz‹oÓ pura e pelo mental
puro, de acordo com Espinosa. En-
t‹o, a alma ser‡ preenchida apenas por
sentimentos de alegria e de anseio.
Essa Ž uma not‡vel associa•‹o entre a
raz‹o Ð como mentalidade pura Ð e o
amor. Na verdade, ele nos esclarece,
podemos manifestar o amor de Deus

A via ’ngreme
Hermes e Espinosa: O Cora•‹o e a Raz‹o
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somente com o terceiro aspecto do
conhecimento, o poder supremo da
Raz‹o.

O papel do Cora•‹o

O Cora•‹o desempenha, portanto,
um papel importante: n‹o somente Ž
poss’vel nos aconselharmos atravŽs
dele como ele nos faz refletir; o Cora-
•‹o Ž o centro a partir do qual apren-
demos a obedecer a Deus. Espinosa
fala de um consentimento necess‡rio
do Cora•‹o para obedecer a Deus em
justi•a e amor. A liberdade de expres-
s‹o e a diversidade de opini›es est‹o a
servi•o do amor, sendo o Cora•‹o o
instrumento de verifica•‹o de toda
doutrina. A liberdade da raz‹o e da
a•‹o constitui o ponto de partida da
obedi•ncia a Deus.

ÒCada um Ž... preso a essas doutri-
nas da fŽ para assimil‡-las com sua
compreens‹o e interpret‡-las para si
mesmo, para que encontre a mais
confort‡vel, para poder aceit‡-la, sem
uma dœvida sequer, porŽm com o
total assentimento do cora•‹o, de
modo que ele obede•a a Deus com a
total ades‹o do cora•‹o.Ó O Cora•‹o
Ž, portanto, o instrumento pelo qual
compreendemos a Deus e obedece-
mos a Ele, e a Raz‹o, o instrumento
pelo qual O amamos. Evidentemente,
um n‹o pode existir sem o outro, pois
s‹os p—los da mesma Òm™nadaÓ.

O Cora•‹o, no hermetismo

Segundo Hermes, o Cora•‹o est‡
encerrado em Pimandro. Ele Ž o ser
que Ž por si mesmo. Quando refletiu
sobre o essencial, o Cora•‹o tem um
papel muito importante no processo
de aprendizado.

Hermes descreve o processo no
qual os sentidos f’sicos s‹o deixados

para segundo plano e o Cora•‹o,
Pimandro, se revela na gl—ria do dis-
pensador do conhecimento do mun-
do da Luz. No vers’culo dezenove,
Pimandro diz a Hermes: ÒDirige
agora o teu cora•‹o para a Luz e
conhece-AÓ.

A interven•‹o de Pimandro tem
conseqŸ•ncias incr’veis, pois imedia-
tamente Hermes constata: Ò...vi, em
meu Nous, como a Luz, composta de
inumer‡veis pot•ncias, converteu-se
num mundo realmente ilimitado,
enquanto o fogo era cercado e domi-
nado por uma for•a muito poderosa
e, assim, posto em equil’brioÓ.

Vemos que para Hermes todos os
sentidos f’sicos adormecem como
condi•‹o para um novo come•o,
enquanto para Espinosa isso acontece
por causa do entendimento profundo
que ele adquiriu ap—s reflex‹o sobre a
futilidade da exist•ncia. Ele se distan-
cia do mundo, de sua honra e dos pra-
zeres sensuais, pelo fato de as alegrias
trazidas por esses tr•s freqŸentemen-
te se transformarem em afli•‹o.

Para aproximar-se dessa Òinfinita
alegriaÓ Ž necess‡rio j‡ n‹o amar o
que Ž transit—rio. Esse amor s— causa
disputas, —dio, ciœme, temor, decep-
•‹o, pesar e outras Òemo•›esÓ.

Somente ent‹o Espinosa orienta
seu amor para a eternidade e o infini-
to; e logo constata que Òn‹o consegue
expulsar toda a cobi•a, sensualidade e
ambi•‹oÓ, e apesar de Òno in’cio os
momentos [de reflex‹o consoladora]
serem raros e fugidios, na medida em
que eu aprendia mais e mais seu ver-
dadeiro ensinamento, eles se torna-
ram mais freqŸentes e duradourosÓ.

Para ele, Deus n‹o Ž o criador to-
do-poderoso que formou o mundo a
partir do nada. Ele n‹o Ž o ser que
tra•a os planos, tem objetivos, toma
decis›es, como uma provid•ncia que

A vida universal
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rege a natureza ou que cuida dos ho-
mens. O mundo n‹o Ž o produto de
uma decis‹o divina de cria•‹o. Deus,
de acordo com Espinosa, Ž uma reali-
dade infinita de onde fluem, segundo
leis internas, todas as formas de exis-
t•ncia; a expans‹o, ou tudo que o
espa•o contŽm, pertence ˆ ess•ncia de
Deus. Espinosa sabia que se distancia-
va das idŽias geralmente admitidas,
exceto das baseadas na filosofia her-
mŽtica. Em uma carta dirigida ao
secret‡rio da Sociedade Real de Ci•n-
cias de Londres, ele escreveu: ÒEu
declaro que alimento em rela•‹o a
Deus e ˆ natureza uma opini‹o muito
diferente daquela que defendem os
crist‹os de meu tempoÓ.

