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Cap��tulo 0Pref�aioO The Gospel of Sri Ramakrishna �e a tradu�~ao para o inglês do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, asonversas de Sri Ramakrishna om seus dis��pulos, devotos e visitantes, registradas por Mahendra-nath Gupta, que esreveu o livro sob o pseudônimo de \M". As onversas em bengali ompreendemino volumes, o primeiro dos quais foi publiado em 1897 e o �ultimo, um pouo depois da mortede M., em 1932. O Sri Ramakrishna Math de Madras publiou em dois volumes, uma tradu�~aopara o inglês de ap��tulos seleionados da monumental obra em bengali. Consultei todos enquantopreparava minha tradu�~ao.M., um dos dis��pulos ��ntimos de Sri Ramakrishna, esteve presente em todas as onversas registra-das no orpo prinipal do livro e anotou-as em seu di�ario. Essas anota�~oes possuem, portanto, o valorsemelhante a um texto taquigr�a�o. No Apêndie A enontram-se diversas onversas que oorreramdurante a ausênia de M., mas ele as reebeu de primeira m~ao das pessoas que delas partiiparam.As onversas trar~ao �a mente do leitor, um quadro ��ntimo da vida ria em aonteimentos do Mes-tre, de mar�o de 1882 a 24 de abril de 1886, apenas alguns meses antes de seu faleimento. Nesteper��odo esteve em ontato prinipalmente om bengalis de edua�~ao inglesa e dentre eles, esolheuos dis��pulos que iriam propagar sua mensagem e om eles dividiu suas rias experiênias espirituais.Fiz uma tradu�~ao literal, omitindo somente algumas p�aginas sem interesse para os leitores del��ngua inglesa. Muitas vezes a beleza liter�aria foi sari�ada em favor da tradu�~ao literal. Nenhumatradu�~ao pode fazer ompletamente justi�a ao original e esta di�uldade muito �e sentida no presentetrabalho, ujo onte�udo tem uma natureza m��stia profunda e desreve as experiênias interioresde um grande vidente. A linguagem humana �e um ve��ulo inadequado para expressar a perep�~aoal�em dos sentidos. Sri Ramakrishna foi quase um iletrado. Jamais revestiu seus pensamentos numalinguagem formal. Suas palavras prouravam transmitir sua realiza�~ao direta da Verdade. Sualinguagem n~ao passava de um dialeto de alde~oes. A�� reside seu enanto. A �m de expliar aos seusouvintes uma �loso�a ompliada, omo Cristo antes dele, ostumava reorrer a par�abolas simples eilustra�~oes tiradas de sua observa�~ao da vida di�aria em sua volta.O leitor enontrar�a menionadas nesta obra, muitas vis~oes e experiênias que saem da iêniaf��sia e at�e da psiologia. Com o desenvolvimento do onheimento moderno, a linha divis�oria entreo natural e o sobrenatural est�a em onstante mudan�a. As verdadeiras experiênias m��stias n~aos~ao atualmente menos suspeitas do que h�a meio s�eulo atr�as. As palavras de Sri Ramakrishnaj�a exereram uma inuênia tremenda em sua terra natal. S�abios da Europa enontraram em suaspalavras o som da verdade universal, mas estas palavras n~ao eram o produto de ogita�~ao inteletual;tinham raiz na experiênia di�aria. Por onseguinte, para os estudantes de religi~ao, psiologia eiênia f��sia, as experiênias do Mestre possuem um valor imenso para a ompreens~ao dos fenômenosreligiosos em geral. Sri Ramakrishna foi sem d�uvida, o Hindu dos Hindus, mas suas experiêniastransenderam os limites dos dogmas e redos do hindu��smo. Os m��stios de outras religi~oes que n~aosejam o hindu��smo, enontrar~ao nelas, a orrobora�~ao das experiênias de seus pr�oprios profetas e1



videntes. Isto �e muito importante hoje em dia, para o ressurgimento de valores religiosos. O leitor�eptio poder�a deixar de lado as experiênias sobrenaturais; entretanto enontrar�a no livro, materialsu�iente para lev�a-lo a um estudo s�erio e resolver muitos de seus problemas espirituais.H�a repeti�~oes dos ensinamentos e par�abolas no livro. Mantive-as de prop�osito. Possuem seuenanto e utilidade, repetidas omo se estivessem em diferentes ontextos. A repeti�~ao �e inevit�avelnuma obra desta natureza. Em primeiro lugar, aspirantes diversos vêm a um Mestre para quest~oesde natureza semelhante; por onseguinte, as respostas ter~ao um padr~ao mais ou menos idêntio.Al�em disso, os Mestres religiosos de todos os tempos e regi~oes vêm tentando, por meio da repeti�~ao,martelar as verdades no solo �arido da realitrante mente humana. Finalmente, a repeti�~ao n~aoparee tediosa quando as id�eias repetidas s~ao queridas para o ora�~ao do homem.Ahei neess�ario esrever uma introdu�~ao bastante extensa para o livro. Nela dei a biogra�a doMestre, desri�~oes das pessoas que estiveram em ontato om ele, explia�~oes urtas dos diversossistemas do pensamento religioso ligados �a vida de Sri Ramakrishna e outros assuntos relevantes queespero, tornar~ao o leitor mais apaitado para ompreender e apreiar o onte�udo inomum destelivro. �E partiularmente importante que o leitor oidental, n~ao familiarizado om o pensamentohindu, lesse primeiramente a introdu�~ao, a �m de que possa aproveitar em toda plenitude essasonversas. Muitas palavras e nomes indianos foram mantidos no texto, por falta de equivalentesingleses adequados. Seu signi�ado �e dado ou no Gloss�ario ou nas notas ao p�e das p�aginas. OGloss�ario tamb�em d�a explia�~oes de numerosas express~oes n~ao familiares aos leitores oidentais.0.1 Referênias e AgradeimentosNa Introdu�~ao tirei bastante material da Vida de Sri Ramakrishna publiada pelo Advaita Ashrama,Mayavati, �India. Tamb�em onsultei o exelente artigo sobre Sri Ramakrishna de Swami Nirveda-nanda, no volume II da Heran�a Cultural da �India.O livro ont�em muitas an�~oes entoadas pelo Mestre ou pelos devotos. Elas d~ao uma fei�~aoimportante da tradi�~ao espiritual de Bengala e foram em sua maioria, esritas por homens omexperiênia m��stia.Agrade�o ao Sr. John MoÆtt Jr. que deu a esses ântios a forma aqui reproduzida.Na prepara�~ao deste manusrito reebi ajuda inans�avel de v�arios amigos. A Sta. MargaretWoodrow Wilson e Sr. Joseph Campbell trabalharam bastante na edi�~ao de minha tradu�~ao. Sta.Elizabeth Davidson datilografou mais de uma vez todo o manusrito e prestou valiosa ajuda em mui-tos aspetos. O Sr. Aldous Huxley deixou-me uma d��vida de gratid~ao por ter esrito a Apresenta�~ao.Agrade�o sineramente a todos.No �rmamento espiritual, Sri Ramakrishna �e um resente��mpar. Ao longo dos em anos desde seunasimento e inquenta de sua morte, sua mensagem espalhou-se por terra e mar. Romain Rollanddesreveu-o omo aquele que preenhe as aspira�~oes de trezentos milh~oes de hindus nos �ultimos doismil anos. Mahatma Gandhi esreveu: \Sua vida nos permite ver Deus fae a fae. . . . Ramakrishnafoi a enarna�~ao viva da divindade." Vem sendo reonheido omo um ompanheiro de Krishna,Buda e Cristo.A vida e os ensinamentos de Sri Ramakrishna d~ao nova orienta�~ao ao pensamento dos desna-ionalizados hindus para os ideais espirituais de seus anestrais. Na �ultima parte do s�eulo XIXdesempenhou o papel vener�avel de Salvador da Religi~ao Eterna dos Hindus. Seus ensinamentos tive-ram um importante papel na liberaliza�~ao do pensamento dos pundits ortodoxos e ermit~oes. Mesmoagora s~ao a for�a sileniosa que est�a moldando o destino espiritual da �India. Seu grande dis��pulo,Swami Vivekananda, foi o primeiro mission�ario hindu a pregar a mensagem da ulturaindiana para as mentes eslareidas da Europa e da Am�eria. A onsequênia ompleta da2



obra de Swami Vivekananda ainda est�a no reôndito do futuro.Possa essa tradu�~ao do primeiro livro deste gênero na hist�oria religiosa do mundo, ser o registrodas palavras diretas de um profeta e ajudar a aigida humanidade a se aproximar de Verdade Eternada vida e a remover dis�ordias e lutas entre as diferentes ren�as! Possa ele permitir aos que busama Verdade, apreender as leis sutis do ampo sobrenatural e estender diante da vis~ao limitada dohomem o aliere espiritual do universo, a unidade da existênia e a divindade da alma!Swami NikhilanandaNew YorkAnivers�ario de Sri RamakrishnaFevereiro de 1942
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Parte IIntrodu�~ao �a Vida de Sri Ramakrishna
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Cap��tulo 1Vida da Infânia ao Saerd�oio
1.1 NasimentoSRI RAMAKRISHNA, o homem-Deus da �India moderna, naseu em Kamarpukur. Este vilarejo,no Distrito de Hooghly, onservou ao longo do s�eulo passado, a simpliidade das �areas rurais deBengala. Situado longe da estrada-de-ferro, manteve-se intoado pelo enanto da idade. Possu��aampos de arroz, palmeiras altas, banianos reais, alguns lagos e dois remat�orios. Ao sul do vilarejo,um rio orria lentamente. Um pomar de mangas, doado por um grande propriet�ario da vizinhan�apara uso p�ublio, era frequentado pelos meninos em seus folguedos. Uma estrada atravessava-o at�e ogrande templo de Jagannath em Puri e os alde~oes, em sua maioria fazendeiros e artes~aos, ajudavammuitos homens santos e peregrinos que por ali passavam. A monotonia da vida rural era quebradapelos alegres festivais, observânia dos dias sagrados, antos religiosos e outros prazeres inoentes.A respeito de seus pais, Sri Ramakrishna uma vez disse: \Minha m~ae foi a personi�a�~ao daretid~ao e do�ura. N~ao onheia muito a respeito do mundo; inoente na arte do �ngimento, dizia oque lhe passava pela abe�a. As pessoas amavam-na por seu ora�~ao aberto. Meu pai, um Brahminortodoxo, jamais aeitou presentes dos shudras. Passava a maior parte de seu tempo em adora�~ao emedita�~ao, repetindo o nome de Deus e antando Suas gl�orias. Sempre que em suas pr�atias di�ariasinvoava a deusa Gayatri, seu peito inhava e l�agrimas esorriam das faes. Gastava as horas livresfazendo grinaldas para a Divindade Familiar, Raghuvir." Khudiram Chattopadhyaya e ChandraDevi, pais de Sri Ramakrishna, asaram-se em 1799. Naquela �epoa Khudiram estava vivendo navila anestral de Dereypore, n~ao longe de Kamarpukur. Seu primeiro �lho, Ramkumar, naseu em1805, e sua primeira �lha, Katyayani, em 1810. Em 1814, o propriet�ario da terra mandou queKhudiram prestasse falso testemunho no tribunal ontra um vizinho. Ao reusar-se fazê-lo, o senhormoveu uma a�~ao ontra ele e tirou-lhe a propriedade anestral. Assim desprovido hegou, a onvitede outro propriet�ario, �a paata vila de Kamarpukur, onde lhe foi dada uma asa e mais ou menosum are de terra f�ertil. As olheitas da pequena propriedade bastavam para atender �as neessidadesda fam��lia. Ali viveu na simpliidade, dignidade e ontentamento.Dez anos depois de sua hegada a Kamarpukur, Khudiram fez uma peregrina�~ao a p�e at�e Ra-meswar, na extremidade sul da �India. Dois anos depois naseu seu segundo �lho, a quem hamouRameswar. Novamente em 1835, om a idade de sessenta anos, fez outra peregrina�~ao, desta vez, aGaya. Ali, desde tempos bem antigos, os indianos vêm dos quatro antos da �India, a �m de umprirsuas obriga�~oes om seus anestrais, ofereendo-lhes omida e bebida nos sagrados p�es de Vishnu.Nesse lugar sagrado, Khudiram teve um sonho, em que Vishnu prometeu-lhe naser omo seu �lho.Chandra Devi, tamb�em, defronte ao templo de Shiva em Kamarpukur, teve uma vis~ao em que lhefoi mostrado o nasimento da rian�a divina. Quando regressou, o marido enontrou-a gr�avida.Foi no dia 18 de fevereiro de 1836 que a rian�a, mais tarde onheida omo Ramakrishna, naseu.7



Em mem�oria ao sonho de Gaya, foi-lhe dado o nome de Gadadhar, o \Condutor da Clava", umep��teto de Vishnu. Três anos depois naseu uma irm~azinha.1.2 InfâniaGadadhar reseu um menino saud�avel e irrequieto, apreiador de brinadeiras e traquinies. Erainteligente e preoe, dotado de uma mem�oria prodigiosa. No olo de seu pai aprendeu de or o nomede todos seus anestrais e os hinos dos deuses e deusas e na esola do vilarejo, a ler e esrever. Suamaior alegria, ontudo, era ouvir hist�orias da mitologia hindu e dos �epios que depois repetia de or,para grande alegria dos alde~oes. Divertia-se pintando: havia aprendido a arte de esulpir imagensdos deuses e deusas om os oleiros, mas sua grande avers~ao era a matem�atia.Com a idade de seis anos Gadadhar teve seu primeiro êxtase espiritual. Um dia em junho ou julho,quando estava andando por um estreito aminho nas planta�~oes de arroz, omendo arroz empapadoque levava numa esta, olhou para o �eu e viu uma linda e esura nuvem de tempestade. Enquantoela se espalhava, envolvendo rapidamente todo o �eu, surgiu uma revoada de grous branos omo aneve. A beleza do ontraste enantou o menino. Caiu no h~ao, inonsiente, e o arroz espalhou-sepor todos os lados. Alguns alde~oes enontraram e levaram-no para asa, em seus bra�os. Gadadhardisse mais tarde que enquanto estivera naquele estado, experimentara uma alegria indesrit��vel.Gadadhar tinha sete anos quando seu pai morreu. Esse aonteimento marou-lhe profundamente.Pela primeira vez o menino ompreendeu que tudo nesse mundo �e transit�orio. Sem ser visto pelosoutros, ome�ou a fugir para o pomar de mangas ou para um dos remat�orios, onde passava horasabsorto em seus pensamentos. Tornou-se tamb�em, mais prestativo om a m~ae, no desempenho dastarefas dom�estias. Come�ou a ler e ouvir mais as hist�orias religiosas relatadas nos Puranas. Passoua se interessar pelos monges errantes e peregrinos piedosos que paravam em Kamarpukur a aminhode Puri. Esses santos, guardi~oes da heran�a espiritual da �India e testemunhas vivas do ideal deren�unia do mundo e do amor absorvente de Deus, entretinham o menino om suas hist�orias dos�epios hindus, dos santos e profetas e tamb�em, suas pr�oprias aventuras. Ele, de sua parte, busava�agua e omida e servia-os de diversas maneiras. Ao mesmo tempo, observava-os na medita�~ao e noseu ulto.Com a idade de nove anos, Gadadhar foi investido om o ord~ao sagrado. Essa erimônia onferiu-lhe os privil�egios de sua estirpe brahmin, inluindo o ulto da Divindade Familiar, Raghuvir, e lheimpôs as muitas disiplinas estritas de uma vida de brahmin. Durante a erimônia de investidurahoou seus familiares ao aeitar a omida feita por sua ama, uma Shudra. Seu pai jamais teriasonhado em fazer tal oisa, mas de brinadeira, Gadadhar uma vez havia prometido a essa senhora,que omeria sua omida e agora estava umprindo a palavra empenhada. Ela possu��a piedade,sineridade religiosa e isso era mais importante para o menino, do que as onven�~oes soiais.Agora foi permitido a Gadadhar fazer o ulto de Raghuvir. Come�ou assim, seu primeiro treinona medita�~ao. Doou tanto o ora�~ao e a alma a esse ulto, que a imagem de pedra logo lhe pareeuomo sendo o Senhor do Universo vivo. Sua tendênia a se perder em ontempla�~ao foi notada pelaprimeira vez nessa �epoa. Atr�as de sua despreoupa�~ao infantil, notava-se o aprofundamento de suanatureza espiritual.Por esta �epoa, na noite do Shivaratri, onsagrada ao ulto de Shiva, foi organizada uma apre-senta�~ao dram�atia. O ator prinipal, que deveria fazer o papel de Shiva, adoeeu subitamente eonveneram Gadadhar a �ar em seu lugar. Enquanto os amigos o estavam vestindo para o papelde Shiva, espalhando inzas em todo o orpo, desfazendo as mehas de abelo, oloando um tridenteem sua m~ao e um ros�ario de ontas de rudraksha no peso�o - o menino pareia estar fora de suaonsiênia. Aproximou-se do palo om passos lentos e medidos, amparado por seus amigos. Pareiaa imagem viva de Shiva. A plat�eia aplaudiu ruidosamente aquilo que pareia ser seu dom de artista,8



mas logo desobriu-se que ele estava realmente perdido na medita�~ao. O rosto estava radiante el�agrimas esorriam pelas faes. Estava fora do mundo exterior. O efeito dessa ena na plat�eia foitremendo. As pessoas sentiam-se aben�oadas omo se fosse a vis~ao do Pr�oprio Shiva. A apresenta�~aoteve de ser interrompida e o menino permaneeu naquele estado at�e a manh~a seguinte.O pr�oprio Gadadhar organizou ent~ao, uma ompanhia dram�atia om seus jovens amigos. Opalo foi montado no pomar de mangas. Os enredos foram seleionados das hist�orias do Ramayanae do Mahabharata. Gadadhar onheia de or quase todos os pap�eis, tendo-os ouvido de atorespro�ssionais. Seu tema favorito foi o epis�odio de Vrindavan da vida de Krishna desrevendo asmaravilhosas hist�orias de amor de Krishna, das leiteiras e dos pastores. Gadadhar assumia os pap�eistanto de Radha omo o de Krishna e muitas vezes perdia-se no papel que representava. Sua gra�afeminina natural dava mais for�a ao efeito dram�atio. O pomar de mangas ressoava om o kirtan altodos meninos. Perdido na m�usia e na divers~ao, Gadadhar tornou-se indiferente �a rotina da esola.Em 1849 Ramkumar, o �lho mais velho, foi a Calut�a a �m de melhorar a situa�~ao �naneira dafam��lia. Gadadhar estava no limiar da juventude. Havia se tornado o predileto das mulheres da vila.Adoravam ouvi-lo falar, antar ou reitar trehos dos livros sagrados. Divertiam-se om seu jeito deimitar vozes. O instinto natural delas reonheia a pureza inata e inoênia desse menino de pelelara, abelo ondulado, olhos brilhantes, rosto sorridente e graiosidade inesgot�avel. As mulheresmais velhas e piedosas onsideravam-no omo Gopala, o Menino Krishna, e as mais jovens viam-noomo o jovem Krishna de Vrindavan. Ele pr�oprio idealizava tanto o amor das gopis por Krishna, que�as vezes desejava naser de novo omo mulher, se pudesse fazê-lo, a �m de amar Sri Krishna omtodo seu ora�~ao e alma.1.3 Ida a Calut�aCom a idade de dezesseis anos Gadadhar foi hamado por seu irm~ao mais velho, Ramkumar, paraCalut�a a �m de ajud�a-lo no seu trabalho de saerdote. Ramkumar havia aberto uma aademia desânsrito para omplementar sua renda e era sua inten�~ao, fazer om que gradualmente a abe�a deseu irm~ao se voltasse para os estudos. Gadadhar apliou-se de orpo alma a essa nova obriga�~aoomo saerdote de algumas fam��lias de Calut�a. Seu ulto era muito diferente daquele dos saerdotespro�ssionais. Passava horas enfeitando as imagens e antando hinos e an�~oes devoionais; exeutavaom amor os outros deveres de seu trabalho. As pessoas �avam, impressionadas om seu fervor,mas ele ontinuava dando poua aten�~ao aos seus estudos.A prin��pio Ramkumar n~ao se opôs ao temperamento de seu irm~ao. Queria que Gadadhar sefamiliarizasse om as ondi�~oes de vida da idade, mas um dia deidiu adverti-lo sobre sua indiferen�aao mundo. A�nal de ontas, num futuro pr�oximo, Gadadhar deveria, omo hefe de fam��lia, ganhar avida por meio dos deveres brâmanes e isso requeria um onheimento profundo da lei hindu, astrologiae assuntos orrelatos. Gentilmente repreendeu Gadadhar e pediu-lhe que prestasse aten�~ao aos seusestudos, mas o rapaz respondeu-lhe om esp��rito: \Irm~ao, o que vou fazer om uma simples edua�~aopara ganhar p~ao? �E melhor que eu onsiga sabedoria que iluminar�a meu ora�~ao e me dar�a feliidadepara sempre."1.4 Edua�~ao para Ganhar o P~aoO anseio interior da alma indiana enontrou express~ao nessas palavras apaixonadas do jovem Ga-dadhar. O que seus olhos n~ao so�stiados viram em torno de si em Calut�a, naquela �epoa ametr�opole da �India e o entro da moderna ultura e onheimento? Ganânia e lux�uria dominavamas mais altas amadas da soiedade e as pr�atias religiosas espor�adias eram apenas exteriores, que a9



alma h�a muito tempo havia abandonado. Gadadhar jamais havia visto algo semelhante em Kamar-pukur, entre os alde~oes simples e piedosos. Os sadhus e monges errantes a quem havia servido emsua meninie, haviam-lhe revelado uma �India totalmente diferente. Ele havia �ado impressionadoom a devo�~ao e pureza, o autoontrole e a ren�unia deles. Havia aprendido om eles e om suapr�opria intui�~ao, que o ideal de vida omo tinha sido ensinado pelos s�abios na �India, era a realiza�~aode Deus.Quando Ramkumar repreendeu Gadadhar por negligeniar uma \edua�~ao para ganhar p~ao", avoz interna do menino reordou-lhe que o legado de seus anestrais - o legado de Rama, Krishna,Buda, Shankara, Ramanuja, Chaitanya - n~ao era seguran�a no mundo, mas o Conheimento de Deus.Esses s�abios eram os verdadeiros representantes da soiedade hindu. Cada um deles estava sentado,por assim dizer, na rista da onda que se seguiu a ada depress~ao suessiva no urso tumultuado davida naional indiana. Tudo demonstrava que a orrente de vida da �India �e a espiritualidade. Essaverdade foi revelada a Gadadhar por aquela vis~ao interior que esquadrinhava o passado e o futuronuma s�o varredura, n~ao afetada pelas barreiras de tempo e espa�o. Mas ele n~ao onheia a mudan�aprofunda que havia oorrido no seu pa��s nos �ultimos em anos.A soiedade indiana do s�eulo XVIII havia passado por um per��odo de deadênia. Foi o rep�usulodo dom��nio mu�ulmano. Havia anarquia e onfus~ao em todas as esferas. Pr�atias superstiiosasdominavam a vida religiosa. Ritos e rituais passavam por espiritualidade. Saerdotes gananiosostornaram-se guardi~oes do �eu. A verdadeira �loso�a foi suplantada pelas opini~oes dogm�atias. Ospundits deliiavam-se om polêmias v~as.Em 1757 os omeriantes ingleses lan�aram os fundamentos do dom��nio inglês na �India. Gra-dualmente o Governo foi sistematizado e a falta de leis suprimida. Os indianos estavam muitoimpressionados om o poder militar e a sagaidade pol��tia dos novos governantes. Atr�as dos o-meriantes vieram os eduadores ingleses, os reformadores soiais e os mission�arios rist~aos - todossustentando uma ultura ompletamente alienada �a mente indiana. Em diferentes partes do pa��sforam onstru��das institui�~oes eduaionais e igrejas rist~as. Foi ofereido aos jovens indianos o ine-briante vinho da ultura oidental do �ultimo s�eulo XVIII e re�em XIX, que beberam em largostragos.O primeiro efeito dessa orrente nos indianos eduados, foi apagar de sua mem�oria, as ren�as h�amuito onsagradas e as tradi�~oes da soiedade indiana. Chegaram a rer que n~ao havia qualquerVerdade transendental. O mundo dos sentidos �e tudo o que existe. Deus e a religi~ao eram ilus~oes damente inulta. O verdadeiro onheimento s�o poderia vir da an�alise da natureza. Ent~ao ate��smo eagnostiismo tornaram-se moda. Os jovens da �India, que estudaram em esolas inglesas, deleitavam-se maldosamente em quebrar abertamente os ostumes e tradi�~oes de sua soiedade. Demoliriamo sistema de astas e removeriam as leis disriminat�orias a respeito de omida. A reforma soial,a expans~ao da edua�~ao seular, o asamento de vi�uvas, aboli�~ao do asamento entre rian�as -onsideravam tais pontos, a pana�eia para a ondi�~ao degenerada da soiedade indiana.Os mission�arios rist~aos deram o toque �nal no proesso de transforma�~ao. Ridiularizaramomo rel��quias de uma �epoa b�arbara, as imagens e rituais da religi~ao hindu. Tentaram persuadira �India que os ensinamentos de seus santos e profetas eram a ausa de sua queda, que seus Vedas,Puranas e outras esrituras estavam heias de supersti�~ao. O ristianismo, sustentavam, havia dado�a ra�a brana, posi�~ao e poder nesse mundo e erteza de feliidade no pr�oximo; por onseguinte, oristianismo era a melhor de todas as religi~oes. Muitos jovens indianos inteligentes onverteram-se.O homem da rua �ou onfuso. A maioria das pessoas tornou-se materialista. Todas as pessoasque moravam perto de Calut�a ou outras muito ligadas �a ultura oidental, mesmo aquelas ��eis �astradi�~oes ortodoxas da soiedade indiana, �aram ontagiadas pelas novas inertezas e ren�as.A alma da �India, ontudo, tinha que renaser atrav�es de um despertar espiritual. Ouvimos oprimeiro grito para tal renasimento na primeira r�eplia do jovem Gadadhar: \Irm~ao, o que fareiom uma simples edua�~ao para ganhar o p~ao?" 10



Ramkumar mal podia ompreender a importânia da resposta de seu jovem irm~ao. Desreveuom ores brilhantes a vida feliz e f�ail dos letrados na soiedade de Calut�a. Gadadhar, entretanto,sentiu intuitivamente que os eruditos, usando suas pr�oprias ilustra�~oes, eram omo abutres, voandoalto om as asas de seu inteleto sem inspira�~ao, om os olhos �xos no esonderijo da ganânia elux�uria. Por isso manteve-se �rme e Ramkumar teve de eder.
1.5 Templo de Kali em DakshineswarNaquela �epoa morava em Calut�a uma ria vi�uva hamada Rani Rasmani, pertenente �a astados shudras, muito onheida em muitos lugares n~ao s�o por sua habilidade nos neg�oios, orageme inteligênia, mas tamb�em, pela magnanimidade de seu ora�~ao, piedade e devo�~ao a Deus. Eraassistida no gereniamento de sua grande fortuna pelo genro, Mathur Babu.Em 1847 Rani omprou vinte ares em Dakshineswar, um vilarejo a mais ou menos quatro milhasao norte de Calut�a, onde onstruiu diversos templos. Seu Ishta ou Ideal Esolhido, era a M~ae DivinaKali.O templo prinipal erguia-se diretamente na margem leste do Ganges. As partes norte e leste doterreno ont�em um pomar, jardins e dois pequenos reservat�orios. A parte sul �e revestida de erâmiae argamassa. O visitante que hega de baro, sobe os degraus do imponente ghat de banho que levaao handni, um terra�o oberto, sendo que em ada lado, ergue-se uma �leira de seis templos deShiva. A leste do terra�o e dos templos de Shiva h�a um p�atio largo, pavimentado e retangular, nossentidos norte e sul. Dois templos erguem-se no entro desse p�atio, sendo o mais largo deles, para osul e om frente para o sul, dediado a Kali e o menor, em frente ao Ganges, para Radhakanta, querdizer, Krishna, o onsorte de Radha. Nove �upulas om torres elevam-se aima do templo de Kalie em frente, ergue-se o natmandir bem espa�oso ou vest��bulo de m�usia, ujo terra�o �e sustentadopor imponentes pilares. Nos antos noroeste e sudeste do onjunto de templos h�a dois nahabats,ou torres de m�usia, dos quais ouve-se m�usia em horas diferentes do dia, espeialmente na aurora,meio-dia e pôr do sol, quando o ulto �e feito nos templos. Três lados do p�atio pavimentado - omexe�~ao do lado oeste - s~ao formados por ozinhas, dispensas, salas de jantar quartos para o pessoalda administra�~ao e onvidados. O aposento na parte noroeste, depois do �ultimo templo de Shiva,possui um interesse espeial para n�os, porque ali, Sri Ramakrishna passou boa parte de sua vida. Naparte oeste desse quarto h�a um p�ortio semiirular dando para o rio. Defronte do p�ortio estende-seum aminho, no sentido norte-sul e al�em desse aminho, est�a um grande jardim e abaixo, o Ganges.O pomar, em dire�~ao norte dos edif��ios ont�em o Panhavati, o baniano e a �arvore bel que est~aoassoiados �as pr�atias espirituais de Sri Ramakrishna. Fora e ao norte do onjunto de templos est�ao kuthi ou \bungallow", utilizado pelos familiares da Rani Rasmani quando visitavam a templo. Nonorte do templo, separado por um muro alto, est�a um dep�osito de p�olvora pertenente ao Governoinglês.
1.5.1 ShivaNos doze templos de Shiva est~ao instalados os emblemas do Grande Deus da Ren�unia nos seusv�arios aspetos, adorado diariamente om ritos apropriados, Shiva requer pouos artigos para seuulto. Flores branas e folhas de bel e um pouo de �agua do Ganges ofereidos om devo�~ao s~aosu�ientes para satisfazer a Divindade benigna e onseguir a gra�a da libera�~ao.11



1.5.2 RadhakantaO templo de Radhakanta, tamb�em onheido omo o templo de Vishnu, ont�em as imagens de Radhae Krishna, o s��mbolo da uni~ao om Deus atrav�es do amor ext�atio. As duas imagens est~ao em imade um pedestal direionado para o oeste. O h~ao �e de m�armore. Do teto do p�ortio dependuram-seandelabros obertos por um pano vermelho para protegê-los da poeira. Biombos de lona protegemas imagens dos raios do sol que se p~oe. Junto �a soleira do santu�ario interior h�a um pequeno reipientede lat~ao om �agua benta. Com muito respeito, alguns visitantes devotos bebem algumas gotas.1.5.3 KaliO templo prinipal �e dediado a Kali, a M~ae Divina, aqui ultuada omo Bhavatarini, a Salvadora doUniverso. O h~ao do templo �e tamb�em de m�armore. A imagem de basalto da M~ae, vestida om umdeslumbrante broado de ouro, ergue-se sobre uma imagem de m�armore brano do orpo deitado deseu Consorte Divino, Shiva, o s��mbolo do Absoluto. Aos p�es da Deusa h�a, entre outros ornamentos,pulseiras de ouro para os tornozelos. Seus bra�os est~ao enfeitados om j�oias de ouro. Usa olares deouro e p�erolas, uma grinalda dourada de abe�as humanas e um into de bra�os humanos. Possuioroa de ouro, brinos de ouro e um anel de ouro om uma p�erola no nariz. Tem quatro bra�os. Am~ao esquerda mais baixa segura uma abe�a humana quebrada e a mais alta, um sabre manhado desangue. A m~ao direita distribui gra�as a Seus �lhos; a outra, retira seu medo. A majestade de Suapostura di�ilmente pode ser desrita. Combina o terror da destrui�~ao om a seguran�a da ternuramaternal porque Ela �e o Poder C�osmio, a totalidade do universo, a harmonia gloriosa dos pares deopostos. Ela lida om a morte uma vez que ria e preserva. Possui três olhos, o tereiro sendo os��mbolo da Sabedoria Divina. Atemoriza os maus, mas onede amor aos devotos.Todo o mundo simb�olio est�a representado no templo - a Trindade da M~ae Natureza (Kali), oAbsoluto (Shiva) e o Amor (Radhakanta), o aro ligando �eu e terra. A terr��vel Deusa do Tantra, oToador de Flauta que enanta a alma, menionado no Bhagavata e o Absoluto absorto em Si mesmodos Vedas moram juntos, riando a maior s��ntese das religi~oes. Todos os aspetos da Realidade s~aorepresentados ali, mas desse hefe de fam��lia divino, Kali �e o entro, a Senhora absoluta. Ela �ePrakriti, a Proriadora, a Natureza, a Destruidora, a Criadora. N~ao, Ela �e qualquer oisa maior emais profunda para aqueles que têm olhos para ver. Ela �e a M~ae Universal, \minha M~ae" omo SriRamakrishna ostumava dizer, a Toda Poderosa, que Se revela a Seus �lhos sob aspetos diferentes eEnarna�~oes Divinas, o Deus Vis��vel, que onduz o eleito at�e a Realidade Invis��vel; e se Lhe agradar,Ela retira o �ultimo tra�o de ego dos seres riados e funde-os na onsiênia do Absoluto, o Deusindifereniado. Por Sua gra�a, \o ego �nito se perde no ilimit�avel Ego - Atman - Brahman".Rani Rasmani gastou uma fortuna na onstru�~ao do templo e uma outra para a erimônia deonsagra�~ao, que teve lugar em 31 de maio de 1855.Sri Ramakrishna - daqui por diante hamaremos Gadadhar por esse nome que nos �e familiar -veio ao templo om seu irm~ao mais velho, Ramkumar, nomeado saerdote do templo de Kali. SriRamakrishna a prin��pio n~ao aprovou o trabalho de Ramkumar para a shudra Rasmani. O exemplodo pai ortodoxo ainda estava vivo em sua mente. Fez, tamb�em, obje�~ao ao fato de se omer asoferendas ozidas do templo, uma vez que, de aordo om o ostume ortodoxo hindu, essa omida s�opode ser ofereida �a Divindade na asa de um brahmin. Mas a santa atmosfera do templo, a solid~aodo bosque vizinho, o uidado arinhoso de seu irm~ao, o respeito demonstrado pela Rani Rasmanie Mathur Babu por ele, a presen�a viva da Deusa Kali e aima de tudo, a proximidade do Gangessagrado, ao qual Sri Ramakrishna sempre teve o mais elevado respeito, gradualmente des�zeram suadesaprova�~ao e ele ome�ou a se sentir em asa.Dentro de pouo tempo, Sri Ramakrishna atraiu a aten�~ao de Mathur Babu que, impressionadoom o fervor religioso do jovem, desejava que ele partiipasse do ulto do templo de Kali. Sri Rama-12



krishna, ontudo, adorava a liberdade e era indiferente a qualquer arreira mundana. A pro�ss~ao desaerdote num templo onstru��do por uma mulher ria n~ao dizia nada �a sua mente. Al�em do mais,hesitava assumir a responsabilidade dos enfeites e j�oias do templo. Mathur teve que esperar por umaoasi~ao mais prop��ia.Por essa �epoa hegou a Dakshineswar um jovem de dezesseis anos, destinado a desempenharum papel importante na vida de Sri Ramakrishna. Hriday, seu sobrinho distante , era natural deSihar, um vilarejo n~ao longe de Kamarpukur e que tinha sido seu amigo de infânia. Inteligente,exepionalmente en�ergio e dotado de grande presen�a de esp��rito, agia omo veremos mais tarde,omo uma sombra em torno de seu tio e estava sempre pronto a ajud�a-lo, mesmo om sarif��io deseu bem-estar pessoal. Estava destinado a ser uma testemunha muda de muitas das experiêniasespirituais de Sri Ramakrishna e que tomou onta de seu orpo nos dias tempestuosos de sua pr�atiaespiritual. Hriday veio a Dakshineswar �a proura de trabalho e Sri Ramakrishna �ou feliz ao vê-lo.Inapaz de resistir �a persuas~ao de Mathur Babu, Sri Ramakrishna por �m entrou para o servi�odo templo, sob a ondi�~ao de que Hriday o assistisse. Sua primeira obriga�~ao foi vestir e enfeitar aimagem de Kali. Um dia um dos saerdotes do templo de Radhakanta deixou air aidentalmentea imagem de Krishna no h~ao, quebrando uma das pernas. Os pundits aonselharam a Rani ainstalar uma nova est�atua, visto que a adora�~ao de uma imagem om a perna quebrada era ontra aspresri�~oes das esrituras. A Rani, entretanto, gostava muito dessa est�atua e pediu a opini~ao de SriRamakrishna. Em estado abstra��do, ele disse: \Essa solu�~ao �e rid��ula. Se um genro da Rani quebrara perna ela iria se desfazer dele e pôr um outro em seu lugar? Ela n~ao provideniaria tratamentopara ele? Por que n~ao faz o mesmo nesse aso? Que a imagem seja onsertada e adorada omoantes". Foi uma solu�~ao simples e direta, aeita pela Rani. O pr�oprio Sri Ramakrishna onsertou-a.O saerdote foi dispensado por seu desuido e a pedido sinero de Mathur Babu, Sri Ramakrishnaaeitou o argo de saerdote no templo de Radhakanta.1.6 Saerdote Sri RamakrishnaNasido de uma fam��lia ortodoxa, Sri Ramakrishna onheia as formalidades do ulto, seus ritose os rituais. Os in�umeros deuses e deusas da religi~ao hindu onstituem os aspetos humanos doindesrit��vel e inompreens��vel Esp��rito, onebido pela mente humana �nita. Eles ompreendem eapreiam o amor humano e a emo�~ao, ajudam os homens a realizarem seus seulares ideais espirituaise por �m, tornam os homens apazes de atingir libera�~ao das mis�erias da vida fenomenal. A Fonteda luz, inteligênia, sabedoria e for�a �e somente o Uno de onde prov�em a satisfa�~ao do desejo.Contudo, enquanto o homem estiver ligado pelas limita�~oes humanas, s�o poder�a adorar Deus atrav�esde formas humanas. Por onseguinte, o hindu��smo manda que o devoto onsidere Deus omo o paiideal, a m~ae ideal, o marido ideal, o �lho ideal ou o amigo ideal. Mas o nome �nalmente onduz aoSem nome, a forma ao Sem forma, a palavra ao Silênio, a emo�~ao �a serena realiza�~ao da Paz naExistênia-Conheimento-Bem-aventuran�a Absolutos. Os deuses gradualmente fundem-se num s�oDeus, mas at�e que essa realiza�~ao seja alan�ada, o devoto n~ao pode dissoiar os fatores humanos deseu ulto. Portanto, a Divindade �e banhada, vestida e enfeitada om ornamentos. �E alimentada eposta para dormir. �E propiiada om hinos, an�~oes e ora�~oes. H�a ritos apropriados ligados a essasfun�~oes. Por exemplo, a �m de assegurar para si mesmo pureza externa, o saerdote banha-se na�agua santi�ada e oloa roupa apropriada. Puri�a a mente e os �org~aos dos sentidos atrav�es demedita�~oes pr�oprias. D�a for�a ao loal de ulto ontra as for�as do mal desenhando em volta ��rulosde fogo e �agua. Desperta os diferentes entros espirituais do orpo e invoa o Esp��rito Supremo no seuora�~ao. Ent~ao transfere o Esp��rito Supremo para a imagem diante dele e adora a imagem, deixandode onsider�a-la argila ou pedra, mas a enarna�~ao do Esp��rito, palpitante de Vida e Consiênia.Depois do ulto o Esp��rito Supremo �e hamado da imagem para Seu verdadeiro santu�ario, o ora�~aodo saerdote. O verdadeiro devoto onhee o absurdo de adorar a Realidade Transendental om13



objetos materiais - vestindo Aquele que permeia todo o universo e o al�em, oloando num pedestalAquele que n~ao pode ser limitado pelo espa�o, alimentando Aquele que �e desenarnado e inorp�oreo,antando diante d'Ele uja gl�oria a m�usia das esferas tenta em v~ao prolamar. Mas atrav�es dessesritos o devoto aspira ir em �ultima instânia, al�em dos ritos, formas e nomes, palavras e ora�~ao erealizar Deus omo Consiênia que Tudo penetra.Os saerdotes hindus est~ao amplamente familiarizados om os ritos do ulto, mas somente algunss~ao onsientes de seu signi�ado subjaente. Movimentam as m~aos e os membros meaniamente,obedeendo ao p�e da letra as esrituras e repetem os mantras sagrados omo papagaios. Mas desde oome�o, o signi�ado interior desses ritos foi revelado a Sri Ramakrishna. Assim que se sentava dianteda imagem, uma estranha transforma�~ao operava-se em sua mente. Enquanto dava andamento �aserimônias presritas, na verdade enontrava-se irundado por uma muralha de fogo protegendo-o eo lugar do ulto, ontra as vibra�~oes n~ao espirituais, ou sentia a subida m��stia da Kundalini atrav�esdos diferentes entros do orpo. O brilho do seu orpo, sua profunda absor�~ao, a intensa atmosferado templo impressionavam �aqueles que o viam adorar a Divindade.Ramkumar desejava que Sri Ramakrishna aprendesse os rituais intrinados do ulto de Kali. A�m de se tornar saerdote de Kali, a pessoa tem que passar por uma iniia�~ao espeial, dada porum guru quali�ado e para Sri Ramakrishna foi enontrado um brahmin ompetente. Logo que obrahmin pronuniou a palavra sagrada em seus ouvidos, Sri Ramakrishna, tomado de emo�~ao, emitiuum grito e mergulhou em onentra�~ao profunda.Mathur implorou a Sri Ramakrishna para tomar onta do ulto do templo de Kali. O jovemsaerdote alegou inompetênia e ignorânia no que se refere �as esrituras. Mathur insistiu quedevo�~ao e sineridade eram mais do que su�ientes para ompensar qualquer falta de onheimentoformal e fazer a M~ae Divina manifestar-Se atrav�es da imagem. Por �m Sri Ramakrishna teve deeder ao pedido de Mathur. Tornou-se saerdote de Kali.Em 1856 Ramkumar deu seu �ultimo suspiro. Sri Ramakrishna j�a havia preseniado mais de umamorte na fam��lia. Veio a ompreender qu~ao transit�oria �e a vida na terra. Quanto mais onvenidoestava da transitoriedade das oisas do mundo, mais ansioso �ava para realizar Deus, a Fonte daImortalidade.
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Cap��tulo 2Ramakrishna Se Realiza no Hindu��smo
2.1 Primeira Vis~ao de KaliRealmente logo desobriu que estranha Deusa havia esolhido para servir. Gradualmente tornou-seenredado pela teia de Sua presen�a que tudo permeia. Para o ignorante, Ela �e, sem d�uvida, a imagemde destrui�~ao; mas ele enontrou n'Ela a m~ae benigna e generosa. Seu peso�o est�a envolvido poruma grinalda de abe�as e Sua intura por um intur~ao de bra�os humanos e duas de Suas m~aosseguram armas mortais; Seu olhar lan�a uma fa��sa de fogo, mas estranhamente, Ramakrishna sentiuem Seu alento, o toque suave de amor terno e viu n'Ela a Semente da Imortalidade. Ela est�a de p�eno peito de Seu Consorte, Shiva; �e porque Ela �e Shakti, o Poder insepar�avel do Absoluto. �E eradapor haais e outras riaturas terr��veis, frequentadoras dos remat�orios. Mas a Realidade Supreman~ao est�a aima de santidade e iniquidade? Paree ambalear sob a magia do vinho. Mas quem teriariado este mundo louo a n~ao ser sob a inuênia da embriaguez divina? Ela �e o s��mbolo maisalto de todas as for�as da natureza, a s��ntese de suas ontradi�~oes, o Divino Supremo na forma demulher. Agora Ela tornou-Se para Sri Ramakrishna a �unia Realidade e o mundo tornou-se umasombra sem substânia. Em Sua adora�~ao ele despejou toda sua alma. Para ele, Ela tornou-Se oportal transparente para o santu�ario da Realidade Inef�avel.O ulto no templo intensi�ou a ânsia de Sri Ramakrishna de ter a vis~ao viva da M~ae do Universo.Come�ou a gastar em medita�~ao, o tempo n~ao empregado no servi�o do templo e por isso, esolheuum lugar extremamente solit�ario. Ao norte dos templos havia uma oresta densa, heia de arbustose plantas espinhosas. Utilizada anteriormente omo emit�erio, era evitada pelas pessoas mesmodurante o dia, om medo dos esp��ritos. Ali Sri Ramakrishna ome�ou a passar a noite toda emmedita�~ao, voltando s�o de manh~a om os olhos inhados omo se tivesse horado muito. Enquantomeditava, tirava as roupas e o ord~ao de brahmin. Expliando esta estranha onduta, uma vez dissea Hriday: \Voê n~ao sabe que quando uma pessoa pensa em Deus, deve se libertar de todos os la�os?Desde o nosso nasimento temos oito grilh~oes: �odio, vergonha, linhagem, orgulho de boa onduta,medo, dissimula�~ao, asta e tribula�~oes. O ord~ao sagrado lembra-me de que sou um brahmin eportanto, superior a todos. Ao hamar a M~ae, uma pessoa tem que pôr de lado todas essas id�eias."Hriday pensou que seu tio �ara louo.Como o amor por Deus aprofundou-se, ome�ou a se esqueer ou a deixar de lado as formalidadesdo ulto. Sentado diante da est�atua, passava horas entoando an�~oes devoionais de grandes devotosda M~ae, omo Kamalakanta e Ramprasad. Essas an�~oes raps�odias, desrevendo a vis~ao direta deDeus, apenas intensi�aram o anseio de Sri Ramakrishna. Ele sentiu a ang�ustia de uma rian�aseparada da m~ae. �As vezes, em agonia, esfregava o rosto ontra h~ao e horava t~ao amargamenteque as pessoas, pensando que ele havia perdido sua m~ae terrena, simpatizavam om seu sofrimento.�As vezes, nos momentos de etiismo, horava: \�Es Tu real, M~ae, ou tudo isso �e ��~ao - mera poesiasem qualquer realidade? Se Tu existes, por que n~ao Te vejo? �E a religi~ao uma mera fantasia e Tu �es15



apenas uma ��~ao da imagina�~ao do homem?" �As vezes sentava-se no tapete de medita�~ao duranteduas horas omo um objeto inerte. Come�ou a se omportar de maneira anormal, na maioria dasvezes inonsiente do mundo. Quase desistiu de omer e o sono tamb�em o abandonou.N~ao teve, por�em, de esperar muito tempo. Assim desreveu sua primeira vis~ao da M~ae: \Sentiomo se meu ora�~ao tivesse sido torido omo uma toalha �umida. Fui tomado de um grandedesassossego e medo de que n~ao seria de meu destino realiz�a-La nessa vida. N~ao podia suportar maisa separa�~ao d'Ela. A vida pareeu-me sem valor para ser vivida. Subitamente meu olhar aiu naespada que estava no templo da M~ae. Estava determinado a pôr um �m em minha vida. Quandopulei omo um louo e apanhei-a, subitamente a M~ae aben�oada revelou-Se. Os edif��ios, om suasdiversas partes, o templo e tudo o mais desapareeu de minha vista, n~ao deixando qualquer tra�oe em seu lugar, vi um Oeano de Consiênia sem limite, in�nito, brilhante. At�e onde os olhospodiam ver, as grandes vagas brilhantes empurravam-me de todos os lados om um barulho terr��vel,para me engolir! Estava arquejando. Fui tomado pela investida e perdi a onsiênia. O que estavaaonteendo no mundo exterior, eu n~ao sabia; mas dentro de mim havia uma orrente �rme deforte feliidade, ompletamente nova e senti a presen�a da M~ae Divina." Em seus l�abios ao voltar �aonsiênia do mundo, estava a palavra \M~ae".2.2 Experiênias M��stias ArrebatadorasEntretanto isso fora apenas o pren�unio da intensa experiênia que estava para vir. O primeirovislumbre da M~ae Divina tornou-o ainda mais ansioso por Sua vis~ao ininterrupta. Queria vê-Ladurante a medita�~ao e om os olhos abertos, mas a M~ae ome�ou a brinar um jogo intrigante deesonde-esonde om ele, intensi�ando tanto sua alegria omo seu sofrimento. Chorando amarga-mente nos momentos de separa�~ao d'Ela, entrava em transe e ent~ao enontrava-A em p�e diante dele,sorrindo, falando, onsolando, fazendo-o reuperar a alegria e instruindo-o. Durante este per��odo depr�atia espiritual teve muitas experiênias fora do omum. Quando sentava-se para meditar, ouviaestranhos estalos nas juntas das pernas, omo se algu�em as tivesse fehando, uma ap�os a outra paramantê-lo im�ovel e no �m de sua medita�~ao ouvia novamente os mesmos sons, desta vez soltando-aspara deix�a-lo livre para que ele se movimentasse. Via fa��sas omo se um bando de pirilampos voas-sem defronte de seus olhos, ou um mar de neblina profunda em torno dele om ondas luminosas deprata derretida. Novamente, de um mar de neblina transl�uida, via a M~ae levantando-Se, primeiroos p�es, depois a intura, o orpo, o rosto, a abe�a e �nalmente, Ela toda; sentindo Sua respira�~aoe ouvindo Sua voz. Ao fazer o ulto no templo, �as vezes tornava-se exaltado, outras vezes �avaim�ovel omo pedra, ou quase desmaiava de emo�~ao exessiva. Muitas de suas atitudes, ontr�arias �atoda tradi�~ao, pareiam sar��legas �as pessoas. Apanhava uma or e toava-a na sua pr�opria abe�a,orpo e p�es e ent~ao ofereia-a �a Deusa. Ou, omo um bêbado, ambaleava at�e o trono da M~ae, toavaSeu queixo, mostrando desta maneira sua afei�~ao por Ela e falava, ria e dan�ava. Ou pegava umapor�~ao de omida do prato e punha em Sua boa, implorando-lhe que omesse e n~ao �ava satisfeitoat�e que se onvenesse de que Ela realmente havia omido. Depois de ter ido dormir �a noite, do seuquarto, ouvia-A subir ao andar de ima do templo om passos leves omo os de uma menina felizom Suas pulseiras de tornozelo tilintando. Depois A desobria de p�e, om os abelos esvoa�antes.Sua forma negra mostrando sua silhueta ontra o �eu da noite, olhando para o Ganges ou para asluzes distantes de Calut�a.Naturalmente os funion�arios do templo tomaram-no por louo. Aqueles que o queriam bemlevaram-no a m�edios ompetentes; mas nenhum rem�edio pôde urar sua doen�a. Por diversas vezesele mesmo duvidara de sua sanidade, pois vinha navegando num mar sem qualquer guia terreno paraorient�a-lo. Seu �unio porto seguro era a Pr�opria M~ae Divina. Orava a Ela: \N~ao sei o que s~ao essasoisas. Sou ignorante no onheimento de mantras e das esrituras. Ensina-me, M~ae, omo realizar-Te. Quem mais pode ajudar-me? N~ao �es Tu meu �unio ref�ugio e guia?" E a presen�a protetora16



da M~ae jamais lhe falhou em sua tristeza ou d�uvida. Mesmo aqueles que ritiavam sua onduta,estavam bastante impressionados om sua pureza, inoênia, veraidade, integridade e santidade.Em sua presen�a sentiam uma inuênia elevada.Diz-se que samadhi ou transe apenas abre o portal do ampo espiritual. Sri Ramakrishna sentiuum imenso desejo de desfrutar Deus de diversas maneiras. Para sua medita�~ao onstruiu um lugarna parte norte, onde havia um bosque. Com a ajuda de Hriday plantou ino �arvores sagradas. Olugar, onheido omo Panhavati, tornou-se o en�ario de muitas de suas vis~oes.Como o seu estado espiritual aprofundava-se, sentia-se ada vez mais um �lho da Divina M~ae.Aprendeu a submeter-se �a Sua vontade e a se deixar dirigir por Ela.\ �O M~ae", orava ontinuamente, \Refugiei-me em Ti. Ensina-me o que fazer e o que dizer. Teudesejo �e o que prevalee em todos os lugares e �e para o bem de Teus �lhos. Une minha vontade �aTua e faz-me Teu instrumento."Suas vis~oes tornaram-se mais profundas e mais ��ntimas. N~ao mais neessitava de meditar para vera M~ae Divina. Mesmo enquanto mantinha onsiênia do mundo exterior, via-A t~ao palp�avel omoos templos, as �arvores, o rio e as pessoas ao seu redor.Numa oasi~ao Mathur Babu sorrateiramente entrou no templo para observar sua adora�~ao. Fiouprofundamente omovido om a devo�~ao e a sineridade do jovem saerdote. Compreendeu que SriRamakrishna havia transformado a imagem de pedra na Deusa viva.Um dia Sri Ramakrishna alimentou o gato om a omida que ia ser ofereida a Kali. Tal oisa foidemais para o administrador do templo, que se onsiderava respons�avel pelo modo orreto om queo ulto era onduzido. Relatou a Mathur Babu o omportamento insano de Sri Ramakrishna.Sri Ramakrishna desreveu o inidente: \A M~ae Divina revelou-me no templo de Kali que Elahavia Se tornado tudo. Mostrou-me que tudo estava tomado pela Consiênia. A imagem era aConsiênia, o altar era a Consiênia, os vasos de �agua eram Consiênia, a soleira da porta eraConsiênia, o h~ao de m�armore era Consiênia - tudo era Consiênia. Vi que tudo no aposentoestava embebido, por assim dizer, em Feliidade - a Feliidade de Deus. Vi um homem mau defronteao Templo de Kali, mas nele vi tamb�em, o poder da M~ae Divina vibrando. �E por isso que alimenteium gato om a omida que ia ser ofereida �a M~ae Divina. Perebi laramente que tudo isso era aM~ae Divina - mesmo o gato. O administrador do templo esreveu para Mathur Babu, dizendo queeu estava alimentando o gato om a oferenda destinada para a M~ae Divina. Mathur Babu, ontudo,teve uma vis~ao interna de meu estado mental. Esreveu de volta para o administrador: `Deixe-ofazer o que quiser. N~ao deve lhe dizer nada'."Uma das doen�as que aigiu Sri Ramakrishna por essa �epoa, foi uma sensa�~ao de queimaduraem seu orpo e ele urou-se gra�as �a uma estranha vis~ao. Durante o ulto do templo, seguindo aspresri�~oes das esrituras, imaginou a presen�a do \peador" dentro de si mesmo e a destrui�~ao desse\peador". Um dia estava meditando no Panhavati quando viu sair de si mesmo um homem deolhos vermelhos, de pele negra, ambaleando omo um bêbado. Logo saiu dele uma outra pessoa, derosto sereno, vestindo a roupa ore de um sannyasin e levando em sua m~ao um tridente. A segundapessoa ataou a primeira e matou-a om o tridente. Da�� em diante Sri Ramakrishna �ou livre desua dor.Por esta �epoa ome�ou a adorar Deus assumindo a atitude de um servo em rela�~ao a seu amo.Imitou o estado de Hanuman, o maao hefe do Ramayana, o servo ideal de Rama e modelo tradii-onal para esta forma de devo�~ao que destr�oi o ego. Quando meditava em Hanuman seus movimentose modo de viver ome�aram a se pareer om os de um maao. Seus olhos tornaram-se inquietos.Vivia de frutos e ra��zes. Com a roupa amarrada em torno da intura, uma parte dela aindo emforma de auda, pulava de um lugar para outro em vez de andar. Depois de um erto tempo foiaben�oado om a vis~ao de Sita, a divina onsorte de Rama, que entrou em seu orpo, desapareendodali om as palavras: \Eu lhe onedo meu sorriso".17



Mathur tinha f�e na sineridade do fervor espiritual de Sri Ramakrishna, mas agora havia ome�adoa duvidar de sua sanidade mental. Ele o havia visto pular omo um maao. Um dia quando a RaniRasmani estava ouvindo Sri Ramakrishna antar no templo, o jovem saerdote abruptamente virou-se e esbofeteou-a. Aparentemente ouvindo a an�~ao, na realidade estava pensando no aso judiialem que estava empenhada. Ela aeitou o astigo omo tivesse sido a Pr�opria M~ae Divina que o haviaimposto, mas Mathur estava desolado. Pediu a Sri Ramakrishna para manter seus sentimentos sobontrole e obedeer �as onven�~oes da soiedade. O Pr�oprio Deus, argumentou, segue leis. Deus,por exemplo, jamais permitiu que ores de duas ores diferentes nasessem no mesmo p�e. No diaseguinte Sri Ramakrishna presenteou Mathur Babu om duas ores de hibiso que haviam residono mesmo galho, uma vermelha e outra brana.Mathur e a Rani Rasmani ome�aram a atribuir o desajuste mental de Sri Ramakrishna, pelomenos em parte, �a sua observânia de uma r��gida ontinênia. Pensando que uma vida naturalrelaxaria a tens~ao de seus nervos, engendraram um plano om duas mulheres de m�a fama, mas logoque as mulheres entraram em seu quarto, Sri Ramakrishna viu nelas a manifesta�~ao da M~ae doUniverso e entrou em samadhi, pronuniando o Seu nome.2.3 Religi~ao na Fam��lia de Ramakrishna e HaladhariEm 1858 hegou a Dakshineswar um primo de Sri Ramakrishna, de nome Haladhari, que deveria �arali durante oito anos. Devido ao estado espeial de esp��rito de Sri Ramakrishna, Mathur nomeou-o,saerdote do templo de Kali. Possu��a um ar�ater ontrovertido, sendo versado nas palavras dasesrituras, mas n~ao muito onsiente de seu onte�udo. Gostava de partiipar de pesadas disuss~oesteol�ogias e devido �a sua pr�opria erudi�~ao, ome�ou a avaliar a de Sri Ramakrishna. Sendo umbrahmin ortodoxo, desaprovava ompletamente as a�~oes n~ao ortodoxas de seu primo, mas n~ao deixavade �ar impressionado pela pureza de vida, amor ext�atio e ânsia de realiza�~ao de Sri Ramakrishna.Um dia Haladhari aborreeu Sri Ramakrishna om a a�rma�~ao de que Deus �e inompreens��velpara a mente humana. Sri Ramakrishna desreveu o grande momento de d�uvida, quando ogitou sesuas vis~oes o haviam de fato iludido: \Solu�ando orei �a M~ae, `Tens Tu oragem de me enganar dessamaneira porque sou um idiota?' L�agrimas esorriam de meus olhos. Pouo depois vi uma quantidadede neblina saindo do h~ao e enhendo o espa�o diante de mim. No meio apareeu um rosto om barba,almo, altamente expressivo e louro. Fixando o olhar em mim, disse solenemente, `Permane�a embhavamukha, no limiar da onsiênia relativa'. Repetiu três vezes e ent~ao, gentilmente desapareeuna neblina, que se dissolveu. Essa vis~ao tranquilizou-me."Um relat�orio deturpado sobre a doen�a debilitante de Sri Ramakrishna, indiferen�a om a vidamundana e v�arios atos anormais hegaram at�e Kamarpukur e enheram de ang�ustia o ora�~ao desua pobre m~ae. Depois de repetidos pedidos dela, voltou para sua vila a �m de mudar de ares. Seusamigos de infânia, ontudo, n~ao o interessavam mais. Uma febre divina o onsumia. Passava umagrande parte do dia e da noite num dos ampos de rema�~ao, em medita�~ao. O lugar lembrava-lhea transitoriedade do orpo humano, das esperan�as humanas e suas realiza�~oes. Isso tamb�em lhelembrava Kali, a Deusa da destrui�~ao.2.3.1 O Plano para o Casamento de RamakrishnaEm alguns meses, por�em, sua sa�ude apresentou melhora e ele reuperou at�e um erto ponto, o humore a alegria. Sua feliz m~ae �ou enorajada, pensando que seria uma boa �epoa para arranjar-lhe umasamento. O rapaz tinha ent~ao, vinte e três anos. Uma esposa o traria de volta �a terra. Fioumaravilhada quando seu �lho reebeu bem sua sugest~ao. Talvez ele visse a�� o dedo de Deus.Saradamani, uma menininha de ino anos, morava no vilarejo vizinho de Jayrambati. Mesmo18