Deus n‹o cuida das pessoas; Ž
imposs’vel para Espinosa. Deus n‹o Ž
uma pessoa. N‹o seria correto pensar
que Deus tem m‹os e seria absurdo
orar e implorar a Deus em prol do
pr—prio interesse ou para um adianta-

mento pessoal, pois um Deus que res-
ponda isso n‹o existe. Espinosa pensa
que o ego’smo n‹o torna a pessoa
feliz: ÒS— estar ocupado consigo mes-
mo n‹o traz felicidadeÓ, porque Ž al-
go contr‡rio ˆ felicidade verdadeira.
Contudo, podemos amar a Deus e
construir uma rela•‹o ’ntima com Ele.
Como Hermes, ele pensa que a orien-
ta•‹o deve vir do interior, em confor-
midade com a vontade de Deus.

A alma afogada

Em um texto hermŽtico, encontra-se
esta explica•‹o: ÒNos seres sem raz‹o,
o cora•‹o Ž a naturezaÓ. Por natureza
entende-se tudo o que se relaciona
com as Òpaix›esÓ f’sicas e ps’quicas,
ou, como eram chamadas no sŽculo
XVII, as Òemo•›esÓ e os Òsentimen-
tosÓ, pelas quais a alma recebe ime-
diatamente tudo o que Ž velho quan-
do eles penetram o corpo. Ela Ž ator-
mentada pela cobi•a e pela dor que
correm como a lava, onde afunda e se
afoga. Encontramos a mesma imagem
no Corpus Hermeticumtraduzido no
sŽculo XVII conforme segue: ÒA
alma se afoga nos fluidos vitaisÓ.

Na Žpoca de Espinosa, a palavra
ÒprazerÓ era compreendida com obje-
tividade; n‹o era ainda estigmatizada
pela moral burguesa. O prazer era
considerado como pertencente ao
plano natural, a ser inclu’do no grupo
das paix›es.

Espinosa n‹o menciona diferentes
ordens de natureza, porque Deus
inclui a natureza em Si mesmo. O
fil—sofo examina com uma lupa as
paix›es e as emo•›es, entre as quais o
prazer e o apego aos sentidos, e as dis-
seca com precis‹o cirœrgica. Ele v• a
natureza humana como um campo de
for•as antag™nicas. Esse campo de
tens‹o, que encerra os centros da afe-
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tividade, das emo•›es e dos desejos, Ž
predominante, e a raz‹o tem pouco
dom’nio sobre ele.

Esse Ž nosso estado natural. Vemos
a for•a dos sentimentos e dos desejos
manifestar-se ao longo da hist—ria
humana, mas tambŽm exercer-se no
homem, em um n’vel mais profundo.
Tudo isso Ž coberto pelo conceito
ÒprazerÓ.

Os castigos pelas paix›es 
humanas segundo Hermes

No livro XIV de Hermes, Discurso
secreto sobre o monte, Tat faz a per-
gunta: ÒTenho, ent‹o, em mim, moti-
vos para ser castigado, Pai?Ó Ë qual
Hermes responde: ÒN‹o poucos, meu
filho, assustadores e numerosos!Ó
ÒEu n‹o os conhe•o, PaiÓ.

ÒEssa ignor‰ncia Ž, ela mesma, o
primeiro castigo, meu filho; o segun-
do Ž dor e afli•‹o; o terceiro, inconti-
n•ncia; o quarto, desejo; o quinto,
injusti•a; o sexto, gan‰ncia; o sŽtimo,
engano; o oitavo, inveja; o nono, astœ-
cia; o dŽcimo, c—lera; o dŽcimo pri-
meiro, irreflex‹o; o dŽcimo segundo,
maldade. Esses castigos s‹o doze em
nœmero, porŽm entre esses h‡ nume-
rosos outros que, mediante a pris‹o
do corpo, pela natureza for•am o
homem a sofrer pelas atividades dos
sentidos.Ó

A sabedoria de Hermes liga intima-
mente o sofrimento ˆ sujei•‹o pelas
percep•›es sensoriais e pelas paix›es
negativas. Quanto a Espinosa, ele
explica a maneira pela qual o homem,
sob o dom’nio das emo•›es negativas,
s— sabe dar-lhes livre curso. O fato de
ser acorrentado ˆs percep•›es senso-
riais Ž um entrave ao saber supremo,
ao exerc’cio da raz‹o, que Ž a passa-
gem obrigat—ria do acesso ̂  liberdade.
Somente o saber supremo, a Raz‹o,

permite sentir a felicidade das aspira-
•›es superiores: Òa alegria marca a
passagem do estado de fraqueza
comum ao da realiza•‹o superiorÓ,
explica o fil—sofo em sua segunda
defini•‹o das emo•›es.