om essa idade orava a Deus, para que Ele tornasse seu ar�ater imaulado omo uma or brana.Olhando para a lua heia, dizia: ` �O Deus, h�a lugares sombrios mesmo na lua, mas fa�a om que meuar�ater seja sem manha.' Foi ela a esolhida para ser a noiva de Sri Ramakrishna.A erimônia de asamento foi devidamente realizada. Tal asamento preoe na �India, tem a na-tureza de um ontrato, sendo onsumado somente quando a menina atinge a puberdade. Nesse aso,por�em, o asamento manteve-se sempre sem ser onsumado. Sri Ramakrishna �ou em Kamarpukurmais ou menos um ano e meio e ent~ao, retornou a Dakshineswar.Mal havia atravessado a soleira do templo de Kali quando enontrou-se de novo no mesmo rede-moinho. A louura reapareeu dez vezes mais intensa. A mesma medita�~ao e ora�~ao, os mesmosestados ext�atios, a mesma sensa�~ao de queimadura, o mesmo horo, a mesma falta de sono, a mesmaindiferen�a om o orpo e o mundo exterior, o mesmo del��rio divino. Submeteu-se a novas disiplinaspara erradiar a ganânia e a lux�uria, os dois grandes impedimentos para o progresso espiritual. Comuma rupia em uma das m~aos e um torr~ao de terra na m~ao, reetiu sobre o valor omparativo dessasduas para a realiza�~ao de Deus e ahando que ambas eram igualmente sem valor, jogou-as om igualindiferen�a no Ganges. Olhava as mulheres omo manifesta�~oes da M~ae Divina. Jamais nem mesmoem sonhos sentiu o impulso do sexo. Para erradiar da mente a id�eia da superioridade de asta,limpou a asa de um p�aria om o abelo longo e desalinhado. Ao sentar-se para meditar, os p�assarospousavam em sua abe�a e biavam o abelo �a proura de gr~aos de omida. Cobras rastejavam emseu orpo e nenhum dos dois tomava onheimento um do outro. O sono tamb�em o deixou. Dia enoite vis~oes passavam na sua frente. Viu o sannyasin que matara anteriormente, o \peado", saindode novo do seu orpo, amea�ando-o om o tridente e ordenando-lhe que se onentrasse em Deus. Ouo mesmo sannyasin visitava lugares distantes, seguindo um aminho luminoso e trazendo-lhe not��iassobre o que estava aonteendo l�a. Sri Ramakrishna ostumava dizer, mais tarde, que no aso de umaspirante adiantado, a pr�opria mente torna-se o guru, vivendo e movendo-se omo um ser enarnado.Rani Rasmani, a fundadora do templo, morreu em 1861. Depois de sua morte, seu genro Mathurtornou-se o �unio administrador da propriedade. Ele oloou-se e os seus reursos �a disposi�~ao deSri Ramakrishna e ome�ou a uidar de seu onforto f��sio. Sri Ramakrishna mais tarde referiu-se aele omo um dos seus ino \provedores de neessidades", esolhidos pela M~ae Divina. Sempre queum desejo apareia em sua mente, Mathur o satisfazia sem hesita�~ao.2.4 Hindus Reonheem a Espiritualidade de RamakrishnaPor essa �epoa hegou a Dakshineswar, uma brahmin ortodoxa que veio a desempenhar um impor-tante papel no desabrohar espiritual de Sri Ramakrishna. Nasida em Bengala Oriental, era adeptados m�etodos tântrio e vaishnava de adora�~ao. Passava um pouo dos inquenta anos, era bela eestava vestida om a roupa ore de uma monja. Seus �unios bens eram alguns livros e duas pe�as deroupa.Sri Ramakrishna reebeu a visitante om grande respeito, desreveu-lhe suas experiênias e vis~oese ontou-lhe que as pessoas as onsideravam sintomas de louura. Ela ouviu-o om muita aten�~aoe disse-lhe: \Meu �lho, todas as pessoas neste mundo s~ao louas. Algumas s~ao louas por dinheiro,outras pelo onforto, algumas por nome e fama; e voê, por Deus". Ela assegurou-lhe que ele estavapassando pela experiênia espiritual quase desonheida, desrita nas esrituras omo mahabhava, oêxtase mais exaltado do amor divino. Contou-lhe que esta exalta�~ao extrema foi desrita omo semanifestando por dezenove sintomas f��sios, inluindo l�agrimas, tremor no orpo, arrepio, perspira�~aoe uma sensa�~ao de queimadura. As esrituras bhakti, delarou ela, haviam relatado somente doisexemplos dessa experiênia, a de Sri Radha e a de Sri Chaitanya.Logo um relaionamento terno estabeleeu-se entre Sri Ramakrishna e a Brahmani, ela olhando-oomo o Menino Krishna, e ele, omo sua m~ae. Dia ap�os dia ela observava seus êxtases durante o kirtan19



e a medita�~ao, seu samadhi, sua ânsia loua e reonheeu nele o poder de transmitir espiritualidadepara os outros. Chegou �a onlus~ao de que tais oisas n~ao eram poss��veis para um devoto omum,nem mesmo para uma alma altamente desenvolvida. Somente uma Enarna�~ao de Deus seria apazde tais manifesta�~oes espirituais. Prolamou abertamente que Sri Ramakrishna, omo Sri Chaitanya,era uma Enarna�~ao Divina.Quando Sri Ramakrishna ontou a Mathur o que a Brahmani dissera a seu respeito, Mathurbalan�ou a abe�a em d�uvida, pois relutava aeit�a-lo omo uma Enarna�~ao de Deus, um Avatarompar�avel a Rama, Krishna, Buda e Chaitanya, embora admitisse a extraordin�aria espiritualidadede Sri Ramakrishna. Por isso a Brahmani pediu a Mathur para marar uma onferênia de eruditosque disutiriam o assunto om ela. Ele onordou e o enontro foi marado. Teria lugar no natmandir,defronte ao templo de Kali.Dois famosos pundits da �epoa foram onvidados: Vaishnanavharan, o hefe da soiedade vaish-nava e Gauri. O primeiro a hegar foi Vaishnavharan, om um grupo de eruditos e devotos. ABrahmani, omo uma m~ae orgulhosa, expôs seu ponto de vista diante dele e defendeu-o fazendoita�~oes das esrituras. Enquanto os pundits disutiam a profunda quest~ao teol�ogia, Sri Rama-krishna, perfeitamente indiferente a tudo o que se passava a seu redor, sentou-se no meio deles omouma rian�a, absorto em seus pr�oprios pensamentos, �as vezes sorrindo, �as vezes mastigando um pouode espeiarias de um saquinho, ou ent~ao, dizendo a Vaishnavharan, toando-o de leve: \Veja, �asvezes me sinto assim, tamb�em". Por �m, Vaishnavharan levantou-se e delarou-se ompletamentede aordo om o ponto de vista da Brahmani. Delarou que Sri Ramakrishna havia indubitavel-mente experimentado mahabhava e que isso era um sinal erto de uma manifesta�~ao rara de Deusno homem. As pessoas que haviam se aglomerado ali, sobretudo os funion�arios do templo, estavamabismados. Sri Ramakrishna disse a Mathur omo um menino, \Imagine, ele tamb�em diz isso. Fioontente em saber que a�nal, n~ao se trata de uma doen�a".Quando dias mais tarde hegou o pundit Gauri, foi feita uma nova reuni~ao e ele onordou om oponto de vista da Brahmani e Vaishnavharan. Ao oment�ario de Sri Ramakrishna que Vaishnavha-ran o tinha delarado um Avatar, Gauri respondeu: \Foi tudo o que ele disse a seu respeito? Ent~aodisse pouo. Estou totalmente onvenido de que voê �e aquela Mina de Poder Espiritual, da qualsomente uma pequena fra�~ao dese �a terra de tempos em tempos, na forma de uma Enarna�~ao".\Ah!", disse Sri Ramakrishna om um sorriso, \o senhor foi al�em de Vaishnavharan nesse assunto.O que o senhor enontrou em mim que o faz pensar assim?"Gauri respondeu: \Sinto em meu ora�~ao e tenho as esrituras do meu lado. Estou pronto aprovar isso a qualquer um que me desa�ar".\Bem", disse Sri Ramakrishna, \�e o senhor quem me diz isso, mas aredite-me, n~ao sei nada aesse respeito". Assim o saerdote insano foi, pelo veredito de grandes eruditos da �epoa, delaradouma Enarna�~ao Divina. Suas vis~oes n~ao eram o resultado do desarranjo de seu �erebro; possu��ampreedentes na hist�oria espiritual. E omo o onheimento desse fato afetou o pr�oprio Sri Rama-krishna? Permaneeu omo a simples rian�a da M~ae que havia sido desde o primeiro dia de vida.Anos mais tarde, quando dois dos seus dis��pulos hefes de fam��lia abertamente referiram-se a eleomo uma Enarna�~ao de Deus e isso lhe foi ontado, disse om um toque de sarasmo: \Pensamque eles v~ao aresentar alguma oisa �a minha gl�oria por ausa disso? Um deles �e ator no palo eo outro, m�edio. O que onheem a respeito de Enarna�~oes? Ora, h�a anos, pundits omo Gaurie Vaishnavharan delararam-me um Avatar, mas isto n~ao oasionou qualquer mudan�a em minhamente".
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2.5 Guru Brahmani e o TantraSri Ramakrishna foi um estudante a vida toda. Muitas vezes ostumava itar um prov�erbio a seusdis��pulos: \Amigos, quanto mais vivo, mais aprendo". Quando a agita�~ao riada pela delara�~aoda Brahmani terminou, ele se propôs a pratiar as disiplinas espirituais de aordo om os m�etodostradiionais postulados pelas esrituras Tantras e Vaishnava. At�e aquele momento havia seguido seuideal espiritual, segundo as inlina�~oes de sua pr�opria mente e ora�~ao. Agora aeitava a Brahmaniomo guru e pôs os p�es nas estradas tradiionais.De aordo om o tantrismo, a Realidade Suprema �e Chit ou Consiênia, que �e idêntia aSat ou Ser, e Ananda ou Bem-aventuran�a. Essa Realidade Suprema, Sathidananda, Existênia-Conheimento-Bem-aventuran�a Absolutos �e idêntia �a Realidade pregada nos Vedas e o homem �eidêntio a essa Realidade, mas sob inuênia de maya ou ilus~ao, esqueeu-se da verdadeira natureza.Toma omo real um mundo meramente aparente de sujeito e objeto e esse erro �e ausa de esravid~aoe sofrimentos. A meta da disiplina espiritual �e redesobrir sua identidade om a Realidade divina.Para se alan�ar essa meta, a Vedanta presreve um m�etodo negativo austero de disrimina�~aoe ren�unia, que pode ser seguido somente por alguns indiv��duos dotados de aguda inteligênia efor�a de vontade inabal�avel, mas os Tantras levam em onsidera�~ao a fraqueza natural dos sereshumanos, seus apetites inferiores e seu amor pelo onreto. Combina �loso�a om rituais, medita�~aoom erimônias, ren�unia om prazer. O prop�osito subjaente �e treinar gradualmente o aspirante ameditar em sua identidade om a Realidade Suprema.A m�edia dos homens deseja desfrutar os objetos materiais. Os Tantras permitem que eles os des-frutem, mas ao mesmo tempo, desubra neles a presen�a de Deus. Ritos m��stios s~ao presritos pelosquais, lentamente, os objetos dos sentidos s~ao espiritualizados e a atra�~ao dos sentidos transforma-seem amor a Deus. Assim os \grilh~oes" de um homem transformam-se em \libertadores". O pr�oprioveneno que mata, transforma-se em elixir da vida. A ren�unia exterior n~ao �e neess�aria. Assim oobjetivo dos Tantras �e sublimar bhoga ou gozo em yoga, ou uni~ao om a Consiênia, porque, deaordo om essa �loso�a, o mundo om todas as suas manifesta�~oes, nada mais �e do que o jogo deShiva e Shakti, o Absoluto e Seu Poder inesrut�avel.As disiplinas dos Tantras s~ao graduadas a �m de atender a aspirantes de todos os n��veis. S~aopresritos exer��ios para as pessoas om arater��stias \animal", \her�oia" e \divina". Alguns dosritos requerem a presen�a de membros do sexo oposto. Aqui o aspirante aprende a onsiderar amulher omo a Enarna�~ao da Deusa Kali, a M~ae do universo. A verdadeira base dos Tantras �e aMaternidade de Deus e a glori�a�~ao da mulher. Cada parte do orpo da mulher deve ser olhadaomo a Divindade Enarnada. A ajuda de um guru quali�ado �e absolutamente neess�aria. Umdevoto desprevenido pode perder o p�e no h~ao e air num burao de deprava�~ao.Segundo os Tantras, Shakti �e a for�a riativa do universo. Shiva, o Absoluto, �e mais ou menoso prin��pio passivo. Al�em disso, Shakti �e t~ao insepar�avel de Shiva omo o poder de queimar o �e dopr�oprio fogo. Shakti, o Poder Criativo, ont�em em Seu ventre o universo e por onseguinte, �e a M~aeDivina. Todas as mulheres s~ao Seus s��mbolos. Kali �e uma de Suas diversas formas. A medita�~ao emKali, o Poder riativo, �e a disiplina entral dos Tantras. Enquanto medita, o aspirante em primeirolugar olha-se uno om o Absoluto e ent~ao, pensa que dessa Consiênia Impessoal emergem duasentidades, a saber, seu pr�oprio eu e a forma viva da Deusa. Ent~ao projeta a Deusa na imagemtang��vel defronte dele e adora-a omo a M~ae Divina.Sri Ramakrishna propôs-se pratiar as disiplinas dos Tantras e sob o omando da Pr�opria M~aeDivina, aeitou a Brahmani omo guru. Exeutou erimônias profundas e deliadas no Panhavatie sob a �arvore bel, na extremidade norte do onjunto e templos. Pratiou todas as disiplinas dossessenta e quatro livros prinipais dos Tantras e n~ao levou mais do que três dias para alan�ar oresultado prometido em qualquer um deles. Depois de fazer alguns ritos preliminares era tomado porum estranho fervor divino e entrava em samadhi onde a mente permaneia em estado de exalta�~ao.21



O mal deixou de existir para ele. A palavra \arnal" perdeu seu signi�ado. O mundo inteiro e tudonele ontido, pareia-lhe a lila, o esporte de Shiva e Shakti. Via em todos os lugares manifestar-seo poder e a beleza da M~ae; o mundo todo, animado e inanimado, pareia-lhe permeado de Chit,Consiênia e por Ananda, feliidade.Numa vis~ao a Causa Suprema do universo apareeu-lhe omo um triângulo luminoso amplo, dandonasimento a ada momento, a um n�umero in�nito de mundos. Ouviu o Anahata Sabda, o grande somOm, do qual os in�umeros sons do universo s~ao somente eos. Obteve os oito poderes sobrenaturais dayoga que torna o homem quase onipotente, mas rejeitou-os omo sem qualquer valor para o Esp��rito.Teve a vis~ao da divina Maya, o inesrut�avel Poder de Deus, pelo qual o universo �e riado e sustentadoe no qual �e �nalmente, absorvido. Nessa vis~ao viu uma mulher de extraordin�aria beleza, a ponto deser m~ae, saindo do Ganges e aproximando-se lentamente do Panhavati. Em seguida deu �a luz a umarian�a e ome�ou a amament�a-la om ternura. Um instante depois assumiu um aspeto terr��vel,pegando a rian�a om suas presas horr��veis e esmagando-a. Engolindo-a, entrou novamente nas�aguas do Ganges.A experiênia mais not�avel neste per��odo foi, por�em, o despertar da Shakti Kundalini, o \Poderda Serpente". Na verdade ele viu o Poder, primeiramente adormeido no �nal de sua oluna espinal,despertando e subindo pelo anal m��stio do Sushumna, atrav�es de seus seis entros ou l�otus at�e oSahasrara, o l�otus de mil p�etalas, no topo da abe�a. Al�em disso viu que, �a medida que a Kundalinisubia, os diferentes l�otus oresiam. Esse fenômeno foi aompanhado de vis~oes e transes. Mais tardedesreveu a seus dis��pulos e devotos, os v�arios movimentos da Kundalini: de peixe, de p�assaro, demaao et. O despertar da Kundalini �e o ome�o da onsiênia espiritual e sua uni~ao om Shivano Sahasrara, terminando em samadhi, �e a onsuma�~ao das disiplinas tântrias.Por esta �epoa foi-lhe revelado que, breve, muitos devotos prourariam sua orienta�~ao.2.6 Disiplinas Vaishnavas om BrahmaniDepois de terminar a sadhana tântria, Sri Ramakrishna seguiu a Brahmani nas disiplinas dosVaishnavismo. Os vaishnavas s~ao adoradores de Vishnu, \O que tudo permeia", o Deus Supremo,que �e tamb�em onheido omo Hari e Narayana. Das diversas Enarna�~oes de Vishnu, as duas quetêm um n�umero maior de seguidores s~ao Rama e Krishna.Vaishnavismo �e exlusivamente a religi~ao de bhakti. Bhakti �e o intenso amor a Deus, apegoexlusivo a Ele: possui a natureza de bem-aventuran�a e onede a seu amante, imortalidade elibera�~ao. Deus, segundo o Vaishnavismo, n~ao pode ser realizado pela l�ogia e pela raz~ao e sembhakti, todas as penas, austeridades e ritos s~ao f�uteis. O homem n~ao pode realizar Deus somentepelo esfor�o pr�oprio. Para a vis~ao de Deus, Sua gra�a �e absolutamente neess�aria e essa gra�a �esentida somente pelo ora�~ao puro. A mente deve ser puri�ada pela bhakti. A mente pura ent~ao,permanee para sempre imersa no êxtase da vis~ao de Deus. �E o ultivo desse amor divino a prinipalpreoupa�~ao da religi~ao vaishnava.H�a três esp�eies de devo�~ao formal: tam�asia, raj�asia e sattvia. Se uma pessoa, enquanto estivermostrando devo�~ao a Deus, �e atuada por malevolênia, arrogânia, i�ume ou raiva, sua devo�~ao �etam�asia, uma vez que est�a sob inuênia de tamas, qualidade da in�eria. Se adorar Deus por desejode fama ou riqueza, ou por qualquer outra ambi�~ao mundana, sua devo�~ao �e raj�asia, visto que �einueniada por rajas, a qualidade da atividade. Se uma pessoa, por�em, ama a Deus sem qualquerpensamento de ganho material, se umpre as obriga�~oes s�o para agradar a Deus e mant�em para omtodas as riaturas a atitude de amizade ent~ao, sua devo�~ao �e hamada sattvia, porque est�a sob ainuênia de sattva, a qualidade da harmonia. A devo�~ao mais elevada, ontudo, transende os trêsgunas ou qualidades, sendo uma espontânea, ininterrupta inlina�~ao da mente em dire�~ao a Deus, aAlma Interior de todos os seres e aora, no ora�~ao do verdadeiro devoto, logo que ele ouve o nome22



de Deus ou men�~ao de Seus atributos. Um devoto que possui esse amor n~ao aeitaria a feliidadedo �eu mesmo se ela lhe fosse ofereida. Seu �unio desejo �e amar Deus sob todas as ondi�~oes - noprazer e na dor, na vida e na morte, na honra e na desonra, na prosperidade e na adversidade.H�a dois est�agios de bhakti. O primeiro �e onheido omo vaidhi-bhakti ou amor de Deus quali�adopelas presri�~oes das esrituras. Para os devotos desse est�agio, s~ao presritos ultos regulares emet�odios, hinos, ora�~oes, repeti�~oes de nome de Deus e anto de Suas gl�orias. A bhakti inferior aolongo do tempo amaduree em para-bhakti ou devo�~ao suprema, onheida, tamb�em, omo prema,a mais intensa forma de amor divino.O Amor Divino �e um �m em si mesmo. Existe potenialmente em todos os ora�~oes, mas no asode pessoas apegadas, �e mal dirigido para os objetos do mundo.A �m de desenvolver o amor do devoto por Deus, o Vaishnavismo humaniza Deus. Deus deveser olhado omo Pai do devoto, seu Mestre, Amigo, Filho, Marido ou Amante, ada um dessesrelaionamentos, que se suedem, representam uma intensi�a�~ao do amor. Essas bhavas ou atitudesem rela�~ao a Deus s~ao onheidas omo santa, dasya, sakhya, vatsalya e madhur. Os rishis dos Vedas,Hanuman, os pastores de Vrindavan, a m~ae de Rama, Kausalya e Radhika, a bem-amada de Krishna,foram respetivamente os exemplos mais perfeitos dessas formas. Na esala asendente, as gl�orias deDeus s~ao gradualmente esqueidas e o devoto realiza ada vez mais a intimidade da omunh~ao divina.Finalmente olha-se omo a amante do seu Bem-Amado e nenhuma barreira arti�ial permanee parasepar�a-lo do seu Ideal. Nenhuma obriga�~ao soial ou moral pode ligar �a terra seu esp��rito elevado.Experimenta uni~ao perfeita om Deus. Ao ontr�ario do vedantista, que luta para transender todasas variedades do relaionamento sujeito-objeto, um devoto do aminho vaishnava quer reter tantosua pr�opria individualidade omo a personalidade de Deus. Para ele, Deus n~ao �e um Intang��velAbsoluto, mas o Purushottama, a Pessoa Suprema.Ao pratiar a disiplina da madhur bhava, o devoto masulino muitas vezes olha-se omo umamulher, a �m de desenvolver a mais intensa forma de amor por Sri Krishna, o �unio Purusha ouhomem do universo.Assumir a atitude do sexo oposto tem um signi�ado psiol�ogio profundo. Sabe-se por experiêniaomum, que uma id�eia pode ser ultivada a um grau t~ao intenso, que qualquer id�eia que lhe �e estranhaser�a expulsa da mente. Essa peuliaridade da mente pode ser utilizada para a subjuga�~ao dos desejosinferiores e desenvolvimento da natureza espiritual. Agora, a id�eia de que �e a base de todos os desejose paix~oes num homem �e a onvi�~ao de sua assoia�~ao indissol�uvel om um orpo masulino. Sepuder onvener-se ompletamente de que �e mulher, poder�a livrar-se dos desejos peuliares ao orpomasulino. Assim tamb�em, a id�eia de que �e mulher pode por sua vez, fazê-lo virar-se para umaoutra tamb�em forte, a saber, que n~ao �e nem homem nem mulher mas o Esp��rito Impessoal. S�o oEsp��rito Impessoal pode desfrutar da omunh~ao om Deus. Da�� a mais alta realiza�~ao do vaishnavaleva pr�oximo �a experiênia transendental do vedantista.Uma bela express~ao do ulto vaishnava de Deus atrav�es do amor pode ser enontrada no epis�odiode Vrindavan do Bhagavata. As gopis, ou pastoras de Vrindavan, olhavam Krishna de seis anos omoseu Bem-Amado. N~ao prouravam qualquer ganho pessoal ou feliidade desse amor. Entregarama Krishna seus orpos, mentes e almas. De todas as Gopis, Radhika ou Radha, devido ao seuintenso amor por Ele, foi a mais pr�oxima de Krishna. Ela manifestou mahabhava e uniu-se ao seuBem-Amado. Essa uni~ao representa, numa linguagem sensual, uma experiênia al�em dos sentidos.Sri Chaitanya, tamb�em onheido omo Gauranga, Gora ou Nimai, naseu em Bengala em 1485e foi onsiderado uma Enarna�~ao de Deus. �E um grande profeta da religi~ao vaishnava. Chaitanyadelarou que antar o nome de Deus �e a disiplina espiritual mais e�az para o Kaliyuga.Sri Ramakrishna, omo o maao Hanuman, j�a havia adorado Deus omo seu Senhor. Devido �asua devo�~ao a Kali, ultivou Deus omo M~ae. Agora ia pratiar os outros relaionamentos presritospelas esrituras vaishnavas. 23



2.7 O Monge Devoto de RamaMais ou menos no ano de 1864, hegou a Dakshineswar, um monge errante vaishnava, Jatadhari, ujoIdeal Divino era Rama. Sempre levava onsigo uma pequena imagem de metal da Divindade que elehamava pelo nome arinhoso de Ramlala, o Menino Rama. A essa pequena imagem dediava umaafei�~ao terna semelhante �aquela que Kausalya tinha pelo seu divino Filho, Rama. Como resultado depr�atia espiritual de toda uma vida, ele realmente havia enontrado na imagem de metal a presen�ade seu Ideal. Ramlala j�a n~ao era para ele uma imagem de metal, mas o Deus vivo. Dediava-sea aariiar Rama, alimentar Rama, brinar om Rama, levar Rama para passear e dar banho emRama. Julgava que a imagem respondia a seu amor.Sri Ramakrishna, muito impressionado om sua devo�~ao, pediu a Jatadhari para passar algunsdias em Dakshineswar. Logo Ramlala tamb�em tornou-se o ompanheiro favorito de Sri Ramakrishna.Mais tarde desreveu para seus devotos, omo a pequena imagem dan�ava graiosamente diante dele,pulava nas suas ostas, insistia para que ele o tomasse em seus bra�os, orria pelos ampos no sol,apanhava ores nos arbustos e pregava pe�as omo um menino travesso. Um relaionamento muitoterno despontou entre ele e Ramlala, por quem sentia um amor de m~ae.Um dia Jatadhari pediu que Sri Ramakrishna �asse om a imagem e disse-lhe adeus om osolhos heios de l�agrimas. Delarou que Ramlala havia atendido �a sua pree mais ��ntima e que agora,n~ao neessitava mais de ulto formal. Uns dias mais tarde, Sri Ramakrishna foi aben�oado, atrav�esde Ramlala, om a vis~ao de Ramahandra, quando realizou que o Rama do Ramayana, o �lho deDasaratha, permeia todo o universo, omo Esp��rito e Consiênia; que Ele �e seu Criador, Preservadore Destruidor; que, sob um outro aspeto, Ele �e o Brahman transendental sem forma, atributo ounome.Enquanto adorava Ramlala omo o Menino Divino, o ora�~ao de Sri Ramakrishna tornou-se heiode ternura maternal e ome�ou a se olhar omo uma mulher. A fala e gestos mudaram. Come�ou ase mover livremente om as mulheres da fam��lia de Mathur, que agora, olhavam-no omo uma pessoade seu sexo. Nessa �epoa, adorou a M~ae Divina omo Sua ompanheira e serva.2.8 A Comunh~ao om Radha e KrishnaSri Ramakrishna agora dediou-se a esalar as mais inaess��veis e vertiginosas alturas do ultodual��stio, isto �e, a ompleta uni~ao om Sri Krishna omo Bem-Amado. Considerava-se uma gopide Vrindavan, loua de amor por seu divino Amado. A seu pedido, Mathur provideniou roupa demulher e j�oias. Nessa busa de amor, esqueia-se de omer e beber. Dia e noite horava amarga-mente. A ânsia transformou-se num louo arrebatamento, porque o divino Krishna ome�ou a fazerom ele os velhos truques om os quais brinava om as gopis. Amolava e a�oava, de vez em quandorevelando-Se, mas sempre mantendo-Se �a distânia. A ang�ustia de Sri Ramakrishna trouxe de voltaos antigos sintomas f��sios: a sensa�~ao de queimadura, sangue saindo dos poros, afrouxamento dasjuntas e parada das fun�~oes �siol�ogias.As esrituras vaishnavas aonselham uma pessoa a propiiar Radha para obter a gra�a de realizarKrishna. Assim a torturada alma agora dirigiu sua ora�~ao para ela. Em pouo tempo desfrutou aaben�oada vis~ao. Viu e sentiu a �gura de Radha desapareendo dentro do pr�oprio orpo.Mais tarde, disse: \�E imposs��vel desrever a beleza elestial e suavidade de Radha. Sua pr�opriaaparênia mostrou que ela tinha se esqueido ompletamente no seu apego apaixonado por Krishna.Sua pele era amarelo laro".Agora uno om Radha, manifestou seu grande amor ext�atio, o mahabhava, que enontra nela amais plena express~ao. Mais tarde Sri Ramakrishna disse: \A manifesta�~ao numa pessoa dos dezenove24