Ele mesmo se regozija muito pelo
fato de a religi‹o fundamentada na
raz‹o seguramente conduzir ˆ verda-
deira ilumina•‹o. Ele demonstra que
quem alcan•a conscientemente um
n’vel aceit‡vel de raz‹o e de moral
est‡ em condi•‹o de experimentar o
supremo anseio e a suprema alegria.

Vivendo da raz‹o

Espinosa n‹o situa o ser humano
no mesmo lugar que Hermes. Este
œltimo diz: ÒO Nous est‡ em Deus, a
raz‹o est‡ no homem. A raz‹o est‡ no
Nous e o Nous Ž insens’vel ao sofri-
mentoÓ. Para o pensador holand•s, o
homem n‹o existe independentemen-
te do Outro, da natureza, isto Ž de
Deus. Ele Ž alicer•ado nesse Outro. O
conhecimento supremo decorre da
raz‹o, por meio da qual Deus estabe-
lece um contato com o homem.

Espinosa n‹o tem em grande esti-
ma as pessoas que n‹o s‹o regidas pela
raz‹o, que s— apreendem o mundo
pelas suas percep•›es sensoriais e cuja
alma dolente est‡ sujeita ˆs paix›es e
ˆs emo•›es. ƒ preciso, contudo, fazer
distin•‹o entre emo•›es e sentimen-
tos. O neurologista americano Anto-
nio Dam‡sio disse recentemente: ÒAs
emo•›es podem nos levar ao crime,
enquanto os sentimentos nos prote-
gem delesÓ. Para esses homens, Espi-
nosa v•, apesar de tudo, uma nova
perspectiva, a da Òvia ’ngremeÓ como
ele a chama: podemos voltar a subir a
escarpa, vivendo segundo a raz‹o,
pelo conhecimento que permite ado-
rar a Deus em verdade.



Mas, para isso, Ž preciso renunciar
ˆ cultura das emo•›es que, h‡ mil•-
nios, mantŽm as civiliza•›es sob seu
jugo: j‡ n‹o se deixar governar por
angœstia, medo, c—lera, ambi•‹o, vin-
gan•a, ciœme; aliviar a alma desses
pesos que a afastam de sua miss‹o;
purificar o cora•‹o segundo o conse-
lho de Hermes, mantendo-se Òno
centro para obedecer a DeusÓ.

Assim, Ž preciso se afastar de refle-
x›es do tipo: ÒAfinal, a c—lera n‹o Ž
algo t‹o mau... ƒ preciso de vez em
quando mostrar os dentes; n‹o Ž bom
reprimir as emo•›esÓ.

Fora o fato de que a repress‹o das
emo•›es pode ter efeitos nocivos,
vemos hoje cada vez mais a tend•ncia
ˆ exterioriza•‹o. O que leva a pensar
que a repress‹o pode ser, ˆs vezes,
uma rea•‹o positiva e salutar.

N‹o s‹o somente as aranhas e os
escorpi›es que secretam veneno. A
c—lera tambŽm destila veneno. N‹o
dizem: ÒFiquei t‹o envenenado com
tudo...Ó? O veneno da c—lera danifica
as estruturas sutis do Cora•‹o, desse
lugar central onde podemos ouvir a
Deus. Muitas cat‡strofes no mundo
s‹o causadas por pessoas persuadidas
de que Ž uma c—lera santa que os
anima e os autoriza a cometer crimes.
Se existe algo que n‹o Ž santo, ou que
n‹o torna santo, Ž a c—lera. Hermes
d‡, em rela•‹o a essa quest‹o, a mais
importante chave para a imortalidade:
ÒNunca mais se irarÓ. Espinosa,
igualmente, considera a c—lera como
uma emo•‹o especialmente negativa
que leva ao —dio e prejudica os
outros.

A mudan•a fundamental Ž a
pr—pria liga•‹o com a raz‹o

Como empreender a mudan•a fun-
damental? Como Espinosa v• a as-

cens‹o da via ’ngreme? Como proce-
der a uma purifica•‹o interior?

Na proposi•‹o 37 da ƒtica (4» par-
te), ele diz: ÒO bem que alguŽm que
pratica a virtude deseja para si mes-
mo, desejar‡ tambŽm para os outros
homens, e mais ainda por ter ele um
maior conhecimento de DeusÓ. O
elemento decisivo situa-se na vida
cotidiana. O centro em torno do qual
nossa vida se organiza Ž determinante
para a alma, para sua liga•‹o espiritual
potencial e para a supress‹o dos obs-
t‡culos no caminho ’ngreme a ser per-
corrido.