tipos diferentes de emo�~ao por Deus �e hamado, nos livros bhakti, mahabhava. Uma pessoa omumleva uma vida inteira para expressar somente um �unio deles, mas nesse orpo (referindo-se ao seu)houve uma ompleta manifesta�~ao de todos os dezenove".O amor de Radha �e preursor da vis~ao resplandeente de Sri Krishna e Sri Ramakrishna logoexperimentou aquela vis~ao. A forma enantadora de Krishna apareeu-lhe e fundiu-se em sua pessoa.Tornou-se Krishna: esqueeu-se totalmente de sua pr�opria individualidade e do mundo; via Krishnaem si mesmo e no universo. Assim atingiu a realiza�~ao total da adora�~ao do Deus Pessoal. Bebeuda Fonte da Bem-aventuran�a Imortal. A agonia de seu ora�~ao desapareeu para sempre. RealizouAmrita, Imortalidade, al�em da sombra da morte.Um dia, ouvindo reitar o Bhagavata na varanda do templo de Radhakanta, sentiu-se em estadodivino e viu a forma enantadora de Krishna. Viu os luminosos raios saindo dos P�es de L�otus deKrishna sob a forma de uma orda grossa que primeiro toou o Bhagavata e em seguida, seu peito,unindo todos os três - Deus, a esritura e o devoto. \Depois dessa vis~ao", ostumava dizer, \Chegueia ompreender que Bhagavan, Bhakta e Bhagavata - Deus, Devoto e Esritura - s~ao na realidade ume o mesmo".2.9 Filoso�a Vedanta N~ao-DualistaA Brahmani era a instrutora entusiasta e observadora atônita de Sri Ramakrishna, em seu progressoespiritual. Tornara-se orgulhosa das realiza�~oes do seu dis��pulo sem par. O pr�oprio aluno n~ao tinhapermiss~ao de desansar; seu destino o empurrava para frente. Sua M~ae Divina n~ao lhe permitiudesanso at�e que ele tivesse deixado para tr�as o ampo da dualidade om suas vis~oes, experiêniase sonhos ext�atios. Mas para a nova subida, os antigos guias n~ao eram su�ientes. A Brahmani, dequem havia dependido durante três anos, viu seu �lho esapar-lhe, para seguir o omando de ummestre de for�a masulina, de aparênia r��gida, f��sio urtido e de voz viril. O novo guru era ummonge errante, o robusto Totapuri, a quem Sri Ramakrishna aprendeu a se dirigir afetuosamenteomo Nangta, o \Desnudo", devido �a sua total ren�unia de todos os objetos da terra e apegos,inluindo mesmo uma pe�a de roupa.Tota Puri era adepto de uma �loso�a nova para Sri Ramakrishna, a �loso�a Vedanta n~ao-dualista,ujas onlus~oes Totapuri experimentara em sua pr�opria vida. Esse antigo sistema hindu designa aRealidade Suprema de Brahman, tamb�em desrita omo Sathidananda, Existênia-Conheimento-Bem-aventuran�a Absolutos. Brahman �e a �unia Existênia Real. N'Ela n~ao h�a tempo, nem espa�o,nem ausalidade, nem multipliidade, mas devido �a maya, Seu poder inesrut�avel, tempo, espa�oe ausalidade s~ao riados e o Uno paree dividir-se em muitos. O Eterno Esp��rito aparee omouma multipliidade de indiv��duos om forma e sujeito �as ondi�~oes de tempo. O Imortal torna-sev��tima de nasimento e morte. O Imut�avel sofre mudan�a. A Pura Alma sem peado, hipnotizadapor Sua pr�opria maya, experimenta as alegrias do �eu e dores do inferno, mas essas experiênias,baseadas na dualidade da rela�~ao sujeito-objeto, s~ao irreais. Mesmo a vis~ao de um Deus Pessoal �e,em termos �nais, uma experiênia t~ao ilus�oria, quanto a de qualquer outro objeto. O homem atingesua libera�~ao, por onseguinte, rasgando o v�eu de maya e redesobrindo sua total identidade omBrahman. Conheendo-se omo uno om o Esp��rito Universal, realiza a Paz inef�avel. S�o ent~ao vaial�em da ��~ao do nasimento e morte; a��, ent~ao, torna-se imortal. Essa �e a meta suprema de todasas religi~oes - despertar a alma, hipnotizada por sua pr�opria ignorânia.O aminho da disiplina vedantista �e o aminho da nega�~ao, \neti" no qual, por estrênua de-termina�~ao, tudo o que �e irreal �e ao mesmo tempo, negado e renuniado. �E o aminho da Jnana,o m�etodo direto de realizar o Absoluto. Depois de negar tudo o que �e relativo, inluindo a dis-rimina�~ao do pr�oprio ego, o aspirante funde-se om o Uno sem Segundo, na Bem-aventuran�a donirvikalpa samadhi, onde o sujeito e o objeto s~ao igualmente dissolvidos. A alma vai al�em do dom��nio25



do pensamento. O dom��nio da dualidade �e transendido. Maya �e deixada para tr�as om todas assuas mudan�as e modi�a�~oes. O Homem Real oloa-se aima das ilus~oes de ria�~ao, preserva�~ao edestrui�~ao. Uma avalanhe de Bem-aventuran�a indesrit��vel varre todas as id�eias relativas de dor eprazer, bem e mal. Brilha ent~ao no ora�~ao, a gl�oria do Brahman Eterno. Existênia-Conheimento-Bem-aventuran�a Absolutos. Conheedor, onheimento e onheido dissolvem-se no Oeano de umaConsiênia eterna; amor, amante e bem-amado fundem-se no ilimitado Mar de Feliidade suprema;nasimento, resimento e morte desapareem na Existênia in�nita. Todas as d�uvidas e reeios s~aodominados; as osila�~oes da mente param; a for�a das a�~oes passadas exaurem-se. Quebrando a vigamestra do tabern�aulo onde a alma onstruiu sua morada durante inont�aveis anos, aalmando oorpo, sileniando a mente, destruindo o ego, a doe alegria de Brahman emerge nesse estado al�emdos sentidos. O espa�o desaparee no nada, o tempo �e tragado na eternidade e ausa�~ao torna-se umsonho do passado. Ah! Quem pode desrever o que a alma sente em omunh~ao om o Ser?Mesmo quando um homem dese dessa altura vertiginosa, est�a desprovido das id�eias de \eu" e\meu"; olha para o orpo omo mera sombra, um envolt�orio exterior que abriga a alma. N~ao habitano passado, n~ao pensa no futuro e olha om indiferen�a o presente. Observa tudo no mundo omolhos de igualdade; j�a n~ao mais �e toado pela variedade in�nita de fenômenos; n~ao mais reage aoprazer e �a dor. Permanee inalterado se seu orpo �e adorado pelos bons ou atormentado pelos maus,porque ompreende que �e somente Brahman o �unio que Se manifesta atrav�es de tudo. O impatode tal experiênia devasta o orpo e a mente. A Consiênia torna-se ofusada, por assim dizer, peloexesso de Luz. Nos livros de Vedanta est�a esrito que, depois da experiênia do Nirvikalpa samadhio orpo ai omo uma folha sea. Somente aqueles que naseram om uma miss~ao espeial para omundo, podem voltar dessa altura para os vales da vida normal. Vivem e movem-se no mundo parao bem da humanidade. Est~ao investidos por um poder espiritual supremo. Uma gl�oria divina brilhaatrav�es deles.2.9.1 Totapuri e a Unidade om BrahmanTotapuri hegou ao templo de Dakshineswar no �nal de 1864. Nasido talvez no Punjab, dirigiaum mosteiro naquela prov��nia da �India e dizia-se l��der de seteentos sannyasins. Treinado desdea juventude nas disiplinas da Vedanta Advaita, onsiderava o mundo uma ilus~ao. Os deuses edeusas do ulto dualista eram para ele meras fantasias de mentes iludidas. Ora�~oes, erimônias,ritos e rituais nada tinham a ver om a verdadeira religi~ao e a isso ele era totalmente indiferente.Com grande esfor�o e inquebrant�avel for�a de vontade, havia se liberado do apego aos objetos dossentidos do mundo relativo. Durante quarenta anos havia pratiado austeras disiplinas �as margensdo Narmada sagrado e �nalmente, realizou sua identidade om o Absoluto. Da�� em diante vagou pelomundo omo uma alma sem grilh~oes, um le~ao livre da jaula. Vestido om uma tanga, passava os diasao relento, quer sob tempestade ou sol, alimentando o orpo om magra por�~ao de esmolas. Estiveravisitando o estu�ario do Ganges. Em sua viagem de volta pelo rio sagrado, guiado pela Inesrut�avelVontade Divina, parou em Dakshineswar.Totapuri, vendo de relane que Sri Ramakrishna estava preparado para ser um estudante deVedanta, onvidou-o para ser iniiado nos seus mist�erios. Com a autoriza�~ao da M~ae Divina, SriRamakrishna onordou om o pedido, mas Totapuri expliou que somente um sannyasin poderiareeber os ensinamentos da Vedanta. Sri Ramakrishna onordou em renuniar ao mundo, mas oma ondi�~ao de que a erimônia de sua iniia�~ao na ordem mon�astia fosse realizada em segredo, paran~ao melindrar os sentimentos de sua velha m~ae, que vivia om ele em Dakshineswar.No dia marado, bem edo pela manh~a, uma fogueira foi aesa no Panhavati. Totapuri e SriRamakrishna sentaram-se diante dela. A hama iluminava seus rostos. \Ramakrishna era um pe-queno homem moreno om uma barba urta e lindos olhos, profundos olhos negros, heios de luz,obliquamente oloados e levemente velados, jamais totalmente abertos, mas que viam semierrados26



�a distânia, tanto externa omo internamente. A boa estava aberta om os dentes branos omum sorriso enantador, ao mesmo tempo arinhoso e brinalh~ao. De estatura mediana, franzino aoponto de ser emaiado e extremamente deliado. Seu temperamento era muito sens��vel, uma vez queera suset��vel a todos os ventos de alegria e tristeza, tantos morais quanto f��sios. Era realmente oreexo vivo de tudo o que aonteia diante do espelho de seus olhos, um espelho de duas faes, viradotanto para dentro omo para fora . Diante dele, o outro erguia-se omo uma roha. Era muito altoe robusto, um forte e resistente arvalho. Sua onstitui�~ao e mente eram de ferro. Era o forte l��derdos homens".Na hama amejante em sua frente, Sri Ramakrishna exeutou os rituais para destruir o apego aosparentes, amigos, orpo, mente, �org~aos dos sentidos, ego e o mundo. A hama repitante absorviatudo, tornando o iniiado livre e puro. O ord~ao sagrado e o tufo de abelo foram atirados ao fogo,ompletando sua separa�~ao de asta, sexo e soiedade. Por �ultimo queimou naquele fogo, om tudoo que �e sagrado, omo testemunha, o desejo de gozo neste e no outro mundo, Pronuniou os mantrassagrados on�rmando seguran�a e intrepidez a todos os seres, que eram, apenas manifesta�~oes doseu pr�oprio Ser. Uma vez terminados os ritos, o dis��pulo reebeu do guru a tanga e a roupa ore,emblemas de sua nova vida.O mestre e o dis��pulo retiraram-se para o aposento de medita�~ao, pr�oximo dali. Totapuri ome�oua transmitir a Sri Ramakrishna, as grandes verdades da Vedanta. \Brahman", disse, \�e a �unia Rea-lidade, sempre puro, sempre iluminado, sempre livre, al�em dos limites de tempo, espa�o e ausa�~ao.Embora aparentemente separado por nomes e formas, pelo poder inesrut�avel de maya, a feitieiraque torna o imposs��vel, poss��vel, Brahman �e realmente Uno e indivis��vel. Quando um aspirante sefunde na beatitude do samadhi, n~ao perebe tempo e espa�o, ou nome e forma, os �lhos de maya.Tudo o que estiver dentro do dom��nio de maya �e irreal. Renunie a eles. Destrua a pris~ao de nomee forma e saia fora dela om a for�a de um le~ao. Mergulhe fundo �a proura do Ser e realiza-O pelosamadhi. Ver�a o mundo de nome e forma esvaneer-se no vazio e o insigni�ante ego dissolver-se naConsiênia de Brahman. Realizar�a sua identidade om Brahman, Existênia-Conheimento-Bem-aventuran�a Absolutos". Citando os Upanishads, Totapuri disse: \�E vazio o onheimento pelo qualuma pessoa vê, ouve ou onhee uma outra pessoa. O que �e super�ial �e sem valor, jamais podetrazer feliidade verdadeira, mas o Conheimento pelo qual uma pessoa n~ao vê a outra, n~ao ouve aoutra ou n~ao onhee a outra, que est�a al�em da dualidade, �e grande e por meio desse Conheimento,uma pessoa atinge Bem-aventuran�a In�nita. Como pode a mente e os sentidos apreender Aqueleque brilha no ora�~ao de todos omo o Sujeito Eterno?"Totapuri pediu ao dis��pulo para retirar a mente de todos os objetos do mundo relativo, inluindodeuses e deusas e onentrar-se no Absoluto. A tarefa, ontudo, n~ao era f�ail, mesmo para SriRamakrishna. Ahou imposs��vel levar a mente al�em de Kali, a M~ae Divina do Universo. \Depois dainiia�~ao", Sri Ramakrishna disse erta vez, desrevendo o aonteimento: \Nangta ome�ou a meensinar as diversas onlus~oes da Vedanta Advaita e pediu-me para retirar ompletamente a mentede todos os objetos e mergulhar no Atman. Apesar de todos os esfor�os, n~ao pude de jeito algumruzar o ampo de nome e forma e trazer a mente ao estado inondiionado. N~ao tive di�uldadede retirar a mente de todos os objetos do mundo, mas a radiante e bastante familiar �gura da M~aeBem-aventurada, a Enarna�~ao da essênia da Pura Consiênia, apareia diante de mim omo umarealidade viva. Seu sorriso sedutor impedia-me de atravessar o Grande Al�em. Repetidas vezes tentei,mas Ela interpunha-se em meu aminho toda vez. Desesperado, disse a Nangta: `N~ao h�a esperan�a.N~ao posso elevar minha mente ao estado inondiional e �ar frente a frente om o Atman.' Ele �ouexaltado e asperamente disse: `O que? Voê n~ao pode fazer isso? Mas tem que fazê-lo.' Olhou emvolta. Enontrando um peda�o de vidro, pegou-o e espetou-o entre minhas sobranelhas. `Conentrea mente neste ponto!' trovejou. Com uma determina�~ao f�errea, sentei de novo para meditar. Assimque a forma graiosa da M~ae Divina apareeu diante de mim, usei a disrimina�~ao om uma espadae om ela, A parti em dois. A �ultima barreira aiu. Meu esp��rito imediatamente elevou-se al�em doplano relativo e perdi-me em samadhi." Sri Ramakrishna permaneeu ompletamente absorvido em27



samadhi durante três dias. \Ser�a verdade?" Totapuri gritou atônito. \Ser�a poss��vel que ele tenhaonseguido num �unio dia o que levei quarenta anos de pr�atia estrênua para alan�ar? Grande Deus!Foi simplesmente um milagre!" Com a ajuda de Totapuri, a mente de Sri Ramakrishna �nalmentedeseu ao plano relativo.Totapuri, um monge do tipo mais ortodoxo, jamais �ava num lugar por mais de três dias. Per-maneeu, por�em, onze meses em Dakshineswar. Tamb�em ele tinha algo a aprender.Totapuri n~ao fazia id�eia das lutas do homem omum nas malhas da paix~ao e do desejo. Tendomantido durante toda sua vida a pureza de uma rian�a, ria om a id�eia de um homem ser derrotadopelos sentidos. Estava onvenido de que o mundo era maya e que bastava somente tomar onhei-mento disso, para que ele desapareesse para sempre. Nasido n~ao dualista, n~ao areditava no DeusPessoal. N~ao tinha f�e no aspeto terr��vel de Kali, muito menos no Seu aspeto benigno. M�usia eo antar do santo nome de Deus eram, para ele, apenas um amontoado de tolies. Ridiularizava ogasto de emo�~ao durante o ulto do Deus Pessoal.Sri Ramakrishna, por outro lado, embora ompletamente onsiente, omo o seu guru, que o mundo�e uma aparênia ilus�oria, em vez de menosprezar maya, omo um monista ortodoxo, reonheiasua for�a na vida relativa. Era todo amor e reverênia por maya, perebendo nela uma express~aomajestosa e misteriosa da Divindade. Para ele maya em si mesma era Deus, uma vez que tudo eraDeus. Era uma das faes de Brahman. O que havia realizado nas alturas do plano transendental,tamb�em enontrou aqui embaixo, em todos os lugares em sua volta, sob a misteriosa roupagemde nomes e formas. Essa roupagem era um envolt�orio perfeitamente transparente, atrav�es do qualreonheia a gl�oria da Imanênia Divina. Maya, o poderoso teel~ao dessa vestimenta, n~ao �e outrosen~ao Kali, a M~ae Divina. Ela �e a Energia Divina Primordial, Shakti e n~ao pode ser separada doSupremo Brahman, omo o poder de queimar n~ao pode ser separado do fogo. Ela projeta o mundoe ao mesmo tempo o retira. Ela o tee omo a aranha tee a teia. Ela �e a M~ae do Universo, idêntiaa Brahman da Vedanta e do Atman da Yoga. Como um eterno Legislador, Ela faz e desfaz as leis;�e devido �a Sua vontade imperiosa que o Karma produz seu fruto. Enreda os homens om ilus~ao enovamente os alivia da esravid~ao om um olhar de Seus olhos benignos. Ela �e a suprema Senhorado espet�aulo �osmio e todos os objetos, animados e inanimados dan�am �a Sua vontade. Mesmoaqueles que realizam o Absoluto no Nirvikalpa samadhi est~ao sob a Sua jurisdi�~ao, enquanto aindaviverem no plano relativo.Assim, depois do Nirvikalpa samadhi, Sri Ramakrishna realizou maya num aspeto totalmentenovo. O aspeto esravizador de Kali desapareeu de sua vis~ao. Ela n~ao mais obsureeu seuentendimento. O mundo tornou-se a gloriosa Manifesta�~ao da M~ae Divina. Maya tornou-se Brahman.O Pr�oprio Transendental surgiu do Imanente. Sri Ramakrishna desobriu que maya opera no mundorelativo de duas maneiras, que ele denominou \avidyamaya" e \vidyamaya". Avidyamaya representaas for�as negras da ria�~ao: desejos sensuais, paix~oes m�as, ganânia, lux�uria, rueldade et. Sustentao mundo nos planos inferiores. �E respons�avel pela roda de nasimento e morte do homem. Deve serombatida e onquistada, mas vidyamaya �e a for�a mais elevada da ria�~ao: as virtudes espirituais,as qualidades de ilumina�~ao, bondade, pureza, amor, devo�~ao.Vidyamaya eleva o homem aos planos mais elevados de onsiênia. Com a ajuda de vidyamayao devoto se livra de avidyamaya: torna-se ent~ao, mayatita, livre de maya. Os dois aspetos de mayas~ao as duas for�as da ria�~ao, os dois poderes de Kali; Ela est�a al�em de ambos. Ela �e omo o sol,trazendo a existênia e brilhando atrav�es e atr�as das nuvens de formas e ores diferen-tes, onjurandoformas maravilhosas no �eu azul do outono.A M~ae Divina pediu a Sri Ramakrishna para n~ao se perder no Absoluto sem forma, mas parapermaneer em bhavamukha, o limiar da onsiênia relativa, a linha divis�oria entre o Absoluto e oRelativo. Ele tinha que �ar no \sexto entro" do Tantra de onde podia ver n~ao s�o a gl�oria do s�etimomas tamb�em, as divinas manifesta�~oes da Kundalini nos entros inferiores. Gentilmente osilava parafrente e para tr�as, atravessando a linha divis�oria. Devo�~ao ext�atia �a M~ae Divina alternava-se om28



a serena absor�~ao no Oeano de Unidade Absoluta. Assim enurtou a distânia entre os aspetosPessoal e Impessoal, o imanente e o transendente da Realidade. Essa �e uma experiênia �unia emtoda a hist�oria espiritual j�a relatada no mundo.2.9.2 Totapuri se \Rende" �a M~ae DivinaCom Sri Ramakrishna, Totapuri aprendeu o signi�ado de Kali, o Grande Fato do mundo relativo ede maya, Seu indesrit��vel Poder.Um dia, quando guru e dis��pulo estavam oupados numa animada disuss~ao sobre vedanta, umempregado do templo hegou e apanhou um peda�o de arv~ao do fogo sagrado que tinha sido aesopelo grande aseta. Queria aender o seu fumo. Totapuri �ou furioso a ponto de quase bater nohomem. Sri Ramakrishna aiu na gargalhada. \Que vergonha!", gritou. \Voê est�a expliando arealidade de Brahman e o ar�ater ilus�orio do mundo e, ontudo, esqueeu-se de si mesmo e quasebateu num homem, num aesso de raiva. O poder de maya �e realmente inesrut�avel!" Totapuri �ouembara�ado.Por esta �epoa Totapuri repentinamente sofreu um severo ataque de disenteria. Devido a essadoen�a, viu-se impossibilitado de meditar. Uma noite a dor tornou-se insuport�avel. N~ao mais podiaonentrar-se em Brahman. O orpo interpunha-se no aminho. Sentiu-se frustrado por esse estadode dependênia. Alma livre, n~ao se preoupava de forma alguma om o orpo. Ent~ao deidiu afogar-se no Ganges. Por onseguinte, dirigiu-se para o rio. Mas, ah! Ele aminha at�e a outra margem.N~ao h�a �agua su�iente no Ganges? Em p�e, estupefato, na outra margem, olhou para tr�as. As�arvores, os templos, as asas mostravam-se omo silhuetas ontra o �eu. Subitamente, num instantedeslumbrante, vê em todos os lados, a presen�a da M~ae Divina. Ela est�a em tudo. Ela �e tudo. Elaest�a na �agua; Ela est�a na terra, Ela �e o orpo; Ela �e a mente; Ela �e a dor; Ela �e o onforto; Ela�e o Conheimento; Ela �e a ignorânia; Ela �e a vida; Ela �e a morte; Ela �e tudo o que uma pessoavê, ouve ou imagina. Ela muda \sim" em \n~ao", e \n~ao" em \sim". Sem Sua gra�a nenhum serenarnado pode ir al�em do Seu dom��nio. O homem n~ao tem livre arb��trio. N~ao �e nem livre paramorrer, entretanto, al�em do orpo e da mente Ela reside no seu aspeto Transendental Absoluto.Ela �e o Brahman que Totapuri vinha adorando durante toda a vida.Totapuri voltou para Dakshineswar e gastou as �ultimas horas da madrugada meditando na M~aeDivina. De manh~a foi ao templo de Kali om Sri Ramakrishna e prosternou-se ante a imagem daM~ae. Compreendeu agora porque havia passado onze meses em Dakshineswar. Despedindo-se dodis��pulo, seguiu seu aminho, iluminado.Mais tarde Sri Ramakrishna desreveu a importânia das li�~oes de Totapuri. \Quando penso noSer Supremo omo inativo - nem riando, nem preservando, nem destruindo - hamou-O Brahmanou Purusha, o Deus Impessoal. Quando penso n'Ele omo ativo - riando, preservando e destruindo -hamou-O Shakti ou Maya ou Prakriti, o Deus Pessoal. A distin�~ao entre eles, ontudo, n~ao signi�adiferen�a. O pessoal e o Impessoal s~ao a mesma oisa, omo o leite e sua branura, o diamante e seubrilho, a obra e seu movimento sinuoso. �E imposs��vel oneber um sem o outro. A M~ae Divina eBrahman s~ao um".Depois da partida de Totapuri, Sri Ramakrishna permaneeu durante seis meses num estado deidentidade absoluta om Brahman. \Durante seis meses seguidos", disse ele, \permanei naqueleestado do qual homens omuns n~ao podem jamais voltar; geralmente o orpo ai, depois de trêssemanas omo uma folha sea. N~ao era onsiente do dia e da noite. As mosas entravam em minhaboa e narinas, omo oorre om um ad�aver, mas eu n~ao as sentia. Meu abelo �ou emaranhadoom a poeira".Seu orpo n~ao teria sobrevivido se n~ao fosse a aten�~ao dediada de um monge que estava emDakshineswar naquela �epoa e que por qualquer motivo ompreendeu que para o bem da humanidade,29



o orpo de Sri Ramakrishna deveria ser preservado. Tentou por diversas maneiras, mesmo usandoa violênia f��sia, trazer de volta a alma fugitiva para a pris~ao do orpo e nos fugazes momentos deluidez, punha um pouo de omida na boa de Sri Ramakrishna. Por �m Sri Ramakrishna reebeuordem da M~ae Divina para permaneer no limite da onsiênia relativa. Em seguida foi aometidopor um s�erio ataque de disenteria. Dia e noite a dor torturou-o e a mente gradualmente deseu aoplano f��sio.
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Cap��tulo 3Ramakrishna e os M�ultiplos Caminhospara Deus
3.1 Companhia dos Santos e DevotosDaquele momento em diante Sri Ramakrishna ome�ou a prourar a ompanhia dos devotos e homenssantos. Havia atravessado a tormenta e exaust~ao das disiplinas e vis~oes. Agora realizara almainterna dando a impress~ao aos outros de que era um homem normal, mas ele n~ao podia suportar aompanhia de pessoas do mundo ou esutar suas onversas. Felizmente a atmosfera santi�ada deDakshineswar e a generosidade de Mathur atra��ammonges e santos de todas as partes do pa��s. Sadhusde todas as denomina�~oes - monistas e dualistas - vaishnavas, vedantistas, shaktas e adoradores deRama - aorriam para l�a em n�umero resente.Asetas e vision�arios vinham pedir onselho a Sri Ramakrishna. Os vaishnavas haviam vindodurante sua sadhana vaishnava e os tântrios enquanto pratiava as disiplinas dos Tantras. Osvedantistas ome�aram a hegar depois da partida de Totapuri. No quarto de Sri Ramakrishna,que estava ent~ao de ama om disenteria, os vedantistas empenhavam-se em disuss~oes sobre asesrituras e esqueendo o pr�oprio sofrimento f��sio, resolvia suas d�uvidas, referindo-se diretamente�as suas pr�oprias experiênias. Muitos de seus visitantes eram pessoas espiritualizadas autêntias,pilares invis��veis do hindu��smo e suas vidas espirituais foram aeleradas numa grande medida pelos�abio de Dakshineswar. Sri Ramakrishna, por sua vez, aprendeu om eles as hist�orias onernentes �asmaneiras e onduta dos homens santos, que ele posteriormente ontava a seus devotos e dis��pulos.A seu pedido Mathur dava-lhe grandes quantidades de alimentos, roupas et., que eram assim,distribu��dos entre os monges errantes.Sri Ramakrishna n~ao havia lido, ontudo, era dotado de um onheimento enilop�edio a respeitodas religi~oes e �loso�as. Havia adquirido tal onheimento om in�umeros homens santos e eruditos,om quem estivera em ontato. Possu��a um poder �unio de assimila�~ao; atrav�es da medita�~ao haviafeito desse onheimento uma parte do seu ser. Uma vez sendo interpelado por um dis��pulo sobrea origem de seu aparente e inesgot�avel onheimento, respondeu: \Eu n~ao li, mas ouvi os eruditos.Fiz uma grinalda de seus onheimentos e oloando-a em torno do meu peso�o oferei-a aos p�es daM~ae."Sri Ramakrishna ostumava dizer que, quando a or desabroha as abelhas vêm apanhar o melpor sua pr�opria iniiativa. Agora muitas almas ome�aram a vir a Dakshineswar para satisfazeremsua fome espiritual. Ele, o devoto e aspirante, tornara-se o Mestre. Gauri, o grande erudito que tinhasido um dos primeiros a prolamar Sri Ramakrishna uma Enarna�~ao de Deus, visitou o Mestre em1870 e om as bên�~aos do Mestre, renuniou ao mundo. Narayan Shastri, um outro grande pundit,que havia dominado os seis sistemas da �loso�a hindu e a quem foi ofereido um posto lurativo pelo31



Maharaja de Jaipur, ao ver o Mestre, reonheeu-o omo aquele que havia realizado em vida os ideaisque ele mesmo s�o havia enontrado em livros. Sri Ramakrishna iniiou Narayan Shastri, a seu pedidosinero, na vida de sannyas. Pundit Padmalohan, o pundit da orte do Maharaja de Burdwan, muitoonheido por sua erudi�~ao tanto na Vedanta omo no sistema Nyaya de �loso�a, aeitou o Mestreomo uma Enarna�~ao de Deus. Krishnakishore, um erudito vedantista, tornou-se devoto do Mestre.Chegou ent~ao, Viswanath Upadhyaya, que seria seu devoto favorito. Sri Ramakrishna sempre sedirigiu a ele omo \Capit~ao". Era um alto funion�ario do rei do Nepal e havia reebido o t��tulode Coronel em reonheimento ao seu m�erito. Um estudioso do Gita, do Bhagavata e da �loso�aVedanta, diariamente fazia o ulto de sua Divindade Esolhida om muita devo�~ao. \Li os Vedase as outras esrituras", disse ele: \Tamb�em tive a oportunidade de onheer muitos monges bons edevotos em diferentes lugares, mas �e na presen�a de Sri Ramakrishna que meus anseios espirituaisonretizam-se. Para mim ele paree ser a personi�a�~ao das verdades das esrituras."O Conheimento de Brahman no nirvikalpa samadhi havia onvenido Sri Ramakrishna de que osdeuses das diferentes religi~oes s~ao apenas muitas das interpreta�~oes do Absoluto e que a RealidadeSuprema jamais pode ser expressa pela l��ngua humana. Compreendeu que todas as religi~oes onduzemos devotos por diferentes aminhos para uma e mesma meta. Agora tornou-se ansioso para onheeralgumas religi~oes estrangeiras, porque para ele, entendimento signi�ava uma experiênia verdadeira.3.2 IslamismoNo �m de 1866 ome�ou a pratiar as disiplinas do islamismo. Sob a dire�~ao do seu guru mu�ulmano,dediou-se �a sua nova sadhana. Vestiu-se omo um mu�ulmano e repetia o nome de Al�a. Suas ora�~oesorrespondiam �as devo�~oes islâmias, esqueeu-se dos deuses e deusas hindus - mesmo de Kali - edesistiu de visitar os templos. Passou a morar nos arredores do templo. Depois de três dias viuuma �gura radiante, talvez Maom�e, que se aproximou gentilmente dele e �nalmente perdeu-se em SriRamakrishna. Assim realizou o Deus mu�ulmano. Em seguida, entrou em omunh~ao om Brahman.O poderoso rio do islamismo tamb�em levou-o de volta para o Oeano do Absoluto.3.3 CristianismoOito anos depois, num domingo de 1874, Sri Ramakrishna foi tomado por um irresist��vel desejode aprender a verdade da religi~ao rist~a. Come�ou a ouvir os ensinamentos da B��blia por SambhuCharan Mallik, um senhor de Calut�a e devoto do Mestre. Sri Ramakrishna �ou fasinado om avida e ensinamentos de Jesus.Um dia estava sentado na sala de visitas da h�aara de Jadu Mallik em Dakshineswar, quando seusolhos bateram numa pintura da Madonna e o Menino. Olhando �xamente para ela, gradualmentefoi sendo tomado por uma emo�~ao divina. As pessoas da pintura ganharam vida e os raios de luzque sa��am delas entraram em sua alma. O efeito dessa experiênia foi mais forte do que a vis~aode Maom�e. Com ang�ustia, gritou: \ �O M~ae! O que Tu est�as fazendo omigo?" E, atravessando asbarreiras de redo e religi~ao, entrou num novo ampo de êxtase. Cristo possuiu sua alma. Durantetrês dias n~ao pôs os p�es no templo de Kali. No quarto dia �a tarde, enquanto andava no Panhavativiu aminhando em sua dire�~ao, uma pessoa om lindos olhos grandes, rosto sereno e pele lara.Quando os dois se olharam, uma voz saiu do fundo da alma de Sri Ramakrishna:\Contempla o Cristo que derramou o sangue do Seu ora�~ao para a reden�~ao do homem, quesuportou um mar de ang�ustia por amor aos homens. �E Ele, o Yogi Mestre, que est�a em eternauni~ao om Deus. �E Jesus, o Enarnado Amor." O Filho do Homem abra�ou o Filho da DivinaM~ae e fundiu-se nele. Sri Ramakrishna realizou sua identidade om Cristo, omo j�a tinha realizado32



sua identidade om Kali, Rama, Hanuman, Radha, Krishna, Brahman e Maom�e. O Mestre entrouem samadhi e omungou om Brahman om atributos. Assim experimentou a verdade de que oCristianismo, tamb�em, �e um aminho que onduz �a Consiênia de Deus. At�e o �ultimo momentode sua vida, areditou que Cristo era uma Enarna�~ao de Deus. Cristo para ele n~ao era, ontudo, a�unia Enarna�~ao; houve outras - Buda, por exemplo, e Krishna.3.4 Atitudes em Rela�~ao a Diferentes Religi~oesSri Ramakrishna aeitava a divindade de Buda e ostumava assinalar a semelhan�a dos seus ensi-namentos om aqueles dos Upanishads. Mostrava, tamb�em, grande respeito pelos Tirthankaras, quefundaram o Jainismo e pelos dez Gurus do Sikhismo, mas n~ao se referia a eles omo Enarna�~oesdivinas. Ouviu-se que ele teria dito que os Gurus do Sikhismo haviam sido enarna�~oes do rei Ja-naka da �India antiga. Tinha em seu quarto em Dakshineswar, uma pequena est�atua do TirthankaraMahavira e um quadro de Cristo, diante dos quais queimava inenso de manh~a e �a noite.Sem ser formalmente iniiado em suas doutrinas, Sri Ramakrishna realizou assim, os ideais deoutras religi~oes, al�em do hindu��smo. Ele n~ao neessitava seguir qualquer doutrina. Todas as barreiraseram removidas pelo seu amor arrebatador a Deus. Tornou-se, ent~ao, um Mestre das v�arias religi~oesdo mundo, \Pratiquei", disse ele, \Todas as religi~oes - hindu��smo, islamismo, ristianismo - e segui,tamb�em, os aminhos das diferentes seitas hindus. Constatei que se trata do mesmo Deus para quemtodos dirigem seus passos, embora seguindo aminhos diferentes. Devem tentar todos os redos etrilhar todos os diferentes aminhos uma vez. Para qualquer lugar que olho vejo homens brigandoem nome da religi~ao - hindus, maometanos, brahmos, vaishnavas e assim por diante. Mas eles jamaispensam que Aquele que �e hamado Krishna �e, tamb�em, hamado Shiva e leva o nome de EnergiaPrimordial, Jesus, Al�a tamb�em - o mesmo Rama om mil nomes. Um lago tem mil ghats. Numos hindus apanham �agua em seus potes e hamam-na `jal'; num outro, os mu�ulmanos apanham�agua em bolsas de ouro e hamam-na `pani'; num tereiro os rist~aos hamam-na `water'. Podemosimaginar que n~ao se trata de `jal', mas apenas `pani' ou `water'? Que rid��ulo! A substânia �e Unasob diferentes nomes e todos prouram a mesma substânia; apenas lima, temperamento e nomeriam diferen�as. Deixe ada um seguir seu pr�oprio aminho. Se ele sinera e ardentemente desejaonheer Deus, paz para ele! Certamente O realizar�a."Em 1867 Sri Ramakrishna voltou para Kamarpukur para se reuperar das onsequênias dasausteridades. A paz do ampo, os amigos simples e ingênuos de sua meninie e o ar puro �zeram-lhemuito bem. Os alde~oes �aram felizes em terem de volta seu brinalh~ao, frano, esperto, bondoso everaz Gadadhar, embora n~ao lhes tivesse esapado a grande mudan�a que lhe oorrera nesses anosem Calut�a. Sua esposa, Sarada Devi, agora om quatorze anos, logo hegou a Kamarpukur. Seudesenvolvimento espiritual era muito al�em de sua idade e ela foi apaz de ompreender de imediato,o estado de esp��rito do seu marido. Fiou ansiosa para aprender om ele a respeito de Deus e morarom ele omo sua ajudante. O Mestre reebeu-a om alegria tanto omo sua dis��pula, omo suaompanheira espiritual. Referindo-se �as suas experiênias nesses pouos dias, ela uma vez disse:\Costumava sentir sempre omo se um pote heio de feliidade tivesse sido oloado no meu ora�~ao.A alegria foi indesrit��vel."3.5 Peregrina�~ao nos Lugares Sagrados da �IndiaNo dia 27 de janeiro de 1868, Mathur Babu om uma omitiva de ento e vinte e ino pessoas saiu emperegrina�~ao at�e os sagrados lugares do norte da �India. Em Vadyanath no Behar, quando o Mestreviu os habitantes de um vilarejo reduzidos pela pobreza e inani�~ao, a meros esqueletos, pediu a seurio protetor para aliment�a-los e dar-lhes uma pe�a de roupa, Mathur objetou a fazer tal gasto extra.33