A raz‹o e as m‡s emo•›es
excluem-se mutuamente

O ponto de partida est‡ no pensa-
mento e no seu racioc’nio, segundo a
l—gica rigorosa de Espinosa. O s‡bio
n‹o deixa sua paz interior ser pertur-
bada por nada; ele permanece em per-
feita serenidade. Quanto mais se
deixa governar pela raz‹o, mais suas
emo•›es s‹o est‡veis e sem mistura.
Ao passo que o homem que se deixa
dominar pelas emo•›es priva-se to-
talmente do exerc’cio de sua raz‹o.

O fil—sofo Ž categ—rico: o que ele
afirma Ž demonstr‡vel. Sua vis‹o clara
e seu est’mulo para a a•‹o compelem
a escapar do jugo das paix›es e do
sofrimento. Como dar o pr—ximo
passo nesse caminho dif’cil? Como
manifestar seu amor a Deus e a seu
pr—ximo?

Sua posi•‹o Ž inequ’voca: Espinosa
preconiza um caminho altamente
religioso e crist‹o.

Na ƒtica, Espinosa consagra o
cap’tulo intitulado ÒDo poder da ra-
z‹o ou da liberdade humanaÓ a de-
monstrar o poder que a raz‹o exerce
sobre as emo•›es do cora•‹o. No en-
tanto, permanece a quest‹o de saber

36



como sair da sujei•‹o ˆs emo•›es
quando n‹o se Ž governado pela ra-
z‹o. Como aquele que est‡ incessan-
temente dominado por suas emo•›es
pode encontrar a for•a para se libertar
das paix›es? No cap’tulo ÒDa servi-
d‹o humanaÓ, Espinosa explica que o
poder do homem Ž extremamente
limitado e sempre inundado pela
influ•ncia das coisas exteriores.

Basta ver como, em nossos dias,
esses estados de alma nos impedem de
progredir interiormente em dire•‹o
ao homem verdadeiro, em dire•‹o ao
estado de sabedoria ideal descrito por
Espinosa. No momento atual, os pro-
gressos tecnol—gicos fornecem mui-
tos meios de escraviza•‹o e de domi-
na•‹o do homem pelas Òcoisas exte-
rioresÓ.

A compreens‹o Ž a verdadeira
panacŽia

O œnico remŽdio para curar as pai-
x›es Ž ter delas uma ÒidŽia clara e jus-
taÓ, uma justa compreens‹o, uma vez
que o esp’rito n‹o tem outro poder
sen‹o o pensamento e a forma•‹o de
representa•›es adequadas (proposi-
•‹o 3, Do poder da raz‹o).

A verdadeira compreens‹o Ž, por-
tanto, a panacŽia, asser•‹o que encon-
tra sua origem no hermetismo. Para
Hermes, a compreens‹o tambŽm tem
liga•‹o com a fŽ: ÒPorque compreender
verdadeiramente Ž possuir fŽ vivente,
enquanto a aus•ncia de fŽ Ž aus•ncia
de compreens‹oÓ (livro 11, vers’culo
25, Sobre a mente e os sentidos).

Neste sŽculo XXI, gostar’amos,
apesar de tudo, depois desse excelente
remŽdio prescrito por Espinosa, de
receber mais alguns conselhos de
ordem pr‡tica. Como fazer ent‹o,
quando sofremos as doen•as da alma,
para passar sob o reino da raz‹o como

um aut•ntico s‡bio? Porque a sujei-
•‹o ˆs emo•›es ou sua repress‹o s‹o
condutas que servem apenas para
piorar o campo de tens‹o entre a
raz‹o e as paix›es. Entregar-se ˆ ira e
ˆ cobi•a mais ainda, explicam Hermes
e Espinosa. Na segunda metade do
sŽculo XX assistimos a busca dos pra-
zeres sensuais e o extravasamento das
baixas emo•›es desempenharem seu
papel na evolu•‹o da consci•ncia
humana.

Com o risco de ser acusado de imo-
ralidade, ninguŽm ousou inscrever-se
na linhagem de Espinosa e de Pit‡go-
ras. N‹o deixaram, assim, passar uma
oportunidade de construir a alma?

O principal obst‡culo ao desenvol-
vimento espiritual Ž a falta de conhe-
cimento, diz Hermes. Ele impede de
viver segundo a raz‹o, diz Espinosa,
que inclui a vida segundo a raz‹o no
nœmero de emo•›es positivas; aspira-
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•‹o e alegria andam lado a lado com a
raz‹o na perspectiva da eternidade.
Sub specie ¾ternitatis.

Supersti•‹o, ilus‹o, imagem rom‰n-
tica? O conceito de eternidade ultra-
passa nosso entendimento e exige
algo que provŽm do outro lado do
tempo. O momento presente, intan-
g’vel, d‡ lugar a for•as que n‹o s‹o
deste mundo.

A cratera de Hermes

O presente Ž uma cratera de ener-
gia e de for•as divinas. Hermes (Tot),
representado nos tœmulos eg’pcios, Ž
o mensageiro encarregado de anun-
ciar aos homens a boa nova: Òmergu-
lhai nessa cratera, v—s, almas que o
podeis... v—s que sabeis para que fina-
lidade fostes criados... Deus quis que
a liga•‹o com o Esp’rito estivesse
dentro do alcance de todas as almas,
como pr•mio da corridaÓ.

Considerar as coisas na luz da eter-
nidade significa que a alma est‡ liga-
da ao Esp’rito. Em cada um, o exerc’-
cio da raz‹o leva a esse resultado. ƒ
preciso somente ter a coragem de
aplicar-se a isso. O anseio e a alegria
determinam a nota fundamental da
alma, o que produz essa coragem. O
momento presente contŽm a possibi-
lidade de, com a coopera•‹o de nosso
mais puro desejo, contemplar um
brilho da eternidade.

ƒ preciso ter a coragem de aceitar a
eternidade. N‹o como um clich• ro-
m‰ntico, mas como o princ’pio laten-
te e puro da vida do Outro em n—s, o
Outro que Ž divino. Hermes: Ò...se o
espa•o universal Ž objeto de nosso
pensamento, n‹o pensamos nele co-
mo espa•o, mas como Deus; e se pen-
samos no espa•o como Deus, ele j‡
n‹o Ž mais espa•o no sentido comum
da palavra, mas sim a for•a ativa de

Deus, que tudo encerra.Ó (Corpus
Hermeticum, 6¼ livro).

Nesse universo respira a eternida-
de-em-n—s. Assim vivemos segundo
a raz‹o. O anseio e o desejo puros, o
pensamento abstrato aut•ntico e o
ato libertador testemunham no ho-
mem de uma exist•ncia cada vez
mais perfeita.

A energia da m™nada foi reanima-
da e o microcosmo se desdobra em
toda sua estatura original.
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AlguŽm perguntou um dia a um fa-
moso alpinista ingl•s por que ele sem-
pre fazia escaladas. ÒOra, simplesmen-
te porque h‡ montanhas!Ó, respondeu
ele. Encontramos a palavra montanha
em todos os livros de sabedoria. Quan-
do consultamos uma tabela de refer•n-
cias do Novo Testamento vemos que ela
surge v‡rias vezes.

a filosofia da Escola da Rosacruz
çurea as montanhas s‹o comparadas a
cumes de onde Ž poss’vel avistar o no-
vo campo de vida e de onde nos vem o
aux’lio para atingi-lo. Os rosacruzes
falam freqŸentemente de uma Òsenda
escarpada que sobe de modo sinuosoÓ,
bem como do Òfogo das montanhas de
DeusÓ ao qual aspiram. Sem aux’lio,
sem sustenta•‹o, sem esses sinais Òque
v•m do cumeÓ e desencadeiam uma
ardente energia, n‹o se poderia sequer
falar de ascens‹o.

Como surgiu esse s’mbolo da mon-
tanha? O termo montanha evoca for•a
e majestade. Ele adquiriu um lugar no
subconsciente como o s’mbolo daqui-
lo que Ž dif’cil e inacess’vel. A majes-
tade e a pureza dos cimos nevados
como os vemos nos Andes, no Hima-
laia ou nos Alpes, inspiraram, atravŽs
dos sŽculos, respeito e rever•ncia. Eles
sempre atraem os homens irresistivel-
mente. Sua beleza majestosa, sua pure-
za e seu sil•ncio s‹o o reflexo de qua-
lidades que gostar’amos de possuir,
pois o homem sempre desejou para si
mesmo o poder e a beleza.

Aquele que se lan•a a escalar uma
montanha sai sensivelmente de sua
rotina. Que ele preste aten•‹o ˆ se-
guinte senten•a, j—ia do mundo dos
escaladores: ÒQuem quer fazer uma
ascens‹o deve levantar cedo, deixar suas
preocupa•›es para tr‡s, n‹o se sobre-
carregar, andar de modo regular e
saber olhar para frente.Ó

O que Ž necess‡rio

O buscador sabe: escalar uma mon-
tanha Ž vencer a si mesmo, pelo menos
esfor•ar-se para isso. Existe a fase pre-
parat—ria onde n‹o sabemos ainda o
que nos espera. S— sabemos uma coisa:
Ž preciso nos prepararmos. E nos in-
dagamos: o que vamos levar ou n‹o?
De que precisamos nessas alturas des-
conhecidas. Isso tambŽm exige de n—s
que nos sintonizemos minuciosamen-
te com aquilo que h‡ de mais profun-
do em n—s! L‡, nosso bin—culo deve
ser complementado por uma boa bœs-

O desejo por algo mais elevado, por uma via que
leva ao alto, reflete-se em todos os aspectos de
nossa vida. A criancinha que se pauta pela vida
dos adultos deseja ficar em pŽ para caminhar e se
tornar grande como eles. ƒ primeiro no plano
f’sico que ele quer Òse elevarÓ. Mais tarde, esse
impulso se transforma em desejo de erguer-se
profissional e socialmente, elevar-se em dire•‹o a
maior compreens‹o e poder.
Este Ž um fen™meno universal. Cada um percebe
um impulso interior que o impele a transcender a
vida costumeira; como a planta que se orienta
para o sol e a luz. O homem gostaria de escapar
da lengalenga cotidiana que o sufoca. Assim que
chega a um limite, onde todo esfor•o exterior Ž
v‹o, ele pode encontrar um caminho interior e
come•ar uma Òescalada da montanhaÓtotalmente
interior. A pergunta se apresenta, ent‹o: como
encontrar a montanha, umbigo do mundo e per-
man•ncia de Deus?