O Mestre delarou amargamente que n~ao iria a Benares, mas que viveria entre os pobres e dividiriaom eles suas mis�erias. Chegou a deixar Mathur e sentou-se om os alde~oes. Ent~ao Mathur teve queeder. Em outra oasi~ao, dois anos depois, Sri Ramakrishna mostrou um sentimento semelhante pelospobres e neessitados. Aompanhou Mathur numa visita a uma das propriedades deste �ultimo, poroasi~ao da oleta de impostos. Durante dois anos as olheitas haviam sido ruins e os arrendat�ariosestavam num estado de extrema pobreza. O Mestre desejava que Mathur perdoasse os impostos,ajudasse-os e ainda desse ao povo faminto, uma festa suntuosa. Quando Mathur relamou, o Mestredisse: \Voê �e apenas o administrador da M~ae Divina. Eles s~ao arrendat�arios da M~ae. Voê devegastar o dinheiro da M~ae. Est~ao sofrendo, omo pode se reusar a ajud�a-los? Voê deve ajud�a-los."Novamente Mathur teve de eder. A simpatia de Sri Ramakrishna pelos pobres nasia do fato delever Deus em todas as riaturas. Seu sentimento n~ao era igual ao do humanista ou �lantropo. Paraele o servi�o do homem era o mesmo que adora�~ao a Deus.A omitiva hegou a Benares de baro, pelo Ganges. Quando os olhos de Sri Ramakrishna a��ramnessa idade de Shiva, onde est~ao aumulados h�a s�eulos, a devo�~ao e piedade de adoradores semonta, viu que ela era feita de ouro, omo as esrituras delaram. Fiou visivelmente emoionado.Durante sua estada na idade, tratava qualquer gr~ao de terra om o maior respeito. No ghat deManikarnika, o grande remat�orio da idade, realmente viu Shiva om o orpo oberto de inzas,o abelo dourado emaranhado, aproximando-se serenamente de ada pira funer�aria e soprando nosouvidos dos ad�averes o mantra de libera�~ao; depois a M~ae Divina removendo dos mortos seusgrilh~oes. Assim ompreendeu o signi�ado da assertiva espiritual de que qualquer um que morra emBenares, salva-se pela gra�a de Shiva. Visitou Trailanga Swami, o �elebre monge, quem ele maistarde delarou ser um autêntio paramahamsa, verdadeira imagem de Shiva.Sri Ramakrishna visitou Allahabad, na onuênia do Ganges e Jamuna e em seguida, Vrindavan eMathura, idade enfeiti�ada pelas lendas, an�~oes e dramas a respeito de Krishna e das gopis. Ali tevenumerosas vis~oes e o ora�~ao transbordou de emo�~ao divina. Chamou e disse: \ �O Krishna! Tudo aquiest�a omo nos velhos tempos. S�o Tu est�as ausente." Visitou a grande santa, Gangamayi, onsideradapelos devotos vaishnavas, a enarna�~ao de uma ompanheira ��ntima de Radha. Tinha sessenta anose frequentemente entrava em transe. Referia-se a Sri Ramakrishna omo uma enarna�~ao de Radha.Com muita di�uldade onseguiu-se persuadi-lo a deix�a-la.Na viagem de volta, Mathur queria visitar Gaya, mas Sri Ramakrishna reusou-se ir. Lembrou-seda vis~ao de seu pai antes do seu nasimento e sentiu que no templo de Vishnu �aria para sempreabsorvido em Deus. Mathur, satisfazendo o desejo do Mestre, voltou om a omitiva para Calut�a.O Mestre trouxe de Vrindavan um punhado de terra. Parte dela espalhou no Panhavati; o restoenterrou numa pequena abana onde pratiava medita�~ao. \Agora este lugar", disse, \�e t~ao sagradoquanto Vrindavan".Em 1870 o Mestre foi em peregrina�~ao a Nadia, idade natal de Sri Chaitanya. Assim que o baroaproximou-se da margem de areia perto de Nadia, Sri Ramakrishna teve a vis~ao dos \dois irm~aos",Sri Chaitanya e seu ompanheiro, Nityanananda, \brilhantes omo ouro derretido", e om aur�eolas,orrendo para saud�a-lo om as m~aos levantadas. \A�� vêm eles! A�� vêm eles!" gritou. Entrando emseu orpo, aiu em transe profundo.3.6 Relaionamento om a Esposa Sarada DeviEm 1872 Sarada Devi fez sua primeira visita ao marido em Dakshineswar. Quatro anos antes ela otinha visto em Kamarpukur e provado o gosto da feliidade de sua ompanhia divina. Desde ent~aotornou-se ainda mais gentil, terna, introspetiva, s�eria e altru��sta. Havia ouvido muitos boatos sobrea insanidade de seu marido. As pessoas apiedavam-se dela nessa infeliidade. Quanto mais pensava,mais sentia que seu dever era estar om ele, dando-lhe na medida do poss��vel, seu servi�o de esposa34



dediada. Estava agora om dezoito anos.Aompanhada do pai, hegou a Dakshineswar, depois de perorrer a p�e uma distânia de oitentamilhas. Havia tido um ataque de febre durante o aminho. Quando hegou ao templo, o Mestre dissetristemente: \Ah! Voê hegou tarde demais. Meu Mathur j�a n~ao est�a aqui para uidar de voê".Mathur havia morrido no ano anterior.O Mestre inumbiu-se da tarefa de instruir sua jovem esposa e isso inlu��a tudo, desde os servi�osde asa at�e o Conheimento de Brahman. Ensinou-a a enfeitar um lampi~ao, omo se omportardiante das pessoas de aordo om seus diferentes temperamentos e omo se onduzir diante dos visi-tantes. Instruiu-a nos mist�erios da vida espiritual - ora�~ao, medita�~ao, japa, ontempla�~ao profundae samadhi. A primeira li�~ao que Sarada Devi reebeu foi: \Deus �e o Bem-Amado de todos, assimomo a lua �e a ara a qualquer rian�a. Todas as pessoas têm o mesmo direito de orar a Ele. PorSua gra�a Ele Se revela a todos que O hamam. Voê tamb�em O ver�a se apenas orar por Ele".Totapuri sabendo do seu asamento, omentou uma vez: \O que importa? Somente aquele que est�a�rmemente estabeleido no Conheimento de Brahman pode manter seu esp��rito de disrimina�~ao eren�unia, mesmo vivendo om sua esposa. S�o atingiu a ilumina�~ao suprema aquele que pode olhar umhomem ou uma mulher omo iguais a Brahman. Um homem om a id�eia de sexo na abe�a pode serum bom aspirante, mas ainda est�a longe da meta." Sri Ramakrishna e sua esposa viviam juntos emDakshineswar, mas suas mentes pairavam sempre aima do plano do mundo. Alguns meses depois dahegada de Sarada Devi, Sri Ramakrishna arranjou num dia auspiioso, um ulto espeial para Kali,a M~ae Divina. Em vez da imagem da Divindade, oloou em seu lugar, uma imagem viva, a pr�opriaSarada Devi. O adorador e a adorada entraram em samadhi profundo e no plano transendental,suas almas uniram-se. Depois de v�arias horas, Sri Ramakrishna deseu ao plano relativo, antou umhino �a Grande Deusa e entregou aos p�es da pr�opria imagem viva, ele pr�oprio, seu ros�ario e o fruto dasadhana de toda a vida. Tal erimônia �e onheida nos Tantras omo Shorashi Puja, a \Adora�~aoda Mulher". Sri Ramakrishna ompreendeu o signi�ado da grande delara�~ao dos Upanishads: \ �OSenhor, Tu �es a mulher, Tu �es o homem; Tu �es o menino, Tu �es a menina; Tu �es o velho, trôpego emsuas muletas. Tu permeias o universo nas suas m�ultiplas formas."Ao asar-se, Sri Ramakrishna mostrou o grande valor do asamento na evolu�~ao espiritual dohomem e ao tomar votos mon�astios, demonstrou a neessidade imperativa do autoontrole, purezae ontinênia, na realiza�~ao de Deus. Com seu relaionamento �unio om a esposa, provou quemarido e mulher podem viver juntos omo ompanheiros espirituais. Assim, sua vida �e a s��ntesesdas duas maneiras de vida: omo hefe de fam��lia e omo monge.3.7 O \Ego Maduro" de RamakrishnaNo Nirvikalpa samadhi Sri Ramakrishna havia realizado que somente Brahman �e real e o mundoilus�orio. Ao manter a mente durante seis meses no plano de Brahman n~ao-dual, havia atingidoo estado de vijnani, o onheedor da Verdade, num sentido muito espeial e rio, aquele que vêBrahman n~ao apenas em si e no Absoluto transendental, mas em tudo no mundo. Nesse estadode vijnani, �as vezes alheio �a onsiênia do orpo, ele se olhava omo uno om Brahman; �as vezes,onsiente do mundo dual, olhava-se omo um devoto de Deus, servo ou �lho. A �m de tornar oMestre apaz de trabalhar para o bem-estar da humanidade, a M~ae Divina manteve nele um tra�o deego, que desreveu - segundo seu estado - omo o \ego do onheimento" o \ego da devo�~ao", o \egode um �lho", ou o \ego de um servo". Em qualquer um desses asos, esse ego do Mestre, onsumidopelo fogo do Conheimento de Brahman, era apenas aparente, omo uma orda queimada. Muitasvezes referia-se a esse ego omo o \ego maduro" em ontraste om o ego de uma alma apegada, quedesrevia omo ego \n~ao maduro" ou \verde". O ego de uma alma apegada identi�a-se om o orpo,parentes, posses e o mundo, mas o \ego maduro", iluminado pelo Conheimento Divino, reonhee35



que o orpo, parentes, posses e o mundo s~ao irreais e estabelee uma rela�~ao de amor somente omDeus. Atrav�es do seu \ego maduro", Sri Ramakrishna lidava om o mundo e om a esposa. Umdia, enquanto massageava seus p�es, Sarada Devi perguntou ao Mestre: \O que voê pensa de mim?"Logo veio a resposta: \A M~ae que �e adorada no templo �e a que deu nasimento ao meu orpo e queest�a agora morando no nahabat e �e Ela que tamb�em est�a massageando meus p�es nesse momento. Naverdade, sempre onsiderei voê a personi�a�~ao da Bem-aventurada M~ae Kali."Sarada Devi na ompanhia do marido, teve raras experiênias espirituais. Dizia: \N~ao tenho pa-lavras para desrever minha maravilhosa exalta�~ao de esp��rito quando o observava nos seus diferentesestados. Sob divina emo�~ao, ele �as vezes falava de assuntos inompreens��veis, �as vezes ria, �as vezeshorava e �as vezes tornava-se im�ovel em samadhi. Isso ontinuava pela noite adentro. Havia uma talextraordin�aria presen�a divina nele que, de vez em quando tremia de medo e admira�~ao, pensandoomo a noite passaria. Meses passaram-se assim. Um dia desobriu que eu tinha que �ar aordadaa noite inteira porque, durante meu sono, ele talvez entrasse em samadhi - isso poderia aonteer aqualquer momento e assim, pediu-me para dormir no nahabat."3.8 Resumo das Experiênias Espirituais do MestreChegava agora o �m da sadhana de Sri Ramakrishna, o per��odo de sua disiplina espiritual. Comoonsequênia de suas experiênias al�em dos sentidos, hegou a ertas onlus~oes onernentes a simesmo e �a espiritualidade em geral. Suas onlus~oes sobre si mesmo podem ser resumidas assim:Primeiro, era uma Enarna�~ao de Deus, uma pessoa espeialmente omissionada, ujas experiêniasespirituais eram para o bem da humanidade. Enquanto uma pessoa omum leva uma vida inteirapara realizar um ou dois aspetos de Deus, ele em pouos anos, realizou-O em todos Seus aspetos.Segundo, sempre soube que tinha sido uma alma livre, que as diversas disiplinas pelas quais haviapassado, realmente n~ao eram neess�arias para sua pr�opria libera�~ao, mas somente para o benef��iodos outros. As palavras libera�~ao e esravid~ao n~ao eram apli�aveis a ele. Enquanto houver seresque se onsiderem apegados, Deus tem que vir �a terra omo uma Enarna�~ao, para libert�a-los dessaesravid~ao, omo um magistrado tem que visitar um lugar de seu distrito em que haja problemas.Tereiro, suas previs~oes sobre a �epoa de sua morte onretizaram-se ompletamente.Sobre espiritualidade em geral, foram as seguintes suas onlus~oes:Primeiro, estava �rmemente onvenido de que todas as religi~oes s~ao verdadeiras, de que todosistema de doutrina representa um aminho para Deus. Seguira todos os prinipais aminhos e todoslevaram-no ao mesmo objetivo. Foi o primeiro profeta religioso registrado pela hist�oria, a pregar aharmonia das religi~oes.Segundo, perebeu que os três grandes sistemas de pensamento onheidos omo Dualismo, N~ao-dualismo Quali�ado e Absoluto N~ao-dualismo - Dvaita, Vishishtadvaita e Advaita - representam ostrês est�agios do progresso do homem em dire�~ao �a Realidade Suprema. N~ao se ontradiziam, mas seomplementavam e ajustavam-se aos diferentes temperamentos. Para o homem omum, om grandeapego aos sentidos, a forma dualista de religi~ao, presrevendo uma erta quantidade de apoio material,omo m�usia e outros s��mbolos, �e �util. Um homem que j�a realizou Deus transende a id�eia dos deveresmundanos, mas o mortal omum exeuta seus deveres, lutando para ser desapegado e entregar osresultados a Deus. A mente pode ompreender e desrever a o pensamento e a experiênia at�e oVishishtadvaita, mas n~ao al�em. A Advaita, a �ultima palavra em experiênia espiritual, �e qualqueroisa a ser sentida em samadhi, porque transende a mente e a fala. Do ponto de vista mais elevado,o Absoluto e Sua manifesta�~ao s~ao igualmente reais - o Nome do Senhor, Sua Morada e o Pr�oprioDeus s~ao da mesma Essênia espiritual. Tudo �e Esp��rito, a diferen�a est�a somente na forma.Tereiro, Sri Ramakrishna realizou o desejo da M~ae Divina de que atrav�es dele, Ela fundaria uma36



nova Ordem, formada por aqueles que manteriam de p�e as doutrinas ilustradas em sua vida.Quarto, sua vida espiritual dizia-lhe que aqueles estavam em sua �ultima enarna�~ao nesse planomortal de existênia e aqueles que haviam hamado sineramente pelo Senhor uma vez apenas durantesus vidas, deveriam vir a ele.Nessa �epoa Sri Ramakrishna sofreu v�arias perdas de pessoas que lhe eram aras. A primeira foi amorte de um sobrinho, hamado Akshay. Depois da morte do jovem, Sri Ramakrishna disse: \Akshaymorreu diante de meus olhos, mas isso n~ao me afetou em nada. Fiquei assistindo e observei omo umhomem morre. Era omo uma espada sendo tirada da bainha. Diverti-me om a ena, ria, antavae dan�ava. Retiraram o orpo e remaram-no. No dia seguinte fui ali (apontando para a varandasudeste de seu quarto), senti uma dor aguda pela perda de Akshay, omo se algu�em estivesse torendomeu ora�~ao omo uma toalha �umida. Fiquei admirado om isso e pensei que a M~ae estivesse medando uma li�~ao. Eu n~ao estava preoupado nem mesmo om o pr�oprio orpo - muito menos om ado meu parente, mas se tal era a minha dor om a perda de um sobrinho, omo n~ao seria a dos hefesde fam��lia om a perda de seus pr�oximos e queridos entes!" Em 1871 Mathur morreu e ino anosmais tarde, Sambhu Mallik - que depois da morte de Mathur havia assumido as despesas do Mestre.Em 1873 morreu seu irm~ao mais velho, Rameswar e em 1876, sua amada m~ae. Essas perdas tiveramum impato no terno ora�~ao humano de Sri Ramakrishna, embora tivesse realizado a imortalidadeda alma e a ilus~ao do nasimento e morte.Em mar�o de 1875, mais ou menos um ano antes da morte da m~ae, o Mestre onheeu KeshabChandra Sen. O enontro foi um aonteimento importante tanto para Sri Ramakrishna omopara Keshab. Naquele momento, pela primeira vez, o Mestre entrou em ontato om um dignorepresentante da �India moderna.
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Cap��tulo 4Devotos, Dis��pulos e Aprendizes deRamakrishna
4.1 Movimento Brahmo SamajKeshab foi o l��der do Brahmo Samaj, um dos dois grandes movimentos que, na �ultima metade dos�eulo XIX, desempenhou um importante papel no renasimento da �India. O fundador do movimentoBrahmo foi o grande Raja Rammohan Roy (1774-1833). Embora tenha nasido numa fam��lia brahminortodoxa, Rammohan Roy demonstrava uma grande simpatia pelo islamismo e pelo ristianismo. Foiao Tib�e �a proura dos mist�erios budistas. Extraiu do ristianismo o sistema �etio, mas rejeitou adivindade de Cristo, da mesma maneira que havia negado as Enarna�~oes Hindus. O islamismoinueniou-o bastante na formula�~ao de suas doutrinas monote��stas, mas ele sempre voltava paraos Vedas a �m de obter inspira�~ao espiritual. O Brahmo Samaj, que havia fundado em 1828, eradediado ao \ulto e adora�~ao do Eterno, Insond�avel, Ser Imut�avel, que �e o Autor e Preservador doUniverso". Era aberto a todos sem distin�~ao de or, asta, na�~ao ou religi~ao.O verdadeiro organizador do Samaj foi Devendranath Tagore (1817-1905), pai do poeta Rabindra-nath. Sua beleza f��sia e espiritual, seu porte aristor�atio, agudo inteleto e sensibilidade po�etiatornaram-no o l��der mais not�avel dos inteletuais bengalis. Esses dirigiam-se a ele om o ep��tetorespeitoso de Maharshi, o \Grande Vidente". O Maharshi era um grande erudito sânsrito e, aoontr�ario de Raja Rammohan Roy, tirava inspira�~ao inteiramente dos Upanishads. Foi um inimigoimpla�avel do ulto �a imagem e tamb�em, lutou para deter a in�ltra�~ao das id�eias rist~as no Samaj.Deu ao movimento sua f�e e ritual. Sob sua inuênia, o Brahmo Samaj professou Um Ser SupremoAuto-existente, que havia riado o universo do nada, o Deus da Verdade, Sabedoria In�nita, Bondadee Poder, o Eterno e Onipotente, o Uno sem Segundo. Os homens devem am�a-Lo e fazer Sua vontade,areditar n'Ele e ador�a-Lo e assim, mereer a salva�~ao no mundo vindouro.Sem d�uvida alguma, o l��der mais apaz do movimento Brahmo foi Keshab Chandra Sen (1838-1884). Ao ontr�ario de Raja Rammohan Roy e Devendranath Tagore, Keshab naseu numa fam��liabengali de lasse m�edia e tinha sido eduado numa esola inglesa. N~ao onheia sânsrito e logoafastou-se da religi~ao hindu popular. J�a em tenra idade havia �ado fasinado por Cristo e a�rmavater experimentado a gra�a espeial de Jo~ao Batista, Cristo e S~ao Paulo. Quando lutou para introduzirCristo no Brahmo Samaj, a ruptura tornou-se inevit�avel om Devendranath. Em 1868 Keshabrompeu om o hefe mais antigo e fundou o Brahmo Samaj da �India, sendo que Devendranathmanteve-se �a frente da organiza�~ao iniial, agora hamada Adi Samaj.Keshab possu��a uma natureza omplexa. Quando passava por uma grande rise moral, �ava amaior parte do tempo na solid~ao e sentia ouvir a voz de Deus. Quando um novo ulto devoionalera introduzido no Brahmo Samaj, passava horas antando o kirtan om seus membros. Visitou a39



Inglaterra em 1870 e impressionou o povo inglês om sua voz musial, seu inglês simples e seu fervorespiritual. Foi reebido pela rainha Vitoria.Voltando �a �India, fundou entros do Brahmo Samaj em v�arias partes do pa��s. Como professorde religi~oes omparativas de uma universidade europ�eia, ome�ou a desobrir, por oasi~ao de seuprimeiro ontato om Sri Ramakrishna, a harmonia das religi~oes. Come�ou a olhar om simpatia osdeuses e deusas hindus, expliando-os de uma maneira liberal. Al�em disso areditava que havia sidohamado por Deus para dar ao mundo uma lei reentemente revelada por Ele, a Nova Revela�~ao, oNavavidhan.Em 1878 houve uma is~ao no Samaj de Keshab. Alguns membros inuentes ausaram-no deinfringir os prin��pios do Brahmo Samaj, ao asar sua �lha om um homem rio, antes dela atingira idade pr�opria para tal, aprovada pelo Samaj. Esse grupo desligou-se e estabeleeu o SadharanBrahmo Samaj, �ando Keshab omo hefe remanesente do Navavidhan. Keshab agora ome�oua ser atra��do ada vez mais para o ideal de Cristo, apesar de, sob a inuênia de Sri Ramakrishna,sua devo�~ao �a M~ae Divina tivesse se aprofundado. Sua osila�~ao mental entre Cristo e a M~ae Divinado hindu��smo n~ao enontrava uma posi�~ao de equil��brio. Em Bengala e outros lugares da �India, omovimento Brahmo assumiu a forma de ristianismo unitarista, esarneendo dos rituais hindus epregando a ruzada ontra o ulto das imagens. Sob a inuênia da ultura oidental, delarava asupremaia da raz~ao, advogava os ideais da Revolu�~ao Franesa, abolia o sistema de astas entreseus membros, lutava pela emanipa�~ao das mulheres, agitada pela aboli�~ao do asamento preoe,permitia o asamento das vi�uvas e enorajava os v�arios movimentos eduaionais e de reforma soial.O efeito imediato do movimento Brahmo em Bengala foi o onfronto om as atividades proselitistasdos mission�arios rist~aos. Tamb�em levantou a ultura indiana aos olhos dos seus senhores ingleses,mas tratava-se de um fermento religioso inteletual e el�etio, nasido da neessidade do momento.Ao ontr�ario do hindu��smo, n~ao havia surgido das profundas experiênias interiores de s�abios eprofetas. Sua inuênia estava on�ada a pratiamente pouos homens e mulheres inteletuais dopa��s e a vasta massa dos indianos �ou de fora. Monotonamente toava apenas uma nota s�o da riaesala musial da Religi~ao Eterna dos indianos.4.1.1 Arya SamajUm outro movimento que teve importante papel na renova�~ao religiosa da �India, foi o Arya Sa-maj. O Brahmo Samaj, movimento essenialmente de ompromisso om a ultura europ�eia, admitiutaitamente a superioridade do oidente, mas o fundador era um ombativo sannyasin hindu quehavia aeitado o desa�o do islamismo e ristianismo e havia deidido ombater todas as inuêniasestrangeiras na �India. Swami Dayananda (1824-1883) lan�ou esse movimento em Bombaim em 1875e logo sua inuênia fez-se sentir em toda a �India oidental. O Swami foi um grande erudito dosVedas, que ele expliava, eram monote��stas. Era ontra o ulto das imagens e restabeleeu os ritossari�ais v�edios antigos. De aordo om ele, os Vedas eram a �ultima autoridade em mat�eria dereligi~ao e ele aeitava ada palavra omo sendo literalmente verdadeira. O Arya Samaj tornou-se umbaluarte ontra a usurpa�~ao do islamismo e ristianismo e seu sabor ortodoxo toou muitas mentesindianas. Liderou tamb�em muitos movimentos de reforma soial. O sistema de astas tornou-se umalvo de seu ataque. As mulheres foram liberadas de muitas de suas limita�~oes soiais. A edua�~aoreebeu um grande impulso. Iniiou uma ampanha ontra o asamento entre rian�as, defendendoum novo matrimônio para as vi�uvas. Sua maior inuênia foi no Punjab, ampo de batalha dasulturas hindu e islâmia. Uma nova atitude ombativa foi introduzida na adormeida soiedadeindiana. Ao ontr�ario do Brahmo Samaj, a inuênia do Arya Samaj n~ao se limitou aos inteletuais.Era uma for�a que se disseminava entre as massas. Era um movimento dogm�atio, intolerante omaqueles que disordassem de seus pontos de vista e dava ênfase apenas a um aminho, o aminho doArya Samaj, para a realiza�~ao da Verdade. Sri Ramakrishna enontrou Swami Dayananda quandoeste �ultimo visitou Bengala. 40