A escalada da 
montanha
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sola. Que sorte se encontramos um
mapa e conseguimos l•-lo. Encon-
tramos nossos companheiros de
viagem e, com o aux’lio da bœssola,
determinamos a dire•‹o.

Alguns escaladores procuram a se-
guran•a e se cercam com todos os ma-
pas poss’veis, mas ei-los logo perdidos
em um lugar que n‹o consta nos ma-
pas. Ent‹o, tende sempre um mapa co-
mo ponto de partida, porŽm um mapa
que indique o relevo. A maioria dos
mapas permanece confusa nessa ques-
t‹o, exatamente como aqueles que os
confeccionam. Eles param nos primei-
ros aclives e representam em branco
os altos cumes cobertos de neve Ð sem
relevo Ð justamente l‡ onde as diferen-
•as de altitude s‹o as mais consider‡-
veis. Os mapas s— s‹o realmente exa-
tos em baixa altitude, nos vales.

PorŽm, h‡ ainda mais. Pensemos,
por exemplo, nos —culos para a neve,
nos cal•ados imperme‡veis, nas garras,
no bast‹o de caminhada. Tantos pre-
parativos que exigem o autoconheci-
mento: o conhecimento de todas as
liga•›es que podem ser obst‡culos atŽ

antes da partida.

Que medidas devem ser tomadas

Em seguida vem a fase probat—ria.
Quando colocamos em ordem e em
condi•‹o de uso todo o material, resta
o mais importante: ousar instruir-nos
com cada um, com o grupo, e especial-
mente com a montanha! O poder da
montanha Ž imenso, todos os alpinis-
tas concordam com isso. Em tempo
claro, podemos ter uma idŽia do cimo,
sem ainda conhec•-lo. PorŽm, em
dado momento, Ž preciso subir. ƒ a
fase probat—ria: a vida nos limites
desta vida e de uma outra...

Entramos, em seguida, na fase pro-
fessa. Escolhemos o caminho certo a
nosso ver. O livro As nœpcias alqu’mi-
cas de Christian Rosenkreuznos d‡
aqui algumas indica•›es:

ÒDeus nos guarde, convidado! Se a
not’cia das nœpcias reais chegou a teus
ouvidos [É] h‡ quatro caminhos que
o Noivo te prop›e [É] Esses quatro
caminhos levam atŽ o castelo do Rei
com a condi•‹o de n‹o te perderes em
desvios. O primeiro Ž curto, porŽm
perigoso [É] O segundo, mais com-
prido por causa das voltas. Ele Ž plano
e f‡cil, com a condi•‹o de n‹o te des-
viares nem ˆ esquerda, nem ˆ direita,
isso com a ajuda de uma bœssola. O
terceiro Ž a verdadeira Via Real [É]
No entanto, atŽ o dia de hoje, somen-
te um homem entre milhares conse-
guiu segui-lo.

Nenhum mortal pode seguir o quar-
to [É] somente aqueles que t•m cor-
pos incorrupt’veis podem suport‡-lo.Ó

Para indicar a Via Real, a mais cur-
ta, os escaladores dizem: direttissimo.
Ela vai diretamente ao alvo, mas exige
que todas as dificuldades sejam venci-
das, por maiores que sejam. S— podem
segui-la os alpinistas mais corajosos e

ÒElevar os olhos para os montes de onde vir‡ o socorroÓ 
corresponde a determinado estado psicol—gico que impele o
aluno a empreender a escalada. Compreens‹o e conhecimento
fizeram-no ver a misŽria de seu estado: o œnico ponto de 
partida poss’vel para empreender a ascens‹o. Se ele persiste,
sente uma for•a salutar que faz que ven•a todos os obst‡culos.
O saco que ele carrega nas costas torna-se pouco a pouco
mais leve e, na medida de sua evolu•‹o, as for•as da nova
alma se tornam cada vez mais poderosas. Uma clareza que
jamais provara faz que ele lance um novo olhar sobre o
mundo, e esta nova perspectiva lhe mostra tudo sob aspectos
diferentes. Nessa esfera cheia de serenidade, uma nova cons-
ci•ncia se inflama. Ent‹o, ele pode dar os œltimos passos em
dire•‹o ao cimo onde nada mais Ž fugidio, pois tudo o que Ž
transit—rio foi deixado para traz. Esse novo campo de vida Ž
uma esfera de luz inextingu’vel, cuja t•nue claridade o havia
chamado quando ainda estava l‡ embaixo, no vale.
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os mais experimentados. J. van Rijc-
kenborgh diz a esse respeito: Òƒ pre-
ciso compreender que s— podemos
empreender a via que corresponde a
nosso destino, a via para a qual esta-
mos maduros e que corresponde ˆ
nossa situa•‹oÓ.

A montanha, o alvo a ser atingido,
exerce uma poderosa atra•‹o. S— de
poder avistar o cimo, esquecemos as
circunst‰ncias presentes, estamos pron-
tos a ir em frente, reunimos nosso
equipamento, e, no entanto, ainda
n‹o estamos totalmente prontos! En-
tramos em um campo de respira•‹o
diferente que nos obriga a mudar! E a
primeira coisa que aprendemos Ž que
Ž preciso aclimatar-nos, adaptar-nos ˆ
energia especial desse campo de vida
totalmente diferente. A segunda li•‹o
Ž que n‹o devemos, na escarpa da
montanha, acreditar-nos mais que um
gr‹o de poeira, e isso Ž uma experi•n-
cia marcante.

Em um recanto do Clube Alpino
Franc•s, est‹o afixadas as dez regras
do alpinista, que est‹o ao lado. Os
coment‡rios s‹o supŽrfluos: Ž nosso
caminho, tra•ado conscientemente
em decorr•ncia de grande nœmero de
experi•ncias e de muito suor.

Como devemos escutar

Um serm‹o da montanhan‹o se
dirige ˆ multid‹o, mas ˆqueles que
tomaram parte na expedi•‹o. O que Ž
dito s— pode ser ouvido por aqueles
que t•m um grande anseio. Quanto
mais nos aproximamos da montanha,
mais detalhes se oferecem ̂  vista. Esse
Ž o caso quando o alpinista se encon-
tra sobre uma placa de gelo no flanco
da montanha: sua situa•‹o Ž muito
particular. Nada, nenhuma forma
nem cor lembram-lhe o mundo l‡ de
baixo. O pr—prio ar Ž de composi•‹o

1. O poder da montanha Ž imenso com-
parado com a fraqueza humana. Para
enfrent‡-la Ž preciso dispor de for•as
f’sicas e espirituais.

2. N‹o se aventurem na montanha em 
m‡ condi•‹o f’sica e sem treinamento. 
Alimentem-se adequadamente, mas
sem excesso.

3. Um bom equipamento Ž muito impor-
tante. Muitos acidentes acontecem por
causa de equipamentos inadequados.

4. Uma corda Ž indispens‡vel.
5. Nunca partam sozinhos, nunca aban-

donem um companheiro.
6. Conhecer a montanha Ž a condi•‹o

para ser um bom alpinista. ObtŽm-se
esse conhecimento seguindo cursos
intensivos, com guias e amigos expe-
rientes. O dom’nio onde voc•s pene-
tram n‹o Ž um terreno onde se senti-
r‹o em casa; Ž preciso incessantemente
estar vigilante.

7. N‹o confiem no tempo. Na montanha,
o tempo Ž enganador e muda rapida-
mente.

8. Na montanha, as circunst‰ncias jamais
s‹o as mesmas e mudam a cada esta•‹o.

9. Temam uma œnica coisa: o relaxamen-
to da vigil‰ncia, especialmente ap—s
uma longa ascens‹o, quando se tem a
impress‹o de ter chegado ao final de
todas as dificuldades.

10. A compet•ncia do alpinista Ž fun•‹o
de sua intelig•ncia, de sua calma, de
sua coragem e de sua previd•ncia. Ele
jamais esquece que a montanha Ž mais
forte.
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Os escritos da êndia consideram
o Monte Meru como o Òumbigo
do mundoÓ, e no hinduismo o
ÒMahameruÓ Ž Òa grande 
montanha do mundoÓ. 
Os antigos textos budistas d‹o
ao Kailasa, no Himalaia, o
nome de Meru. Tanto para os
hindu’stas como para os budistas
ele Ž o centro do Universo.
FreqŸentemente as teorias 
cosmol—gicas s‹o associadas a
montanhas sagradas. 
No Avesta, mensagem de
Zoroastro em antigo persa,
trata-se do Hara Barzaiti. 
Essa montanha engloba o
mundo e em seu cume giram 
as estrelas, o sol e a lua. 
Seu nome permanece no atual
Alborz, ao norte do Ir‹.
Na çfrica, desde a AntigŸidade,
o Kilimanjaro, a mais alta 
montanha do continente, Ž
venerado. Esse nome significa
Òimposs’vel de vencerÓ. 
Dizem que nenhum p‡ssaro,
leopardo ou caravana humana
pode alcan•ar o branco cimo.
Na mitologia grega, o monte
Olimpo Ž a morada de Zeus 
e de outros deuses, enquanto 
o Parnaso Ž o ber•o da 
humanidade.
Muitas vezes s‹o altas 
montanhas, vis’veis de longe, 
cujos cimos se perdem nas
nuvens. Mas na Austr‡lia, 
a montanha sagrada dos 
abor’gines, o Uluru ou Ayers
Rock, Ž relativamente pouco
elevada: 867 metros; enorme
mon—lito quase exatamente no
meio da Austr‡lia, cercado de
terras planas.
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diferente, mais sutil. ƒ literalmente um
outro campo de respira•‹o. Os pensa-
mentos se voltam, ent‹o, para aqueles
que permaneceram em baixo, e nasce
o desejo de compartilhar a experi•ncia
com eles.