4.2 Keshab Chandra SenKeshab Chandra Sen e Sri Ramakrishna enontraram-se pela primeira vez na h�aara de Jayagopalem Belgharia, umas pouas milhas de Dakshineswar, onde o grande l��der Brahmo estava hospedadoom alguns dis��pulos. Em muitos pontos ambos eram p�olos opostos, embora uma atra�~ao irre-sist��vel interna os havia feito amigos ��ntimos. O Mestre havia realizado Deus omo Esp��rito Puro eConsiênia, mas tamb�em areditava nas diversas formas de Deus. Keshab, por sua vez, onsideravao ulto �a imagem, idolatria e dava explia�~oes aleg�orias das divindades hindus. Keshab era umorador e esritor de livros e artigos de revistas; Sri Ramakrishna tinha avers~ao a onferênias e omdi�uldade sabia esrever o nome. A fama de Keshab havia se espalhado por toda a parte, hegandomesmo �as distantes praias da Inglaterra; o Mestre ainda levava uma vida relusa no vilarejo deDakshineswar. Keshab dava ênfase �as reformas soiais para que fosse onseguida a regenera�~ao da�India; para Sri Ramakrishna a realiza�~ao de Deus era a �unia meta da vida.Keshab onsiderava-se um dis��pulo de Cristo, mas aeitava om reservas, os saramentos rist~aose a Trindade; Sri Ramakrishna era um simples �lho de Kali, a M~ae Divina, embora ele tamb�em, deuma forma diferente, aeitasse a divindade de Cristo. Keshab era um hefe de fam��lia e interessava-sepelo bem-estar de seus �lhos, enquanto que Sri Ramakrishna era um Paramahamsa, ompletamenteindiferente �a vida do mundo.Contudo, uma vez que o relaionamento havia amadureido em amizade, Sri Ramakrishna eKeshab nutriam um pelo outro um sentimento ordial e de respeito. Anos mais tarde, om a not��iada morte de Keshab, o Mestre sentiu omo se o orpo estivesse paralisado. Os oneitos de Keshabsobre a harmonia das religi~oes e o ar�ater maternal de Deus aprofundaram-se e enriqueeram-se omseu ontato om Sri Ramakrishna.Sri Ramakrishna, vestido om um `dhoti' de franja vermelha, om ada ponta atirada displi-entemente por ima do ombro esquerdo, hegou �a h�aara de Jayagopal aompanhado de Hriday.Ningu�em notou a presen�a do modesto visitante. Por �m, o Mestre disse a Keshab: \Disseram-meque o senhor viu Deus; por isso vim ouvi-lo falar sobre Ele". Seguiu-se um di�alogo maravilhoso. OMestre entoou uma emoionante an�~ao sobre Kali e por �m, entrou em samadhi. Quando Hridaymurmurou o sagrado \Om" em seu ouvido, gradualmente voltou �a onsiênia do mundo, o rostoainda irradiando um brilho divino. Keshab e seus seguidores estavam extasiados. O ontraste entreSri Ramakrishna e os devotos Brahmos era muito interessante. Ali sentou-se aquele homem pequeno,magro e extremamente deliado. Os olhos possu��am luz interior. Um bom humor brilhava em seusolhos e um sorriso permaneia no anto da boa. Falava bengali popular om uma leve e deliiosa ga-gueira e suas palavras faziam as pessoas �arem maravilhadas pela riqueza da experiênia espiritual,seu onte�udo inesgot�avel de ompara�~oes e met�aforas, seu poder de observa�~ao, seu humor brilhantee sutil, sua universalidade maravilhosa, seu uxo inessante de sabedoria. �A sua volta estavam oshomens so�stiados de Bengala, os melhores produtos da edua�~ao oidental, om Keshab, o ��doloda jovem Bengala, omo seu hefe.A sineridade de Keshab foi su�iente para Sri Ramakrishna. Da�� por diante os dois passaram ase ver frequentemente, tanto em Daksineswar omo no templo Brahmo Samaj. Sempre que o Mestreenontrava-se no templo por oasi~ao do servi�o divino, Keshab hamava-o para falar �a ongrega�~ao.Keshab, por sua vez, visitava o santo, ofereendo-lhe ores e frutas.4.3 Outros Chefes BrahmosGradualmente os outros dirigentes Brahmos ome�aram a sentir a inuênia de Sri Ramakrishna.Eram, por�em, admiradores r��tios do Mestre. Desaprovavam partiularmente sua ren�unia as�etiae a ondena�~ao de \mulher e ouro". Julgavam-no de aordo om seus pr�oprios ideais de vida omo41



hefes de fam��lia. Alguns n~ao ompreendiam seu samadhi e desreviam-no omo uma doen�a nervosa.Contudo n~ao podiam resistir �a sua personalidade magn�etia.Entre os hefes Brahmos que onheiam intimamente o Mestre, estavam Pratap Chandra Mazum-dar, Vijaykrishna Goswami, Trailokyanath Sannyal e Shivanath Shastri.Um dia Shivanath �ou bastante impressionado om a absoluta simpliidade do Mestre e suaavers~ao ao elogio. Estava sentado om Sri Ramakrishna no quarto desse �ultimo, quando hegaramv�arios homens rios de Calut�a. O Mestre deixou o aposento por alguns minutos. Nesse ��nterimHriday, seu sobrinho, ome�ou a desrever seu samadhi aos visitantes. As �ultimas palavras foramouvidas pelo Mestre ao entrar no quarto.Disse a Hriday: \Que pessoas de esp��rito mesquinho voê deve ser, para me enalteer dessamaneira, perante esses homens rios! Voê deve ter visto seu vestu�ario aro e suas orrentes erel�ogios de ouro e o objetivo deles �e tirar quanto dinheiro puder. O que me importa o que elespensam a meu respeito? (Virando para os senhores). N~ao, meus amigos, o que ele lhe disse a meurespeito n~ao �e verdade. N~ao foi o amor de Deus que me fez �ar absorvido n'Ele e indiferente aomundo exterior. Positivamente �quei louo durante um erto tempo. Os sadhus que frequentavamesse templo haviam-me mandado pratiar muitas oisas. Tentei segui-los e a onsequênia foi queminhas austeridades levaram-me �a insanidade." Essa �e uma ita�~ao de um dos livros de Shivanath.Ele levou as palavras do Mestre ao p�e da letra, sem atinar sua importânia verdadeira.Shivanath ritiava veementemente o Mestre pela sua atitude fora do omum em rela�~ao �a esposa.Esreveu: \Ramakrishna estava pratiamente separado da esposa que morava em seu vilarejo natal.Um dia em que eu estava omentando om alguns amigos a respeito da virtual viuvez de sua esposa,ele me hamou para um anto e murmurou no meu ouvido: `Por que voê se queixa? N~ao �e maisposs��vel; est�a tudo morto e desapareido.' Outro dia omo eu estivesse investindo ontra essa partedo seu ensinamento e tamb�em, dizendo que nosso programa de trabalho no Brahmo Samaj inluimulheres, que a nossa �e uma religi~ao soial e dom�estia e que desejamos dar edua�~ao e liberdadesoial para as mulheres, o santo �ou muito exaltado, omo era seu jeito quando qualquer oisa ontrasua onvi�~ao estabeleida era disutida - um tra�o que gostamos muito nele - exlamou: `V�a, seutolo, e enterre-se no burao que suas mulheres avar~ao para voê.' Ent~ao olhou para mim e disse: `Oque um jardineiro faz om um brotinho? N~ao p~oe uma era para protegê-lo das abras e do gado?E quando a plantinha tiver resido e se transformado numa �arvore e n~ao mais puder ser pisoteadapelo gado, n~ao retira a era e deixa-a reser livremente?' Respondi: `Sim, esse �e o ostume dosjardineiros.' Ent~ao observou: `Fa�a o mesmo om sua vida espiritual: torne-se forte, ompletamenteadulto e ent~ao poder�a prour�a-las.' A que respondi: `N~ao onordo om o senhor, dizendo que otrabalho das mulheres �e omo o do gado, destrutivo; s~ao nossas assoiadas e ajudantes nas lutasespirituais e progresso soial' - um ponto de vista om o qual ele n~ao podia onordar e demonstrousua reprova�~ao, saudindo a abe�a. Referindo-se �a hora avan�ada, joosamente omentou: `�E horado senhor ir embora; tome uidado, n~ao se atrase, aso ontr�ario, `sua mulher n~ao permitir�a suaentrada no quarto.' Isso provoou uma risada alorosa."Pratap Chandra Mazumdar, bra�o direito de Keshab e pregador perfeito do Brahmo na Europa eAm�eria, ritiava amargamente Sri Ramakrishna pelo uso de uma linguagem inulta e tamb�em, pelaatitude em rela�~ao �a esposa. N~ao podia, por�em, esapar da magia da personalidade do Mestre. Numartigo a respeito de Sri Ramakrishna, Pratap esreveu no Theisti Quarterly Review: \O que h�a deomum entre n�os? Eu, um homem �a maneira europ�eia, ivilizado, autoentrado, um tanto �eptio,um pretenso raionalizador eduado, um disriminador, e ele, um devoto hindu, pobre, iletrado,impolido, meio id�olatra, sem amigos? Por que haveria eu de me sentar longas horas para ouvi-lo, euque ouvi Disraeli e Fawett, Stanley e Max M�uller e todo um vasto onjunto de eruditos e divinos?. . . N~ao sou eu somente, mas d�uzias de pessoas omo eu, que fazem a mesma oisa. . . . Ele adoraShiva, adora Kali, adora Rama, adora Krishna e �e um on�rmado defensor das doutrinas vedantistas.. . . �E um id�olatra, ontudo, um �el e maior meditante nas perfei�~ao do Uno Sem Forma, Absoluto,42



Divindade In�nita. . . . Sua religi~ao �e o êxtase, seu ulto signi�a vis~ao interior transendental, suanatureza inteira queima dia e noite om um fogo permanente e febre de uma estranha f�e e sentimento. . . Enquanto ele estiver onoso om alegria, sentaremos aos seus p�es a �m de aprender os preeitossublimes de pureza, n~ao mundanismo, espiritualidade e inebria�~ao no amor de Deus . . . Ele, pelabhakti infantil, pelas suas fortes onep�~oes da Maternidade, ajudou-nos a desobrir isto (Deus omonossa M~ae), de forma fasinante . . . Ao nos assoiarmos om ele, aprendemos a ompreender melhoros atributos divinos disseminados entre trezentos e trinta milh~oes de divindades da �India mitol�ogia,os deuses dos Puranas."Os dirigentes Brahmos reeberam muita inspira�~ao pelo seu ontato om Sri Ramakrishna. Istoalargou seus pontos de vista religiosos e inamou nos seus ora�~oes o anelo pela realiza�~ao de Deus; fê-los ompreender e apreiar os rituais e os s��mbolos da religi~ao hindu, onvenendo-os da manifesta�~aode Deus em diversas formas e aprofundou seus pensamentos sobre a harmonia das religi~oes. O Mestre,tamb�em, estava impressionado om a sineridade de muitos devotos Brahmos. Falou-lhes sobre suaspr�oprias realiza�~oes e expliou-lhes a essênia de seus ensinamentos, tais omo a neessidade deren�unia, sineridade em seguir seu pr�oprio urso de disiplina, f�e em Deus, exeu�~ao dos deverespessoais sem pensar nos resultados e disrimina�~ao entre o Real e o irreal.O ontato om bengalis eduados e progressistas abriram os olhos de Sri Ramakrishna para umnovo ampo de pensamento. Nasido e riado num simples vilarejo, sem edua�~ao formal e reebendoensinamentos de santos ortodoxos da �India, sobre a vida religiosa, n~ao tinha tido oportunidade deestudar a inuênia do modernismo no pensamento e na vida dos hindus. N~ao havia podido estimarom preis~ao o impato da edua�~ao oidental na ultura indiana. Era o Hindu dos hindus, sendo aren�unia para ele, o �unio meio para a realiza�~ao de Deus na vida. Dos Brahmos aprendeu que a novagera�~ao da �India havia �rmado um ompromisso entre Deus e o mundo. Os jovens eduados sentiammais a inuênia dos �l�osofos oidentais do que seus pr�oprios profetas. Sri Ramakrishna, por�em, n~aodesanimou, porque via nisso, tamb�em, a m~ao de Deus. Embora tivesse exposto aos Brahmos todassuas id�eias a respeito de Deus e das disiplinas religiosas austeras, ontudo, fazia-os aeitar de seusensinamentos, apenas o que onvinha aos seus gostos e temperamentos.4.4 O Anelo do Mestre para Ter seus Pr�oprios DevotosO ontato om os Brahmos aumentou o desejo de Sri Ramakrishna de enontrar aspirantes apazesde seguir seus ensinamentos na forma mais pura. \N~ao havia limite", delarou ele erta vez, para oanelo que eu sentia naquela �epoa. Durante o dia, de uma erta maneira, onseguia ontrol�a-lo. Aonversa das pessoas de mentalidade mundana me irritava e esperava om ansiedade, o dia em quemeus pr�oprios amados ompanheiros hegariam. Esperava enontrar onsolo, onversando om elese ontando-lhes minhas pr�oprias realiza�~oes. Qualquer pequeno inidente fazia-me lembrar deles epensamentos sobre eles tomavam-me totalmente. J�a estava mesmo planejado o que diria a um oudaria a outro et. Ao terminar o dia, n~ao podia mais ontrolar meus sentimentos. O pensamento deque mais um dia havia se passado e eles n~ao haviam hegado, oprimia-me. Quando, durante o servi�oda tarde, os templos soavam om o toar dos sinos e onhas, eu subia ao terra�o do kuthi no jardim,ontorendo-me de ang�ustia no ora�~ao e gritava om o m�aximo e minha voz: `Venham, meus �lhos!�O, onde est~ao voês? N~ao suporto viver sem voês.' Jamais uma m~ae ansiou t~ao intensamente paraver o �lho, nem um amigo pelos seus ompanheiros, nem um amante por sua amada, omo eu poreles. �O, foi indesrit��vel! Um pouo depois desse per��odo de ânsia, os devotos ome�aram a hegar.Em 1879 alguns artigos espor�adios sobre Sri Ramakrishna esritos pelos Brahmos, em revistaBrahmo, ome�aram a atrair os futuros dis��pulos entre os inteletuais bengalis da lasse m�edia eontinuaram a hegar at�e 1884. Outros, entretanto, vieram, sentindo o poder sutil de sua atra�~ao.Era uma multid~ao sempre mut�avel de pessoas de todas as lasses e redos: Hindus e Brahmos,vaishnavas e shaktas, letrados om diploma universit�ario e os inultos, velhos e jovens, maharajas e43



mendigos, jornalistas e artistas, pundits e devotos, �l�osofos e pessoas de mentalidade mundana, jnanise yogis, homens de a�~ao e homens de f�e, mulheres virtuosas e prostitutas, empregados em esrit�orio edesoupados, �lantropos e busadores, dramaturgos e bêbados, onstrutores e demolidores. Deu-lhestudo, sem distin�~ao, tirando do seu ilimitado estoque de realiza�~ao. Ningu�em sa��a de m~aos vazias.Ensinava-lhes a sabedoria elevada da Vedanta e o amor abrasador dos Puranas. Das vinte e quatrohoras, falava sem desanso ou pausa, vinte. Dava a todos sua simpatia e ilumina�~ao e toava-os omaquele estranho poder da alma que n~ao podia sen~ao derreter at�e os mais empedernidos. E as pessoaso ompreendiam de aordo om seu poder de entendimento.4.5 M�etodo de Ensino do MestreEle, ontudo, permaneeu omo sempre, um instrumento dediado nas m~aos de Deus, o �lho daDivina M~ae, totalmente intoado pela id�eia de ser um mestre. Costumava dizer que três id�eias - a deque era um guru, um pai e um mestre - espetavam sua pele omo se fosse espinhos. Foi um instrutorextraordin�ario. Atingia os ora�~oes de seus dis��pulos mais por sua inuênia sutil do que por a�~oesou palavras. Jamais prolamou-se o fundador de uma religi~ao ou organizador de uma seita. Foi,por�em, um d��namo religioso. Foi o ontestador de todas as religi~oes e redos. Era um jardineiroexperiente, que prepara o solo e remove as ervas daninhas, sabendo que as plantas v~ao reser devidoao poder inerente das sementes, dando a ada uma, ores e frutos apropriados. Jamais impôs suasid�eias a ningu�em. Compreendia as limita�~oes das pessoas e trabalhava em ima do prin��pio segundoo qual, o que �e bom para um pode ser mau para o outro. Possu��a o poder inomum de onheeras mentes dos devotos, mesmo suas almas mais reônditas �a primeira vista. Aeitava os dis��pulostendo pleno onheimento de suas tendênias passadas e possibilidades futuras. A vida de umapessoa maldosa n~ao o assustava, nem os melindres religiosos faziam om que algu�em subisse em suaestima. Via em tudo o dedo infal��vel da M~ae Divina. At�e a luz que desvia, era para ele a luz quevinha de Deus.Para aqueles que se tornaram seus dis��pulos ��ntimos, o Mestre era um amigo, ompanheiro epareiro de folguedos. At�e mesmo as durezas das disiplinas religiosas �avam leves ante sua presen�a.Os devotos �avam t~ao inebriados de pura alegria na sua ompanhia, que n~ao tinham tempo paraperguntar se ele era uma Enarna�~ao, uma alma perfeita ou um yogi. Sua simples presen�a era umensinamento; as palavras eram sup�eruas. Nos �ultimos anos os dis��pulos pereberam que enquantoestavam om ele, olhavam-no omo um amarada, mas em seguida tremiam em pensar em suasfrivolidades na presen�a de uma pessoa t~ao grande. Tinham a prova onvinente de que o Mestrepodia, por um simples desejo, aender em seus ora�~oes, o amor de Deus e oneder-lhe Sua vis~ao.Atrav�es de suas brinadeiras e pilh�erias, sua alegria e frivolidade, sempre mantinha diante deleso ideal luminoso da onsiênia de Deus e do aminho da ren�unia. Presrevia subidas ��ngremes ousuaves de aordo om a apaidade do esalador. N~ao permitia qualquer oness~ao aos prin��piosb�asios da pureza. Um aspirante tinha que onservar o orpo, mente, sentidos e alma sem m�aula;tinha que ter um amor sinero por Deus e um sempre resente esp��rito de anelo por Deus. Todorestante seria feito pela M~ae.Havia dois tipos de dis��pulos: os hefes de fam��lia e os jovens, sendo que alguns deles vieram aser mais tarde, monges. Havia tamb�em, um grupo pequeno de devotas.4.6 Devotos Chefes de Fam��liaPara os hefes de fam��lia, Sri Ramakrishna n~ao presrevia o �arduo aminho da ren�unia total. Queriaque umprissem suas obriga�~oes para om suas fam��lias. Sua ren�unia tinha que ser mental. A vida44



espiritual n~ao podia ser obtida fugindo-se das responsabilidades. Um asal deveria viver omo irm~aosdepois do nasimento de um ou dois �lhos, dediando todo o seu tempo a onversas espirituais eontempla�~ao. Enorajava os hefes de fam��lia, dizendo-lhes que suas vidas eram de uma ertamaneira mais f�ail do que a de um monge, pois, era vantajoso ombater o inimigo de dentro de umafortaleza do que em ampo aberto. Insistia, entretanto, em sua retirada para a solid~ao de vez emquando, para fortaleer a devo�~ao e f�e em Deus, atrav�es da pree, japa e medita�~ao. Presrevia-lhe a ompanhia de sadhus. Pedia-lhes para fazerem seus deveres mundanos utilizando uma dasm~aos, enquanto segurava Deus om a outra e orassem a Deus, de tal forma que ao �nal, pudessemsegur�a-Lo om ambas as m~aos. Desenorajava tanto nos hefes de fam��lia omo nos jovens solteiros,qualquer tibieza em suas lutas espirituais. N~ao lhes pedia que seguissem indisriminadamente o idealde n~ao-resistênia, o que em termos �nais, transforma um inauto num ovarde.4.7 Futuros MongesPara os jovens destinados a serem monges, ontudo, sugeria que trilhassem o �aspero aminho daren�unia tanto externa omo interna. Deviam fazer voto de ontinênia absoluta e abster-se todopensamento de ganânia e lux�uria. Pela pr�atia da ontinênia, os aspirantes desenvolvem um nervosutil atrav�es do qual ompreendem os mist�erios mais profundos de Deus. Para eles autoontrole �e�nal, imperativo e absoluto. Os sannyasins s~ao instrutores de homens e suas vidas deviam estarompletamente livres de m�aula. N~ao devem nem mesmo olhar para uma �gura que possa despertarsuas paix~oes oultas. O Mestre seleionou seus futuros monges entre jovens n~ao toados por \mulhere ouro" e mold�aveis a ponto de se adaptarem ao modelo espiritual. Quando os ensinava o aminhoda ren�unia e disrimina�~ao n~ao permitia que os hefes de fam��lia �assem por perto.4.7.1 Ram e ManomohanOs dois primeiros hefes de fam��lia que hegaram a Dakshineswar foram Ramhandra Dutta e Ma-nomohan Mitra. Pratiante de mediina e qu��mia, Ram era �eptio a respeito de Deus e religi~aoe jamais havia experimentado paz de esp��rito. Desejava uma prova tang��vel da existênia de Deus.O Mestre disse-lhe: \Deus realmente existe. Voê n~ao vê as estrelas durante o dia, mas isso n~aosigni�a que elas n~ao existam. H�a manteiga no leite, mas pode algu�em vê-la simplesmente olhandopara o leite? A �m de obtê-la, uma pessoa deve bater o leite num lugar quieto e frio. Voê n~ao poderealizar Deus por um simples desejo; deve passar por algumas disiplinas mentais." Gradualmente oMestre despertou a espiritualidade de Ram e este tornou-se um dos seus prinipais dis��pulos leigos.Foi Ram quem apresentou Narendranath a Sri Ramakrishna. Narendra era parente de Ram.Manomohan no in��io teve de enfrentar uma onsider�avel oposi�~ao de sua esposa e outros parentes,que se ressentiam de suas visitas a Dakshineswar, mas por �m o amor desinteressado do Mestretriunfou sobre a afei�~ao mundana. Foi Manomohan quem trouxe Rakhal para o Mestre.4.7.2 SurendraSuresh Mitra, um amado dis��pulo a quem o Mestre dirigia-se omo Surendra, reebeu uma edua�~aoinglesa e exeria um importante argo numa �rma inglesa. Como muitos outros jovens eduados doseu tempo, orgulhava-se de seu ate��smo e levava a vida de um boêmio. Era hegado �a bebida. Tinhauma id�eia exagerada sobre o livre arb��trio do homem. V��tima de uma depress~ao nervosa foi levado aSri Ramakrishna por Ramhandra Dutta. Ao ouvir o Mestre pedindo a um dis��pulo que pratiassea virtude de entregar-se a Deus, �ou impressionado. Embora tivesse tentado dali para frente agirdessa maneira, foi inapaz de largar suas antigas assoia�~oes e bebida. Um dia o Mestre disse em sua45



presen�a: \Bem, quando uma pessoa vai a um lugar indesej�avel, por que ela n~ao leva a M~ae Divinaonsigo?" E para o pr�oprio Surendra, Sri Ramakrishna disse: \Por que voê n~ao bebe vinho omovinho onsagrado? Ofere�a-o �a Kali e depois, tome-o omo prasad, omo vinho onsagrado, masveja que n~ao �que embriagado; n~ao deve ambalear, nem os pensamentos devem vagar. No prin��piosentir�a uma agita�~ao omum, mas logo experimentar�a exalta�~ao espiritual."Gradualmente sua vida inteira modi�ou-se. O Mestre designou-o omo um daqueles omissio-nados pela M~ae Divina, para banar a maior parte de suas despesas. A bolsa de Surendra estavasempre aberta para o onforto do Mestre.4.7.3 KedarKedarnath Chatterji era dotado de temperamento espiritual e havia tentado v�arios aminhos reli-giosos, alguns n~ao muito reomend�aveis. Ao enontrar o Mestre em Dakshineswar, ompreendeu overdadeiro signi�ado da religi~ao. Dizia-se que o Mestre, ansado de dar instru�~ao aos devotos quevinham a ele em grande n�umero para orienta�~ao, havia uma vez orado �a Deusa Kali: \M~ae, estouansado de falar �as pessoas. Por favor, dê poder a Kedar, Girish, Ram, Vijay e Mahendra para queeles dêem a elas a instru�~ao preliminar, de forma que um pouo de ensinamento meu seja su�iente."Ele estava, ontudo, atento ao apego que Kedar h�a muito tempo sentia pelas oisas do mundo emuitas vezes o havia prevenido ontra isso.4.7.4 HarishHarish, um jovem rio, renuniou �a sua fam��lia e refugiou-se no Mestre, que o amava por sua sine-ridade, vontade �rme e natureza alma. Passava o tempo em ora�~ao e medita�~ao, fazendo-se surdoaos rogos e amea�as de seus parentes. Referindo-se �a sua paz de esp��rito imperturb�avel, o Mestredizia: \Homens verdadeiros est~ao mortos para o mundo, embora vivos. Olhe para Harish. Ele �e umexemplo." Quando o Mestre lhe pediu para que fosse um pouo mais deliado om sua esposa, Harishdisse-lhe: \O senhor deve me desulpar nesse ponto. Esse n~ao �e o lugar para mostrar gentileza. Seeu for simp�atio om ela, h�a a possibilidade de me esqueer do ideal e ser enredado pelo mundo."4.7.5 BhavanathBhavanath Chatterji visitou o Mestre quando ainda era adolesente. Seus pais e parentes onsi-deravam Sri Ramakrishna insano e �zeram o poss��vel para impedir que ele se tornasse ��ntimo doMestre. O rapaz, por�em, era muito obstinado e muitas vezes passou as noites em Dakshineswar. Erafortemente ligado a Narendra e o Mestre inentivava essa amizade. A sua simples vis~ao muitas vezesoasionava emo�~ao espiritual em Sri Ramakrishna.4.7.6 Balaram BoseBalaram Bose vinha de uma ria fam��lia vaishnava. Desde a juventude mostrou um temperamentoreligioso profundo e dediava o tempo �a medita�~ao, ora�~ao e estudo das esrituras. Tinha �adomuito impressionado om o Mestre desde o seu primeiro enontro. Perguntou a Sri Ramakrishnase Deus realmente existia e se o homem poderia realiz�a-Lo. O Mestre disse: \Deus revela-Se aodevoto que O onsidera omo o seu mais ��ntimo e querido. Pelo fato de que voê n~ao tenha reebidoresposta �a sua ora�~ao uma vez, n~ao deve onluir que Ele n~ao existe. Ore a Deus, pense n'Ele omosendo mais importante do que seu pr�oprio eu. Ele �e muito apegado a Seus devotos, aproxima-Sede uma pessoa antes mesmo que ela O proure. N~ao h�a ningu�em mais ��ntimo e querido do que46



Deus." Balaram jamais havia ouvido falar de Deus om palavras t~ao heias de for�a; ada umadelas pareia-lhe verdadeira. Sob a inuênia do Mestre, passou por ima das onven�~oes do ritualvaishnava e tornou-se um dos mais queridos dis��pulos. O Mestre dormia em sua asa, sempre quepassava a noite em Calut�a.4.7.7 Mahendra ou M.Mahendranath Gupta, mais onheido omo \M.", hegou a Dakshineswar, em mar�o de 1882. Per-tenia ao Brahmo Samaj e era diretor do High Shool de Vidyasagarr em Syambazar, em Calut�a.�A primeira vista o Mestre reonheeu nele um dos seus dis��pulos \marados". Mahendra relatouem seu di�ario, as onversas de Sri Ramakrishna om os devotos. Essas s~ao as primeiras palavrasdiretamente registradas, na hist�oria espiritual do mundo, de um homem reonheido omo perten-ente �a lasse de um Buda e Cristo. O presente volume �e uma tradu�~ao desse di�ario. Mahendra foium instrumento, atrav�es de seus ontatos pessoais, na dissemina�~ao da mensagem do Mestre entremuitas almas jovens e aspirantes.4.7.8 Nag MahashayDurgaharan Nag, tamb�em onheido omo Nag Mahashay, foi o hefe de fam��lia ideal entre osdis��pulos leigos de Sri Ramakrishna. Foi a personi�a�~ao do ideal de vida do Mestre, n~ao toadopelo mundanismo. Apesar de ter intenso desejo de se tornar um sannyasin, Sri Ramakrishna pediu-lhe para viver no mundo om esp��rito de monge e o dis��pulo de fato levou em frente tal presri�~ao.Naseu de uma fam��lia pobre e mesmo em sua meninie muitas vezes sari�ou tudo para diminuir ossofrimentos dos neessitados. Casou-se om tenra idade e, depois da morte da esposa, asou-se pelasegunda vez, obedeendo ordem de seu pai. Mas um dia disse a ela: \O amor a n��vel f��sio n~ao dura. �Erealmente aben�oado aquele que pode dar seu amor a Deus om todo seu ora�~ao. Mesmo um pequenoapego ao orpo dura muitos nasimentos. Por onseguinte, n~ao �que apegado a essa gaiola de ossose arne. Refugie-se aos p�es da M~ae e s�o pense n'Ela. Assim sua vida aqui e depois, ser�a enobreida."O Mestre referia-se a ele omo uma \luz ardente". Aatava ada palavra de Sri Ramakrishna omouma verdade inontest�avel. Um dia ouviu o Mestre dizer que era dif��il para m�edios, advogados eorretores fazerem muito progresso na espiritualidade. Dos m�edios dizia, \Se a mente agarra-se �aspequenas gotas de rem�edios, omo pode oneber o In�nito?" Isso foi o �m da arreira m�edia deDurgaharan que jogou sua aixa de rem�edios no Ganges. Sri Ramakrishna assegurou-lhe que n~aolhe faltaria omida simples e roupas. Ordenou-lhe que servisse os santos. Quando ele lhe perguntouonde enontraria santos de verdade, o Mestre respondeu-lhe que os pr�oprios sadhus prourariam suaompanhia. Nenhum sannyasin poderia ter vivido uma vida t~ao austera omo Durgaharan.4.7.9 Girish GhoshGirish Chandra Ghosh naseu um rebelde ontra Deus, um �eptio, um boêmio, um bêbado. Foi omaior ator dram�atio bengali de seu tempo, o pai do moderno teatro bengali. Como outros jovens,absorveu todos os v��ios do Oidente. Havia entrado numa vida de dissipa�~ao e estava onvenido deque a religi~ao era apenas uma fraude. Justi�ava a �loso�a materialista omo aquela que permitiaa uma pessoa pelo menos, gozar um pouo a vida. Uma s�erie de reveses abalaram-no e ele �ouansioso para soluionar o enigma da vida. Havia ouvido falar que na vida espiritual, a ajuda de umguru era imperativa e que o guru deveria ser olhado omo o Pr�oprio Deus. Girish, ontudo, estavabastante impregnado da natureza humana para ver perfei�~ao num homem. Seu primeiro enontroom Sri Ramakrishna n~ao o impressionou. Voltou para asa om tivesse visto uma aberra�~ao numiro porque o Mestre, em estado semionsiente, havia perguntado se era noite, apesar de todos os47



lampi~oes estarem aesos no quarto. Seus aminhos, por�em, ruzaram-se muitas vezes e Girish n~aopôde evitar enontros posteriores. O Mestre assistiu a uma apresenta�~ao de Girish no Star Theatre.Dessa vez, tamb�em, Girish n~ao ahou nada de extraordin�ario nele. Um dia, por�em, por aaso Girishviu o Mestre dan�ando e antando om os devotos. Sentiu o ont�agio e quis juntar-se a eles, masontrolou-se om medo do rid��ulo. Outro dia Sri Ramakrishna j�a estava prestes a dar-lhe instru�~aoespiritual, quando Girish disse: \N~ao quero ouvir instru�~oes. Eu mesmo esrevi minhas instru�~oes.De nada servem. Por favor, ajude-me de uma maneira mais palp�avel, se puder." Isso agradou aoMestre que pediu a Girish para ultivar a f�e.�A medida que o tempo passava, Girish ome�ou a aprender que o guru �e aquele que sileniosamentefaz desabrohar a vida interior do dis��pulo. Tornou-se um devoto �rme do Mestre. Muitas vezesenhia o Mestre de insultos, bebia em sua presen�a e tomava liberdades que hoavam os outrosdevotos, mas o Mestre sabia que no fundo do ora�~ao, Girish era terno, �el e sinero. N~ao permitiuque Girish abandonasse o teatro e quando um devoto pediu-lhe para lhe falar para deixar de beber,severamente respondeu-lhe: \Isso n~ao �e da sua onta. Aquele que assumiu a responsabilidade dele,olhar�a por ele. Girish �e um devoto do tipo her�oio. Digo-lhe, a bebida n~ao o afetar�a." O Mestresabia que simples palavras n~ao levam um homem a largar h�abitos profundamente enraizados, masque a inuênia sileniosa do amor operava milagres. Por onseguinte, jamais pediu-lhe para largar o�alool, o que teve omo resultado, o fato de Girish por �m, abandonar esse h�abito. Sri Ramakrishnafortaleera a resolu�~ao de Girish ao permitir que ele sentisse que era absolutamente livre.Um dia Girish sentiu-se deprimido pelo fato de n~ao se sentir apaz de se submeter a qualquerrotina de disiplina espiritual. Em estado exaltado, o Mestre disse-lhe: \Est�a bem, dê-me suaproura�~ao. Daqui para frente assumo suas responsabilidades. Voê n~ao tem que fazer nada."Girish deu um suspiro de al��vio. Sentia-se feliz em pensar que Sri Ramakrishna havia assumido suasresponsabilidades espirituais. O pobre Girish, por�em, n~ao havia ompreendido que ele tamb�em, desua parte, tinha que desistir de sua liberdade e tornar-se uma marionete nas m~aos de Sri Ramakrishna.O Mestre ome�ou a disiplin�a-lo de aordo om sua nova atitude. Um dia Girish disse a respeitode um assunto banal, \Sim, farei isso", \N~ao, n~ao", o Mestre orrigiu-o: \Voê n~ao deve falar dessamaneira ego��sta. Deve dizer, `Se Deus quiser, farei isso' ". Girish ompreendeu. Da�� por dianteesfor�ou-se para abandonar toda id�eia de responsabilidade pessoal e entregar-se �a Vontade Divina.Sua mente ome�ou a morar onstantemente em Sri Ramakrishna. Essa medita�~ao inonsiente aolongo do tempo, puri�ou seu esp��rito turbulento.Os devotos hefes de fam��lia geralmente visitavam Sri Ramakrishna nos domingos �a tarde e nosferiados. Assim uma amaradagem fraternal gradualmente formou-se e o Mestre enorajava essesentimento fraternal. De vez em quando aeitava um onvite para ir �a asa de um devoto, para oque outros devotos eram tamb�em onvidados. Organizavam um kirtan e passavam horas dan�andoe entoando m�usias devoionais. O Mestre entrava em transe ou abria o ora�~ao em narra�~oesreligiosas e ontava suas pr�oprias experiênias espirituais. Muitas pessoas que n~ao podiam ir aDakshineswar partiipavam desses enontros e sentiam-se aben�oados. Tal evento �nalizava omuma festa suntuosa.Era, ontudo, na ompanhia de jovens devotos, almas puras ainda n~ao mauladas pelo munda-nismo, que Sri Ramakrishna experimentava a maior alegria. Entre os jovens que mais tarde abra�arama vida familiar, enontravam-se Narayan. Paltu, o jovem Naren, Tejhandra e Purna. Visitavam, �asvezes, o Mestre om forte oposi�~ao de suas fam��lias.4.7.10 PurnaPurna era um rapazinho de treze anos que Sri Ramakrishna desrevia omo um Isvarakoti, uma almanasida om qualidades espirituais espeiais. O Mestre dizia que Purna era o �ultimo do grupo debrilhantes devotos que uma vez vira em transe e que viriam a ele para reeber ilumina�~ao espiritual.48



Purna disse a Sri Ramakrishna, em seu segundo enontro, \O senhor �e o Pr�oprio Deus enarnadoem arne e sangue." Tais palavras vindas de um simples jovem, mostravam de que estofo ele eraonstitu��do.
4.7.11 Mahimaharan e Pratap HazraMahimaharan e Pratap eram dois devotos que se sobressa��am por suas pretens~oes e manias. OMestre, entretanto, mostrou-lhes seu amor infatig�avel e do�ura, embora ele estivesse iente de suaslimita�~oes.Mahimaharan Chakvararty havia enontrado o Mestre muito antes da hegada dos outros dis��pulos.Ele havia tido a inten�~ao de levar uma vida espiritual, mas um forte desejo de onquistar nome efama onstitu��a sua fraqueza. A�rmava ter sido iniiado por Tota Puri e ostumava dizer que seguiao aminho do onheimento segundo as instru�~oes de seu guru. Possu��a uma grande bibliotea delivros em inglês e sânsrito. Embora �ngisse ter lido todos, a maior parte das p�aginas n~ao haviamsido ortadas. O Mestre onheia todas as suas limita�~oes, embora apreiasse ouvi-lo itar os Vedase outras esrituras. Sempre mandou que Mahima meditasse no signi�ado dos textos das esriturase pratiasse disiplina espiritual.Pratap Hazra, um senhor de meia idade, era natural de um vilarejo perto de Kamarpukur. N~ao eraompletamente indiferente aos sentimentos religiosos. Num impulso de momento havia abandonadosua asa, m~ae idosa, esposa e �lhos para se refugiar no templo de Dakshineswar, aonde tinha ainten�~ao de levar uma vida espiritual. Adorava disutir e o Mestre muitas vezes itava-o omo umexemplo de argumenta�~ao est�eril. Era extremamente r��tio em rela�~ao aos outros e vangloriava-se deseu pr�oprio adiantamento espiritual. Era maliioso e muitas vezes prourou perturbar as mentes dosjovens dis��pulos do Mestre, ritiando-os por sua vida feliz e alegre e mandando que eles dediassemseu tempo �a medita�~ao. O Mestre de modo provoante, omparava Hazra a Jatila e Kutila, as duasmulheres que sempre riavam aborreimentos a Krishna em seu relaionamento om as gopis e diziaque Hazra vivia em Dakshineswar para \engrossar o aldo", aresentando omplia�~oes.
4.8 Alguns Homens ImportantesSri Ramakrishna tamb�em relaionou-se om muitas pessoas dotadas de erudi�~ao e riqueza que asfaziam ser respeitadas em todos os lugares. Pouos anos antes, havia enontrado DevendranathTagore, famoso em toda Bengala, por sua riqueza, erudi�~ao, ar�ater santo e posi�~ao soial. O Mestre,ontudo, ahou-o deepionante, porque embora Sri Ramakrishna estivesse esperando enontrar umsanto om ren�unia ompleta do mundo, Devendrananth ombinava sua santidade om uma vidade prazer. Sri Ramakrishna onheeu o grande poeta Mihael Madhusudan, que havia aderido aoristianismo \por bem do seu estômago". A ele o Mestre n~ao pôde dar instru�~ao porque a M~ae Divina\prendeu sua l��ngua". Al�em deles, onheeu Maharaja Jatindra Mohan Tagore, um aristorata deBengala; Kristodas Pal, editor, reformador soial e patriota; Iswar Vidyasagar, not�avel �lantropo eeduador; Pundit Shashadhar, grande expoente da ortodoxia hindu; Aswini Kumar Dutta, mestre,moralista e l��der do naionalismo indiano e Bankim Chatterji, magistrado, novelista, ensa��sta e umdos riadores da prosa bengali moderna. Sri Ramakrishna n~ao era homem de se deslumbrar pelaaparênia externa, gl�oria ou eloquênia. Um pundit sem disrimina�~ao era olhado por ele omo umasimples palha. Busava nos ora�~oes das pessoas, a luz de Deus e faltando isso, nada tinha a ver omeles. 49



4.9 Kristodas Pal e a Quest~ao da Ren�uniaO europeizado Kristodas Pal n~ao apreiava a ênfase dada por Sri Ramakrishna �a ren�unia e dizia:\Senhor, essa tendênia �a ren�unia quase arruinou o pa��s. �E por esta raz~ao que a �India �e hojeem dia uma na�~ao subjugada. Fazer o bem �as pessoas, trazer edua�~ao �a porta do ignorante esobretudo, melhorar as ondi�~oes materiais do pa��s - esse �e o nosso dever agora. O grito de religi~aoe ren�unia iriam, ao ontr�ario, enfraqueer-nos. O senhor deveria aonselhar os jovens de Bengalaa lan�arem-se somente em atos que elevem o esp��rito o pa��s." Sri Ramakrishna lan�ou um olharpersrutador e n~ao enontrou luz divina dentro dele. \O senhor, homem de pouo entendimento!"disse Sri Ramakrishna asperamente. \Ousa desprezar om esses termos, ren�unia e piedade, quenossas esrituras desrevem omo as maiores de todas as virtudes. Depois de ter lido duas p�aginasem inglês, pensa que hegou a onheer o mundo! Paree pensar que �e onisiente. Bem, j�a viu essespequenos aranguejos que nasem no Ganges assim que as huvas ome�am? Nesse imenso universovoê �e ainda mais insigni�ante do que uma dessas pequenas riaturas. Como ousa falar de ajudaro mundo? O Senhor olhar�a por isso. Voê n~ao possui poder para fazer isso." Depois de uma pausa,o Mestre ontinuou:\Pode expliar-me omo pode trabalhar pelos outros? Sei o que quer dizer por ajud�a-los. Ali-mentar um erto n�umero de pessoas, trat�a-las quando estiverem doentes, onstruir estradas ou avarum po�o - n~ao �e tudo isso? Esses s~ao atos bons, sem d�uvida, mas omo s~ao insigni�antes em om-para�~ao om a vastid~ao do universo! Qual a distânia que um homem pode avan�ar nessa linha?Quantas pessoas voê pode salvar da fome? A mal�aria destruiu uma vila inteira; o que voê podefazer para essar o seu assalto? S�o Deus uida do mundo. Que o homem primeiro O realize. Que ohomem primeiro onsiga a autoridade de Deus e seja dotado de Sua for�a somente ent~ao, pode elepensar em fazer bem aos outros. Um homem deve primeiro ser destitu��do de todo ego��smo. S�o assima Bem-aventurada M~ae lhe pedir�a para trabalhar pelo mundo." Sri Ramakrishna desareditava na�lantropia que pretendia ser onsiderada aridade. Prevenia �as pessoas ontra ela. Via na maioriados atos �lantr�opios apenas o ego��smo, vaidade, desejo de gl�oria, um est�eril passatempo para mataro t�edio da vida ou uma tentativa de aliviar uma onsiênia ulpada. Caridade verdadeira, ensinava,�e o resultado do amor a Deus - servi�o �a humanidade, om esp��rito de adora�~ao.4.10 Dis��pulos Mon�astiosOs dis��pulos que o Mestre treinou para a vida mon�astia foram os seguintes:� Narendranath Dutta (Swami Vivekananda)� Rakhal Chandra Ghosh (Swami Brahmananda)� Gopal Sur (Swami Advaitananda)� Baburam Ghosh (Swami Premananda)� Taraknath Ghoshal (Swami Shivananda)� Jogindranath Choudhury (Swami Jogananda)� Sashibhushan Chakravarty (Swami Ramakrish-nananda)� Sarathandra Chakravarty (Swami Saradananda)� Latu (Swami Adbhutananda) 50



� Nitya Niranjan Sen (Swami Niranjanananda)� Kaliprasad Chandra (Swami Abhedananda)� Harinath Chattopadhyaya (Swami Turiyananda)� Sarada Prasanna (Swami Trigunatitananda)� Gangadhar Ghatak (Swami Akhandananda)� Subodh Ghosh (Swami Subodhananda)� Hariprasanna Chatterji (Swami Vijnanananda)4.10.1 LatuO primeiro desses jovens que hegou para o Mestre foi Latu. Nasido de pais desonheidos em Belur,veio a Calut�a �a proura de trabalho e foi empregado por Ramhandra Dutta omo ajudante dosservi�os dom�estios. Tomando onheimento da santidade de Sri Ramakrishna, visitou o Mestre emDakshineswar e �ou profundamente toado por sua ordialidade. Quando estava de sa��da, o Mestrepediu-lhe que aeitasse algum dinheiro para voltar para asa de baro ou de arruagem, mas Latudelarou que tinha uns troados que fez tilintar em seu bolso. Sri Ramakrishna mais tarde pediu aRam para permitir a Latu �ar om ele permanentemente. Sob a orienta�~ao de Sri Ramakrishna,Latu fez grande progresso na medita�~ao e foi aben�oado om êxtases, mas todos os esfor�os do Mestrepara lhe dar uma edua�~ao rudimentar foram em v~ao. Latu era um amante do kirtan e outras an�~oesdevoionais, mas permaneeu iletrado toda sua vida.4.10.2 RakhalMesmo antes da hegada de Rakhal a Dakshineswar, o Mestre havia tido vis~oes dele omo seu �lhoespiritual e omo ompanheiro de Krishna em Vrindavan. Rakhal naseu numa fam��lia ria. Nainfânia apresentou maravilhosos tra�os espirituais e ostumava brinar de adorar deuses e deusas.Na adolesênia asou-se om uma irm~a de Manomohan Mitra, de quem ouviu falar do Mestre, pelaprimeira vez. Seu pai fez obje�~ao �a sua assoia�~ao om Sri Ramakrishna, mas depois �ou maistranquilo ao saber que muitas pessoas importantes visitavam Dakshineswar. O relaionamento entreo Mestre e seu amado dis��pulo era o de m~ae e �lho. Sri Ramakrishna permitia a Rakhal muitasliberdades negadas aos outros, mas n~ao hesitava em astigar seu menino por suas a�~oes erradas. Umavez Rakhal sentiu um i�ume infantil porque ahava que outros rapazes estavam reebendo afei�~aodo Mestre, mas logo superou esse sentimento e ompreendeu que seu guru era o Guru de todo ouniverso. O Mestre preoupou-se quando soube de seu asamento, mas �ou aliviado ao saber que aesposa era uma alma espiritualizada e que n~ao seria entrave ao seu progresso.4.10.3 Gopal Mais VelhoGopal Sur de Sinthi veio para Dakshineswar j�a numa idade avan�ada e por isso foi hamado GopalMais Velho. Havia perdido a esposa e o Mestre onsolou-o na sua tristeza. Logo renuniou ao mundoe dediou-se integralmente �a medita�~ao e �a ora�~ao. Alguns anos mais tarde Gopal doou ao Mestreas roupas ores om as quais esse �ultimo iniiou muitos dos seus dis��pulos na vida mon�astia.51



4.10.4 NarendraA �m de espalhar sua mensagem pelos quatro antos da terra, Sri Ramakrishna neessitava de umforte instrumento. Com o orpo deliado e pernas fr�ageis, n~ao tinha ondi�~ao de fazer viagens agrandes distânias. Esse instrumento foi enontrado em Narendranath Dutta, seu querido Naren,mais tarde onheido mundialmente omo Swami Vivekananda. Mesmo antes de enontr�a-lo, oMestre o havia visto numa vis~ao omo um s�abio, absorvido na medita�~ao do Absoluto e que haviaonordado, a pedido de Sri Ramakrishna em tomar um orpo humano para ajud�a-lo em seu trabalho.Narendranath naseu em Calut�a no dia 12 de janeiro de 1863, de uma fam��lia aristor�atiakayastha. Sua m~ae vivia mergulhada nos �epios hindus e seu pai, um grande promotor da AltaCorte de Calut�a, era agn�ostio a respeito de religi~ao, um amigo dos pobres, um zombador dasonven�~oes soiais. Mesmo em sua meninie e juventude, Narendra possu��a grande oragem f��sia epresen�a de esp��rito, imagina�~ao viva, profundo poder de pensamento, inteligênia aguda, mem�oriaextraordin�aria, amor pela verdade, paix~ao pela pureza, esp��rito de independênia e ora�~ao terno.M�usio ex��mio, tamb�em possu��a bons onheimentos em f��sia, astronomia, matem�atia, �loso�a,hist�oria e literatura. Ao reser tornou-se um rapaz muito bonito. Mesmo quando rian�a pratiavamedita�~ao e apresentava um grande poder de onentra�~ao. Embora livre e apaixonado em palavrae a�~ao, tomou o voto de austera astidade religiosa e jamais permitiu que o fogo da pureza fosseextinto pela mais tênue m�aula do orpo ou da alma.Como havia lido na universidade os �l�osofos oidentais raionalistas do s�eulo XX, sua f�e infantilem Deus e na religi~ao �ou abalada. N~ao areditava na religi~ao por mera f�e; desejava demonstra�~aosobre a existênia de Deus, mas logo sua natureza apaixonada, insatisfeita om uma mera abstra�~ao,neessitava de um apoio onreto para suas horas de tenta�~ao. Desejava um poder externo, umguru que, enarnando a perfei�~ao, aalmaria a agita�~ao de sua alma. Atra��do pela personalidademagn�etia de Keshab, juntou-se ao Brahmo Samaj e tornou-se antor no oro, mas no Samaj n~aoenontrou o guru que podia dizer que havia visto Deus.Em estado de onito mental e tortura d'alma, Narendra veio para Sri Ramakrishna em Dakshi-neswar. Tinha ent~ao dezoito anos de idade e estava no seund�ario h�a dois anos. Entrou no aposentode Sri Ramakrishna aompanhado de alguns amigos inonsequentes. A pedido de Sri Ramakrishnaantou algumas an�~oes, despejando nelas toda sua alma e o Mestre entrou em samadhi. Alguns mi-nutos mais tarde, Sri Ramakrishna subitamente levantou-se, pegou Narendra pela m~ao e levou-o at�ea varanda om telas, de seu quarto, ao norte. Estavam s�os. Dirigindo-se a Narendra de forma terna,omo se fossem amigos h�a muito tempo, o Mestre disse-lhe: \Ah! Voê hegou muito tarde. Por quefoi t~ao indeliado omigo a �m de me fazer esperar todos esses dias? Meus ouvidos est~ao ansadosde ouvir palavras f�uteis dos homens do mundo. �O, omo venho ansiando despejar todo meu esp��ritono ora�~ao de algu�em apaz de reeber minha mensagem!" Assim falava, solu�ando o tempo todo.Ent~ao, de p�e defronte de Narendra, om as m~aos postas, dirigiu-se ao jovem omo Narayana, nasidona terra a �m de remover a mis�eria da humanidade. Segurando a m~ao de Narendra, pediu-lhe paravoltar sozinho e brevemente. Narendra estava estarreido, \O que �e isso que vim ver?" disse parasi mesmo. \Ele deve estar ompletamente louo. Qual a raz~ao disso, eu que sou �lho de ViswanathDutta. Como ousa falar omigo dessa maneira?"Quando voltaram para o aposento e Narendra ouviu o Mestre falando om os outros, �ou surpre-endido em enontrar em suas palavras, uma l�ogia interior, uma sineridade admir�avel e uma provaonvinente de sua espiritualidade. Em resposta �a pergunta de Narendra, \Senhor, j�a viu Deus?" OMestre disse: \Sim, Vi-O e de forma mais tang��vel do que vejo voê. Falei-Lhe de forma mais ��ntimado que aquela que estou falando om voê." Continuando o Mestre disse: \Mas, meu �lho, quem querver Deus? As pessoas horam jarros de l�agrimas por dinheiro, esposa e �lhos, mas se horassem porDeus, somente por um dia, ertamente O veria." Narendra estava extasiado. N~ao poderia duvidardessas palavras. Era a primeira vez que ouvia um homem dizer que havia visto Deus. Mas ele n~aopodia oniliar essas palavras do Mestre, om a ena que oorrera na varanda apenas alguns minutos52



atr�as. Conluiu que Sri Ramakrishna era um monoman��ao e voltou para asa ainda mais onfuso.Durante sua segunda visita, que oorreu um mês mais tarde, subitamente, a um toque do Mestre,Narendra sentiu-se tomado e viu as paredes do quarto e tudo em volta rodando e desapareendo. \Oque o senhor est�a fazendo omigo?" gritou aterrorizado. \Tenho pai e m~ae em asa." Vi seu pr�oprioego e todo o mundo quase que tragado pelo vazio sem nome. Com uma risada, o Mestre failmenteo fez voltar ao seu estado normal.Narendra pensou que estivesse sido hipnotizado, mas n~ao pôde ompreender omo um mono-man��ao poderia ter lan�ado enantamento na mente de uma pessoa forte omo ele. Voltou paraasa ainda mais onfuso do que nuna e resolveu que dali para frente, �aria em guarda ontra aqueleestranho homem.Em sua tereira visita Narendra n~ao se saiu melhor. Dessa vez, ao toque do Mestre, perdeuompletamente a onsiênia. Enquanto ainda estava naquele estado, Sri Ramakrishna perguntou-lhe a respeito de seus anteedentes espirituais e origem, sua miss~ao neste mundo e a dura�~ao desua vida mortal. As respostas on�rmaram o que o Mestre sabia e havia deduzido. Entre outrasoisas veio a saber que Narendra era um s�abio que havia atingido a perfei�~ao e que, no dia em queonheesse sua verdadeira natureza, abandonaria o orpo atrav�es da yoga, por um ato de vontade.Uns pouos enontros a mais removeram ompletamente da mente de Narendra os �ultimos tra�osde que Sri Ramakrishna pudesse ser um monoman��ao ou um hipnotizador h�abil. Sua integridade,pureza, ren�unia e ausênia de ego��smo eram inquestion�aveis, mas Narendra n~ao podia aeitar umhomem, um mortal imperfeito, omo seu guru. Como membro do Brahmo Samaj, n~ao podia aeitarque um intermedi�ario humano fosse neess�ario entre o homem e Deus. Al�em do mais, abertamenteria das vis~oes de Sri Ramakrishna, onsiderando-as aluina�~oes. No fundo do ora�~ao, por�em, nutriaum grande amor pelo Mestre.Sri Ramakrishna estava grato �a M~ae Divina por lhe ter enviado algu�em que duvidava de suasrealiza�~oes. Muitas vezes pedia a Narendra para test�a-lo omo os ambistas testam suas moedas.Ele ria da r��tia mordaz de Narendra sobre suas experiênias espirituais e samadhi. Quando aspalavras sar�astias de Narendra magoavam-no, a Pr�opria M~ae Divina onsolava-o, dizendo: \Porque voê d�a ouvidos a ele? Em pouos dias ele vai areditar em ada uma das suas palavras."Mal podia aguentar as ausênias de Narendra. Muitas vezes horou amargamente para vê-lo. �Asvezes Narendra ahava que o amor do Mestre era onstrangedor e um dia repreendeu-o asperamente,advertindo-o de que tal amor o levaria ao n��vel de seu objeto. O Mestre �ou amargurado e orou�a M~ae Divina. Disse a Narendra: \Seu patife, n~ao vou ouvi-lo nuna mais. A M~ae diz que o amoporque vejo Deus em voê e que no dia em que eu n~ao vir Deus em voê, n~ao poderei suportar suapresen�a."O Mestre queria transmitir para Narendra os ensinamentos da �loso�a da Vedanta n~ao-dualista.Narendra, por�em, devido �a sua edua�~ao Brahmo, ahava uma blasfêmia onsiderar um homem unoom seu Criador.Um dia no templo, rindo, disse a um amigo: \Que bobagem! Esse suo �e Deus! Essa x��ara �eDeus! Tudo o que vejo �e Deus! E n�os, tamb�em, somos Deus! Nada pode ser mais absurdo." SriRamakrishna saiu do aposento e gentilmente toou-o. Fasinado, imediatamente perebeu que tudono mundo era realmente Deus.Um novo universo abriu-se em sua volta. Voltando para asa num estado de torpor, a�� tamb�emviu que a omida, o prato, o que omia, as pessoas em sua volta, era tudo Deus. Quando andavapela rua, viu que as arruagens, os avalos, as pessoas, os edif��ios eram todos Brahman. Mal pôdeexeutar suas obriga�~oes do dia. Seus pais, preoupados om ele, julgaram-no doente. Quando aintensidade da experiênia diminuiu um pouo, viu o mundo omo um sonho. Andando na pra�ap�ublia, batia om a abe�a ontra as grades de ferro a �m de onstatar se eram reais. Levou v�ariosdias at�e que reobrasse seu eu normal. Havia tido o vislumbre das grandes experiênias ainda por53



oorrerem e ompreendeu que as palavras da Vedanta eram verdadeiras.No ome�o de 1884 o pai de Narendra morreu subitamente de um ataque de ora�~ao, deixandoa fam��lia na mais extrema mis�eria. Havia seis ou sete boas para omer em asa. Credores batiam�a porta. Parentes que antes aeitavam a bondade ilimitada de seu pai, agora tornaram-se inimigos,alguns deles mesmo entraram na justi�a para tirar de Narendra a asa anestral. Agora faminto edesal�o, Narendra prourou um emprego, mas sem suesso. Come�ou a duvidar se em algum lugardesse mundo havia uma tal oisa omo simpatia desinteressada. Duas mulheres rias �zeram-lhepropostas indeorosas, prometendo-lhe livr�a-lo de sua desgra�a, mas ele as rejeitou om desprezo.Narendra ome�ou a falar de sua d�uvida sobre a verdadeira existênia de Deus. Seus amigospensaram que ele havia se tornado ateu e impiedosamente �zeram oment�arios aduzindo motivosesusos para sua desren�a. Mesmo alguns dis��pulos do Mestre areditaram em parte e Narendradisse-lhes diretamente que, somente um ovarde areditaria em Deus por medo do sofrimento ou doinferno. Fiou, por�em, amargurado ao pensar que Sri Ramakrishna tamb�em pudesse areditar emtais rumores falsos. Seu orgulho revoltou-se. Disse para si mesmo: \O que importa? Se o bomnome de um homem repousa em fundamentos t~ao fraos, n~ao me importo." Mais tarde, por�em, veioa saber om admira�~ao, que o Mestre jamais perdera a f�e nele. A um dis��pulo que se queixou dadegrada�~ao de Narendra, Sri Ramakrishna respondeu: \Cale-se, seu tolo! A M~ae disse-me que jamaispoder�a ser assim. N~ao vou mais olhar para voê, se ontinuar a falar dessa maneira." Chegou a horaem que o infort�unio de Narendra atingiu seu l��max. Tinha passado o dia todo sem omida. Comoestava voltando para asa ao anoiteer, mal podia levantar as pernas ansadas. Sentou-se defrontea uma asa, exausto, t~ao frao que nem podia pensar. A mente ome�ou a divagar. Subitamenteo poder divino levantou o v�eu que envolvia sua alma. Havia enontrado a solu�~ao para o problemada oexistênia da justi�a divina e mis�eria, a presen�a do sofrimento da ria�~ao de uma ProvidêniaBem-aventurada. Sentiu o orpo reanimado, a alma banhada em paz e dormiu serenamente.Narendra ent~ao ompreendeu que tinha uma miss~ao espiritual a umprir. Resolveu renuniar aomundo, omo seu avô havia feito e foi ter om Sri Ramakrishna para reeber sua bên�~ao. Mas mesmoantes de falar, o Mestre j�a sabia o que ele tinha em mente e horou amargamente ao pensamento desepara�~ao. \Sei que voê n~ao pode levar uma vida mundana", disse ele, \mas por minha ausa, vivano mundo enquanto eu viver".Um dia, pouo tempo depois, Narendra pediu a Sri Ramakrishna que orasse �a M~ae Divina pararemover sua pobreza. Sri Ramakrishna mandou que ele pedisse pessoalmente �a Ela, uma vez queEla ertamente o atenderia. Narendra entrou no santu�ario de Kali. Assim que �ou de p�e diante daimagem, viu-A omo uma Deusa viva, pronta para lhe oneder sabedoria e libera�~ao. Inapaz delhe pedir pequenas oisas mundanas, apenas orou por onheimento e ren�unia, amor e libera�~ao. OMestre ensurou-o por ter deixado de pedir �a M~ae Divina que removesse sua pobreza e enviou-o devolta ao templo, mas Narendra novamente na presen�a da M~ae esqueeu-se do motivo de sua ida.Pela tereira vez foi ao templo, a pedido do Mestre e por três vezes regressou, tendo esqueido napresen�a da M~ae, porque havia ido. Estava onjeturando a respeito, quando subitamente brilhou emsua mente que tudo era obra de Sri Ramakrishna; agora pediu ao pr�oprio Mestre para remover suapobreza e foi-lhe prometido que sua fam��lia n~ao mais teria falta de omida e roupa simples.Essa foi uma experiênia ria e marante para Narendra, que lhe ensinou que Shakti, o PoderDivino, n~ao pode ser ignorado no mundo e que no plano relativo a neessidade de se adorar umDeus Pessoal �e imperativa. Sri Ramakrishna n~ao se ontinha de alegria por essa onvers~ao. No diaseguinte, quase se sentando no olo de Narendra, disse a um devoto, apontando primeiro para simesmo e em seguida, para Narendra: \Vejo que sou este e tamb�em esse. De fato n~ao sinto qualquerdiferen�a. Uma vara utuando no Ganges paree dividir a �agua, mas na realidade, a �agua �e uma.Compreende? Bem, tudo �e a M~ae, n~ao �e?" Anos mais tarde, Narendra diria: \Sri Ramakrishna foia �unia pessoa que onhei que areditou em mim integralmente, o tempo todo. At�e minha m~ae emeus irm~aos n~ao agiram assim. Foi sua ren�a inabal�avel e seu amor por mim que me �zeram �ar54