A hist—ria da montanha

Conta-se que, nos flancos da mon-
tanha branca, na fronteira entre a ro-
cha e a neve eterna, morava um s‡bio.
Vendo aproximar-se seu fim, ele reu-
niu seus disc’pulos a fim de escolher o
sucessor que manteria acesa a luz da
l‰mpada que, qual um farol, deveria ilu-
minar o caminho que conduzia ao cimo.

O s‡bio disse: ÒJuntos, tivemos mui-
tas experi•ncias, tivemos sempre o mes-
mo alimento. Cada um deve agora tes-
temunhar o que fez. ƒ o meu momen-
to de partir. A l‰mpada brilha sempre.
Enquanto for necess‡rio, sua luz
dever‡ iluminar os escaladores. Con-
tudo, Ž preciso manter o fogo. O guar-
di‹o da flama tem por tarefa velar para
que sua pr—pria flama interior jamais
cesse de brilhar. Eu lhes dou, pois, a
tarefa de alcan•ar o cimo da montanha
e de manter o fogo. Escolham entre
viver e sobreviver!Ó

Depois desse discurso, os disc’pu-
los puseram-se a caminho. O primeiro
tomou as palavras do mestre ao pŽ da
letra. Ele desceu em dire•‹o ˆ parte
rochosa onde cresciam as primeiras
‡rvores e recolheu combust’vel para
seu fogo. Mas, quanto mais alto quei-
mava o fogo, mais frio ele sentia. Ele
construiu uma cabana, e nem viveu
nem sobreviveu. O segundo tambŽm
desceu, recolheu galhos e madeira
seca, as cinzas de uma exist•ncia ante-
rior, depois seguiu o caminho das altu-
ras com seu pesado fardo. Mas este se
mostrou demasiado pesado, e ele nem
viveu nem sobreviveu. O terceiro,

meditando sobre as palavras do mes-
tre, acabou por negligenciar-se, abri-
gou-se na fronteira entre rochas e
neves eternas e chegou ˆ imobilidade
total. O quarto come•ou a escalar de
modo intrŽpido, tendo por œnico pen-
samento o alvo a ser alcan•ado, dedi-
cando a si mesmo muito pouca aten-
•‹o. Mas teve de retornar, pois n‹o
havia se adaptado a essas alturas.

O quinto alcan•ou o cume, porŽm
sem l‰mpada nem fogo. Ele acreditou
poder dispor de combust’vel como l‡
embaixo. Ele perdeu toda a sua ener-
gia na subida e morreu. O sexto, apa-
vorado com a sorte de seus condisc’-
pulos, retornou ao mundo l‡ de baixo.
Ele retomou o alimento habitual, e
nem viveu nem sobreviveu. O sŽtimo
refletiu sobre as palavras do mestre e,
apesar de se sentir indigno, manteve a
l‰mpada acesa. Ele pensava: Òƒ inœtil
subir ou descer se a chave da pedra
que sustenta a passagem para o cimo
encontra-se no meu pr—prio cora•‹oÓ.
Essa compreens‹o fez o fogo chame-
jar t‹o alto que o gelo derreteu e der-
ramou-se em um manancial de ‡gua
viva.

Na B’blia, muitos eventos acontecem em montanhas. MoisŽs
recebe as T‡buas da Lei. Jesus reœne seus disc’pulos para 
proferir seu ÒSerm‹o da MontanhaÓ, princ’pios a serem
seguidos para guiar os disc’pulos j‡ preparados. Ele conclui
dizendo: ÒTodo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras
e as pratica, assemelh‡-lo-ei ao homem prudente, que edificou
a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e n‹o caiu,
porque estava edificada sobre a rochaÓ (Mateus 7: 24-25). 
O caminho de cruz leva Jesus ao G—lgota, o Òmonte do 
cr‰nioÓ, evoca•‹o do cŽrebro humano e de sua import‰ncia
para o desenvolvimento do novo homem. Se a luz se 
eleva do ‡tomo divino do cora•‹o e ilumina o cŽrebro, o
caminho de cruz alcan•ou seu alvo. ƒ a morte do velho
homem, e o novo homem, renascido do Esp’rito, celebra 
sua ressurrei•‹o.

No flanco da 

montanha. Foto

Pentagrama.







O essencial Ž invis’vel aos olhos.

S— vemos bem com o cora•‹o.

Antoine de Saint-ExupŽry, O pequeno pr’ncipe (p. 28).