ligado a ele para sempre. S�o ele sabia amar. As pessoas do mundo somente d~ao um espet�aulo deamor om intuitos ego��stas."4.10.5 TarakOutros que estavam destinados a se tornarem dis��pulos mon�astios, vieram para Dakshineswar.Taraknath Ghoshal havia sentido desde a meninie, o nobre desejo de realizar Deus. Keshab e oBrahmo Samaj atra��ram-no, mas n~ao satis�zeram seus anseios. Em 1882 enontrou pela primeiravez o Mestre na asa de Ramhandra e �ou impressionado ao ouvi-lo falar de samadhi, um assuntoque sempre havia fasinado sua mente.Naquela tarde realmente viu uma manifesta�~ao do estado de onsiênia al�em dos sentidos doMestre. Tarak tornou-se um visitante ass��duo de Dakshineswar e reebeu a gra�a do Mestre omabundânia. O jovem rapaz muitas vezes sentiu fervor ext�atio durante a medita�~ao. Tamb�emhorava profundamente enquanto meditava em Deus. Sri Ramakrishna disse-lhe: \Deus d�a Suagra�a �aqueles que podem horar por Ele. L�agrimas derramadas por Deus apagam os peados dasenarna�~oes anteriores."4.10.6 BaburamBaburam Ghosh veio para Dakshineswar aompanhado por Rakhal, seu olega de ol�egio. O Mestre,omo aonteia muitas vezes, examinou a �sionomia do rapaz e �ou satisfeito om sua espiritualidadelatente.Com a idade de oito anos, Baburam pensou em levar uma vida de ren�unia, na ompanhia deum monge, numa abana isolada da uriosidade p�ublia por um espesso muro de �arvores. A simplesvis~ao do Panhavati despertou em seu ora�~ao aquele sonho de menino. Baburam era terno deorpo e alma. O Mestre ostumava dizer que ele era puro at�e o fundo de seus ossos. Um diaHazra, om seu ostumeiro jeito maldoso, aonselhou Baburam e alguns outros jovens, a pedir a SriRamakrishna alguns poderes espirituais e n~ao desperdi�ar suas vidas em simples brinadeiras. OMestre pressentindo a mal��ia, hamou Baburam �a parte e disse-lhe: \O que voê pode me pedir?Tudo o que possuo j�a n~ao �e seu? Sim, tudo o que adquiri em forma de realiza�~ao �e para o bem detodos voês. Deixe de lado, portanto, a id�eia de pedir, que afasta riando distânia. Ao ontr�ario,realize sua a�nidade omigo e ganhe a have de todos os tesouros."4.10.7 NiranjanNitya Niranjan Ghosh foi um dis��pulo do tipo her�oio. Chegou ao Mestre quando tinha dezoitoanos. Era um m�edium de um grupo de esp��ritas. Durante sua primeira visita o Mestre disse-lhe:\Meu �lho, se voê pensar o tempo todo em fantasmas, voê se tornar�a um fantasma e se voêpensar em Deus, se tornar�a Deus. Agora, das duas atitudes, qual a que voê prefere?" Niranjanortou todas as suas rela�~oes om os esp��ritas. Durante sua segunda visita o Mestre abra�ou-o e disseafetuosamente: \Niranjan, meu rapaz, os dias est~ao se esvaindo. Quando voê vai realizar Deus?Sua vida ter�a sido em v~ao, se voê n~ao O realizar. Quando vai devotar a mente totalmente a Deus?"Niranjan estava surpreso om a grande ansiedade do Mestre pelo seu bem-estar espiritual. Era umjovem dotado de qualidades espirituais fora do omum. Sentia desdêm pelos prazeres do mundo e eraompletamente puro omo uma rian�a. Tinha, por�em, um temperamento violento. Um dia quandoia a Dakshineswar de baro, alguns passageiros ome�aram a falar mal do Mestre. Como n~ao ligassempara seu protesto, Niranjan ome�ou a balan�ar o bote, amea�ando afund�a-lo na orrenteza. Isso fezalar os ofensores. Ao ontar ao Mestre o inidente, este reriminou sua inabilidade em ontrolar a55



raiva.4.10.8 JogindraJogindranath, ao ontr�ario, era gentil ao extremo. Um dia, sob irunstânias semelhantes �aquelasque provoaram a ira de Niranjan, ontrolou a raiva e �ou em paz, ao inv�es de amea�ar os ofensoresde Sri Ramakrishna. O Mestre, tomando onheimento de sua onduta, reriminou-o profundamente.Assim a falta de um foi onsiderada virtude para o outro. O guru estava tentando desenvolver noprimeiro, tranquilidade e no segundo, ânimo. O objetivo desse treino era onstruir atrav�es de umreonheimento t�atio das neessidades de ada aso, o ar�ater do devoto.Jogindranath vinha de uma fam��lia brahmin aristor�atia de Dakshineswar. Seu pai e parentesompartilhavam da ren�a popular sobre a santidade de Sri Ramakrishna. Desde a mais tenraidade, o rapaz desenvolveu tendênias religiosas, gastando duas ou três horas em medita�~ao e seuenontro om Sri Ramakrishna aprofundou seu desejo de realizar Deus. Tinha um verdadeiro horrorao asamento, mas a pedido insistente da m~ae, teve de eder e ent~ao, pensou que seu futuro espiritualhavia �ado omprometido. Por onseguinte, manteve-se afastado do Mestre.Sri Ramakrishna utilizou um estratagema para trazer Jogindra de volta para ele. Assim queo dis��pulo entrou no quarto, o Mestre preipitou-se ao enontro do jovem. Segurando a m~ao dodis��pulo, disse: \O que tem que voê se asou? N~ao sou eu tamb�em, asado? De que ter medo?"Mostrando seu peito: \Se esse (referindo-se a si pr�oprio) est�a de aordo, ent~ao mesmo em milasamentos n~ao podem lhe fazer mal. Se desejar levar uma vida de hefe de fam��lia, traga sua esposaum dia aqui e farei om que ela se torne uma verdadeira ompanheira no seu progresso espiritual.Mas se quiser levar uma vida mon�astia, ent~ao tirarei seu apego ao mundo." Jogin �ou emudeidoom essas palavras. Reebeu nova for�a e seu esp��rito de ren�unia foi restabeleido.4.10.9 Sashi e SaratSashi e Sarat eram dois primos que vinham de uma piedosa fam��lia de Calut�a. Desde tenra idadehaviam se juntado ao Brahmo Samaj e tinham estado sob a inuênia de Keshab Sen. O Mestrelhes havia dito no primeiro enontro: \Se os tijolos e azulejos forem queimados depois que a marade f�abria tiver sido estampada, a mara �ar�a ali para sempre. De maneira semelhante o homemdeve estar marado por Deus antes de entrar no mundo. Ent~ao ele n~ao se apegar�a ao mundanismo."Como estivesse ompletamente onsiente do urso de suas vidas, pediu-lhes para n~ao se asarem.O Mestre perguntou a Sashi se ele areditava em Deus om forma ou em Deus sem forma. Sashirespondeu que nem mesmo tinha erteza da existênia de Deus; assim n~ao poderia falar nem de umaoisa nem de outra. Essa resposta frana agradou muito ao Mestre.A alma de Sarat ansiava pela realiza�~ao ompleta de Deus. Quando o Mestre lhe perguntou sehavia uma forma partiular de Deus que ele desejasse ver, o rapaz disse que gostaria de ver Deus emtodos os seres vivos do mundo, \Mas", o Mestre objetou, \essa �e a �ultima palavra em realiza�~ao. N~aopode tê-la logo no ome�o". Sarat ponderou almamente, \N~ao �arei satisfeito om nada inferiora este estado. Caminharei ao longo de todo o aminho at�e que atinja esse estado aben�oado." SriRamakrishna �ou muito satisfeito.4.10.10 HarinathHarinath tinha levado a vida austera de um brahmahari desde a tenra juventude - banhando-se noGanges todos os dias, ozinhando a pr�opria omida, andando antes do sol naser e reitando o Gita deor antes de se levantar. Enontrou no Mestre a enarna�~ao das verdades da Vedanta. Aspirando ser56



um seguidor do aseta Shankara, alimentava um grande �odio pelas mulheres. Um dia disse ao Mestreque n~ao permitia que nem mesmo meninas pequenas se aproximassem dele. O Mestre o repreendeue disse: \Voê est�a falando omo um tolo. Por que odeia as mulheres? Elas s~ao as manifesta�~oes daM~ae Divina. Olhe-as omo sua pr�opria m~ae e assim, jamais sentir�a sua inuênia m�a. Quanto maisvoê as odiar, mais air�a nas suas armadilhas." Hari mais tarde disse que essas palavras mudaramradialmente sua atitude em rela�~ao �as mulheres.O Mestre onheia a paix~ao de Hari pela Vedanta, mas n~ao queria que nenhum de seus dis��pulosse tornasse um aseta seo ou um mero tra�a de livro. Pediu a Hari para pratiar a Vedanta navida di�aria, renuniando ao irreal e seguindo o Real. \Mas n~ao �e f�ail", disse Sri Ramakrishna,\realizar o ar�ater ilus�orio do mundo. Apenas o estudo n~ao adianta muito. �E neess�aria a gra�a deDeus. Mero esfor�o pessoal �e f�util. A�nal de ontas, o homem �e uma pequena riatura, de poderesmuito limitados, mas ele pode atingir o imposs��vel se orar a Deus pedindo Sua gra�a". O Mestreent~ao entoou uma an�~ao em louvor �a gra�a. Hari �ou muito omovido, om l�agrimas nos olhos.Mais tarde Hari onseguiu atingir uma s��ntese maravilhosa dos ideais do Deus Pessoal e da VerdadeImpessoal.4.10.11 GangadharGangadhar, amigo de Harinath, tamb�em levou uma vida estrita de brahmaharya, alimentando-se de omida vegetariana, feita por suas pr�oprias m~aos e dediando-se ao estudo das esrituras.Enontrou o Mestre em 1884 e logo tornou-se membro de seu ��rulo ��ntimo. O Mestre elogiava seush�abitos asetas e atribu��a-os a disiplinas espirituais em vidas passadas. Gangadhar tornou-se umompanheiro ��ntimo de Narendra.4.10.12 HariprasannaHariprasanna, um estudante seund�ario, visitou o Mestre na ompanhia de seus amigos Sashi eSarat. Sri Ramakrishna onedeu-lhe grande privil�egio, iniiando-o na vida espiritual. Enquantoviveu, Hariprasanna lembrou-se e onservou o onselho dr�astio do Mestre: \Mesmo se uma mulherfor pura omo ouro e rolar no h~ao por amor a Deus, �e sempre perigoso para um monge, olhar paraela."4.10.13 KaliKaliprasad visitou o Mestre no �nal de 1883 dado �a pr�atia da medita�~ao e do estudo das esrituras.Kali era partiularmente interessado em yoga. Sentindo a neessidade de um guru na vida espiritual,veio ao Mestre e foi aeito omo dis��pulo. O jovem possu��a uma mentalidade raional e muitas vezessentia-se �eptio a respeito do Deus Pessoal. O Mestre lhe disse: \Suas d�uvidas logo desapareer~ao.Outros tamb�em passaram por esse estado mental. Olhe para Naren. Agora hora ao ouvir o nomede Radha e Krishna." Kali ome�ou a ter vis~oes de deuses e deusas. Logo elas desapareeram e, emmedita�~ao, ome�ou a experimentar a vastid~ao in�nita e outros atributos do Brahman Impessoal.4.10.14 SubodhSubodh visitou o Mestre em 1885. J�a no primeiro enontro, Sri Ramakrishna disse-lhe: \Voê ser�abem suedido. A M~ae diz isso. Aqueles que Elas nos envia, ertamente alan�ar~ao a espiritualidade."No segundo enontro o Mestre esreveu algo na l��ngua de Subodh, toou seu orpo desde o umbigoat�e a garganta e disse: \Desperta, M~ae! Desperta!" Pediu ao rapaz para meditar. Imediatamente a57



espiritualidade latente de Subodh foi despertada. Sentiu uma orrente perorrendo a oluna espinalat�e o �erebro. A alegria enheu sua alma.4.10.15 SaradaMais um jovem rapaz, de nome Sarada Prasanna, ompleta o pequeno grupo de dis��pulos do Mestreque mais tarde abra�aram a vida de monge errante. A exe�~ao do velho Gopal, todos eram adoles-entes ou um pouo mais. Vinham de fam��lias bengalis de lasse m�edia e a maioria era estudante daesola prim�aria e seund�aria.Seus pais e familiares haviam planejado para eles arreiras brilhantes no mundo. Vieram a SriRamakrishna om os orpos puros, mentes vigorosas e almas n~ao ontaminadas. Todos haviamnasido om atributos espirituais fora do omum. Sri Ramakrishna aeitou-os �a primeira vista, omoseus �lhos, parentes, amigos e ompanheiros. Seu toque m�agio fê-los desabrohar e mais tarde adaum, onforme sua possibilidade, reetiu a vida do Mestre, tornando-os portadores de sua mensagem,por terra e mar.4.11 DevotasCom as devotas, Sri Ramakrishna estabeleeu um relaionamento muito terno. Ele pr�oprio personi-�ava os tra�os suaves de uma mulher; estava estabeleido no mais elevado plano da Verdade, onden~ao h�a o menor tra�o de sexo e sua pureza inata despertava apenas a emo�~ao mais nobre, igualmentenos homens e nas mulheres. Suas devotas muitas vezes disseram: \Raramente olh�avamos Sri Rama-krishna omo pertenente ao sexo masulino. N�os o onsider�avamos omo uma de n�os. Jamais nossent��amos onstrangidas em sua presen�a. Era o nosso melhor on�dente." Elas amavam-no omoseu �lho, seu amigo e seu mestre. Na disiplina espiritual aonselhava-as a renuniar �a lux�uria e �aganânia e espeialmente prevenia-as ontra as artimanhas dos homens.4.11.1 Gopal MaNenhuma devota do Mestre igualou-se em riqueza de devo�~ao e experiênias espirituais �a AghoremaniDevi, uma brahmin ortodoxa. Tendo �ado vi�uva em tenra idade, dediou-se totalmente �as atividadesespirituais.Gopala, o Menino Krishna, era seu Ideal Esolhido, a quem adorava segundo a atitude vatsalyada religi~ao vaishnava, olhando-O omo seu pr�oprio �lho. Atrav�es d'Ele realizou o amor maternal,ozinhando para Ele, alimentando-O, banhando-O e oloando-O para dormir. Essa doe intimidadevaleu-lhe o apelido de Gopala Ma ou M~ae de Gopala. Durante quarenta anos viveu �as margens doGanges, num ômodo pequeno e desnudo, tendo omo ompanheiros somente uma velha �opia doRamayana e um saquinho ontendo seu ros�ario. Com a idade de sessenta anos, em 1884, visitou SriRamakrishna em Dakshineswar. Na segunda visita, assim que o Mestre a viu, disse: \ �O voê veio!Dê-me alguma oisa para omer." Hesitando, deu-lhe alguns does que havia omprado para ele noaminho. O Mestre omeu-os om satisfa�~ao e pediu-lhe que trouxesse \urries" simples ou doespreparados por ela mesma. Gopal Ma ahou-o um monge estranho porque, ao inv�es de lhe falar deDeus, sempre lhe pedia omida. N~ao queria visit�a-lo de novo, mas uma for�a irresist��vel trouxe-a aotemplo. Trouxe alguns \urries" que ela mesmo havia ozinhado.Um ano mais tarde, bem edo, �as três horas, Gopal Ma estava prestes a terminar suas devo�~oesdi�arias, quando viu, estarreida, Sri Ramakrishna, sentado �a sua esquerda, om a m~ao direita fehada,omo a imagem de Gopala. Fiou maravilhada e segurou a m~ao, quando ent~ao a imagem desapareeu58



e em seu lugar, hegou o verdadeiro Gopala, seu Ideal Esolhido. Gritou de alegria. Gopala pediu-lhemanteiga. Ela desulpou-se por sua pobreza e deu-Lhe alguns does seos de oo. Gopala sentou-seem seu olo, tirou seu ros�ario, pulou em seus ombros e andou por todo o quarto. Ao raiar o dia,apressou-se a ir a Dakshineswar, omo uma loua.Naturalmente Gopala foi om ela, desansando Sua abe�a em seu ombro. Ela via laramenteSeus rosados p�es dependurados em seu peito. Entrou no aposento de Sri Ramakrishna. O Mestrehavia entrado em samadhi. Como uma rian�a, sentou-se em seu olo e ome�ou a aliment�a-lo ommanteiga, reme e outras guloseimas.Depois de um erto tempo, ele reobrou a onsiênia e voltou para a ama. A mente da M~ae deGopala, ontudo, ainda estava vagando em outro plano. Estava imersa em feliidade. Via Gopalaentrando inessantemente no orpo do Mestre e novamente saindo dele. Ao voltar para sua abana,ainda em estado de deslumbramento, Gopala aompanhou-a.Ela passou dois meses em omunh~ao ininterrupta om Deus e o Menino Gopala jamais a abando-nou nem por um momento. Ent~ao a intensidade de sua vis~ao foi diminuindo; se assim n~ao tivesseoorrido, seu orpo n~ao teria resistido. O Mestre falou de forma muito elevada a respeito de suaondi�~ao exaltada e disse que tal vis~ao de Deus era uma oisa rara para mortais omuns. O Mestre,que era brinalh~ao, onfrontou o r��tio Narendranath om aquela mulher de mentalidade simples.Duas pessoas n~ao poderiam apresentar um ontraste t~ao grande. O Mestre onheia o desprezoarrogante de Narendra por todas as vis~oes e pediu �a velha senhora para ontar a Narendra, suasexperiênias. Hesitante, ontou-lhe sua hist�oria. De vez em quando interrompia sua onversa ma-ternal para perguntar a Narendra: \Meu �lho sou uma pobre mulher ignorante. Nada sei. Voê �et~ao instru��do. Agora, diga-me se essas vis~oes de Gopala s~ao verdadeiras." �A medida que Narendraouvia a hist�oria, �ava profundamente omovido. Disse: \Sim, M~ae, s~ao verdadeiras." Por tr�as deseu inismo, Narendra tamb�em possu��a um ora�~ao heio de ternura e amor.
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Cap��tulo 5Os �Ultimos Anos de Ramakrishna
5.1 As Confraterniza�~oes dos Devotos om o MestreEm 1881 Hriday foi despedido do servi�o do templo de Kali, devido a uma indisri�~ao e foi proibido devoltar ao templo. De uma erta maneira a m~ao da M~ae Divina foi vista mesmo nesse aonteimento.Tendo tomado onta de Sri Ramakrishna, durante seus tormentosos dias de disiplina espiritual,Hriday naturalmente passou a se onsiderar o �unio guardi~ao de seu tio. Ningu�em podia aproximar-se do Mestre, sem seu onheimento. Fiava muito iumento se Sri Ramakrishna prestasse aten�~ao aqualquer outra pessoa. O afastamento de Hriday tornou poss��vel aos verdadeiros devotos do Mestre,aproximarem-se livremente e viverem om ele no templo.Nos �ns de semana, os hefes de fam��lia aliviados de suas obriga�~oes de trabalho, visitavam o Mes-tre. Os enontros nas tardes de domingo tinham o sabor de pequenos festivais. Eram frequentementeofereidos lanhes. De vez em quando m�usios pro�ssionais entoavam ântios devoionais. O Mestree os devotos antavam e dan�avam. Sri Ramakrishna muitas vezes entrava em estado ext�atio. A felizlembran�a desses domingos permaneia por longo tempo na mem�oria dos devotos. Aqueles a quemo Mestre desejava dar instru�~ao espeial, mandava que o prourassem nas ter�as-feiras e s�abados.Esses dias eram partiularmente auspiiosos para o ulto de Kali.Os jovens dis��pulos destinados a serem monges eram onvidados por Sri Ramakrishna nos �nsde semana, quando ent~ao, os hefes de fam��lia n~ao estavam presentes. O treinamento de hefes defam��lia e dos futuros monges tinha que seguir linhas ompletamente diferentes. Uma vez que M.geralmente visitava o Mestre nos �ns de semana, o Evangelho de Sri Ramakrishna n~ao faz muitamen�~ao aos futuros dis��pulos mon�astios.Finalmente houve um grupo de dis��pulos afortunados, hefes de fam��lia, assim omo jovens, quetiveram o privil�egio de passar as noites om o Mestre. Viam-no aordar edo e andar de um ladopara o outro no quarto, antando om voz doe e onversando afetuosamente om a M~ae.5.2 O Aidente om o Bra�o do MestreUm dia, em janeiro de 1884, o Mestre dirigia-se ao bosque de pinheiros, quando entrou em transe.Estava sozinho. N~ao havia ningu�em para segur�a-lo nem guiar seus passos. Caiu e desloou um dosossos de seu bra�o. Esse aidente teve uma inuênia importante em sua mente, uja inlina�~aonatural era pairar aima da onsiênia do orpo. A dor aguda do bra�o for�ou sua mente a per-maneer na onsiênia do orpo e do mundo exterior, mas mesmo nisso viu um prop�osito divinoporque, om a mente obrigada a �ar no plano f��sio, ompreendeu mais do que nuna que era uminstrumento nas m~aos da M~ae Divina, que tinha uma miss~ao a umprir atrav�es do orpo e da mente.61



Desobriu tamb�em, que no mundo fenomenal, Deus manifesta-Se de uma maneira inesrut�avel pormeio de diversos seres humanos, tanto bons omo maus. Assim referia-se a Deus sob o disfare demau, Deus sob o disfare de piedoso, Deus sob o disfare de hip�orita, Deus sob o disfare de lien-ioso. Come�ou a sentir uma alegria espeial observando o jogo divino no mundo relativo. �As vezeso relaionamento humano om Deus pareia-lhe mais atraente do que o Conheimento de Brahmanque tudo apaga. Muitas vezes orava: \M~ae, n~ao me tornes inonsiente atrav�es do Conheimento deBrahman. N~ao me dês Brahmajnana, M~ae. N~ao sou Teu �lho e naturalmente, t��mido? Neessito deminha M~ae. Um milh~ao de sauda�~oes ao Conheimento de Brahman. D�a esse Conheimento �aquelesque o desejem." Orava tamb�em: \�O M~ae, deixa-me �ar em ontato om os homens! N~ao me tornesum aseta seo. Desejo gozar Teu jogo no mundo." Ele era apaz de apreiar essa experiênia divinamuito ria e gozar o amor de Deus em ompanhia de Seus devotos porque sua mente, em onsequêniado aidente om o bra�o, foi obrigada a deser �a onsiênia do orpo. Assim tamb�em zombava daspessoas que o prolamavam uma Enarna�~ao Divina, apontando para o bra�o quebrado e dizendo:\Voê j�a ouviu falar que Deus tivesse quebrado o bra�o?" A ura do bra�o levou mais ou menosino meses.5.3 Come�o da Doen�a na GargantaEm abril de 1885 a garganta do Mestre �ou inamada. Conversas prolongadas ou absor�~ao emsamadhi, fazendo o sangue uir para a garganta, agravava a dor. Contudo quando o festival anualvaishnava foi elebrado em Panihati, Sri Ramakrishna ompareeu, apesar do onselho m�edio. Comum grupo de dis��pulos, desgastou-se na m�usia, dan�a e êxtase. A doen�a piorou e foi diagnostiadaomo \dor de garganta do pregador". O paiente foi advertido ontra onversa e êxtases. Emboraseguisse as reomenda�~oes m�edias, no que dizia respeito a rem�edios e dieta, n~ao podia ontrolar ostranses, nem se afastar dos que prouravam o onsolo de seus onselhos. �As vezes, omo uma rian�azangada, queixava-se �a M~ae sobre a multid~ao de pessoas que n~ao lhe davam desanso dia e noite.Ouviam-no dizer a Ela: \Por que trazes aqui tanta gente sem valor, que �e omo leite dilu��do emino vezes a mesma medida de �agua? Meus olhos est~ao quase destru��dos, tentando soprar o fogopara sear a �agua. Minha sa�ude aabou. Est�a al�em de minhas for�as. Fazes Tu mesma se quiseresque isso seja feito. Este (apontando para seu pr�oprio orpo) �e somente um tambor furado e se Tuontinuares a bater nele dia e noite, quanto tempo durar�a?"Seu grande ora�~ao jamais mandou algu�em embora. Dizia: \Que eu seja ondenado a nasermuitas vezes, mesmo sob a forma de um ahorro se servir de ajuda a uma simples alma." Aguentavaa dor, antando alegremente. \Que o orpo se preoupe om a doen�a, mas Tu, �O mente, mora parasempre na Feliidade de Deus!"Uma noite teve uma hemorragia na garganta. O m�edio diagnostiou a doen�a, omo âner.Narendra foi o primeiro a levar aos dis��pulos essa not��ia arrasadora. Em três dias o Mestre foiremovido para Calut�a a �m de ter melhor atendimento. Fiou na asa de Balaram uma semanaat�e que foi enontrado um lugar mais adequado em Syampukur, na parte norte de Calut�a. Duranteessa semana dediou-se pratiamente sem desanso, �a instru�~ao daqueles dis��pulos queridos que n~aopodiam visit�a-lo om mais frequênia em Dakshineswar. Palestras u��am de sua boa e muitas vezesentrava em samadhi. Dr. Mahendra Sarkar, o famoso m�edio homeopata de Calut�a, foi onvidadoa assumir o tratamento.5.4 Os Cuidados om a Sa�ude em SyampukurNo ome�o de 1885, Sri Ramakrishna foi removido para Syampukur. Ali Narendra organizou osjovens dis��pulos para que o Mestre fosse atendido dia e noite. No in��io esonderam a doen�a62



do Mestre e de suas fam��las, mas quando ela se agravou, permaneeram om ele, pratiamente otempo todo, pondo de lado as obje�~oes de seus parentes e dediando-se de todo o ora�~ao, a tratarde seu querido guru. Esses jovens, sob os olhares atentos do Mestre e sob a dire�~ao de Narendra,tornaram-se antaranga bhaktas, devotos do ��rulo ��ntimo de Sri Ramakrishna. Tiveram o privil�egiode testemunhar muitas manifesta�~oes dos poderes divinos do Mestre. Narendra reebeu instru�~oesonernentes �a propaga�~ao de sua mensagem ap�os sua morte.A Santa M~ae - assim �ou Sarada Devi afetuosamente onheida pelos devotos de Sri Ramakrishna- foi trazida de Dakshineswar, a �m de uidar da ozinha e preparar a dieta espeial do paiente.Sendo o lugar de dimens~oes extremamente limitadas, teve de se adaptar ao ex��guo espa�o dispon��vel.�As três horas da manh~a terminava o banho no Ganges e ia para um lugar pequeno, oberto, no terra�o,onde passava o dia inteiro, ozinhando e orando. Depois das onze da noite, quando os visitantes iamembora, desia para um pequeno quarto no primeiro andar, a �m de desfrutar algumas pouas horasde sono. Assim ela passou três meses, trabalhando duro, dormindo pouo e orando inessantementepela reupera�~ao do Mestre.Em Syampukur os devotos levavam uma vida intensa. O atendimento ao Mestre era em si mesmo,uma forma de disiplina espiritual. Sua mente elevava-se onstantemente a um plano exaltado deonsiênia. De vez em quando eles eram ontagiados pelo seu fervor espiritual. Prouravam adivi-nhar o signi�ado dessa doen�a do Mestre, a quem a maioria deles havia aeito omo uma Enarna�~aoDivina. Um grupo, enabe�ado por Girish, om seu profundo otimismo e grande poder de imagina�~ao,areditava que a doen�a era um mero pretexto para servir a um prop�osito mais profundo. O Mestrehavia desejado a doen�a a �m de manter os devotos unidos e promover solidariedade entre eles.Logo que esse prop�osito fosse alan�ado, ele se livraria da doen�a. Um segundo grupo pensava que aM~ae Divina em ujas m~aos o Mestre era um instrumento, havia oasionado essa doen�a para servirSeus misteriosos prop�ositos. Os jovens raionalistas, liderados por Narendra, por�em, reusavam-se aatribuir uma ausa sobrenatural a um fenômeno natural. Areditavam que o orpo do Mestre, umaoisa material, estava sujeito, omo todas as outras oisas materiais, �as leis f��sias. Cresimento,desenvolvimento, deadênia e morte eram leis da natureza �as quais o orpo do Mestre s�o poderiaestar sujeito. Embora possuindo pontos de vista diferentes, todos areditavam que somente a eledeveriam reorrer para atingir a meta espiritual.Apesar dos esfor�os do m�edio e das ora�~oes e uidados dos devotos, a doen�a rapidamente progre-diu. A dor �as vezes pareia insuport�avel. O Mestre vivia apenas de alimenta�~ao l��quida e seu fr�agilorpo estava se tornando um simples esqueleto. O rosto, ontudo, estava sempre irradiando alegriae ontinuava dando as boas vindas aos visitantes que audiam em multid~ao, para reeberem suasbên�~aos. Quando alguns devotos zelosos quiseram manter os visitantes afastados, foram advertidospor Girish: \Voês n~ao podem onseguir isso; ele naseu om essa �nalidade - sari�ar-se para areden�~ao dos outros."Quanto mais o orpo era onsumido pela doen�a, mais ele se tornava a morada do Esp��rito Di-vino. Atrav�es de sua transparênia os deuses e deusas ome�aram a brilhar om uma luminosidaderesente. No dia do Kali Puja, os devotos viram laramente nele, a manifesta�~ao da M~ae Divina.Por esta �epoa, notou-se que alguns devotos faziam uma desontrolada exibi�~ao de suas emo�~oes.Um erto n�umero deles, partiularmente entre os hefes de fam��lia, ome�aram a ultivar, embora aprin��pio inonsientemente a arte de derramar l�agrimas, saudir o orpo, ontorer o rosto, entrarem transe, tentando dessa maneira, imitar o Mestre. Abertamente ome�aram a delarar Sri Rama-krishna, uma Enarna�~ao Divina e a se olharem omo seus esolhidos, que poderiam negligeniar suasdisiplinas espirituais impunemente. Os olhos penetrantes de Narendra ompreenderam a situa�~ao.Desobriu que algumas dessas manifesta�~oes exteriores haviam sido uidadosamente ensaiadas emasa, enquanto que outras, eram express~oes de m�a nutri�~ao, fraqueza mental ou debilidade nervosa.Desmasarou duramente os devotos que �ngiam ter vis~oes e pediu a todos para desenvolver umesp��rito religioso saud�avel. Narendra entoava an�~oes inspiradoras para os devotos jovens, lia om63



eles a Imita�~ao de Cristo e o Gita e oloou �a sua frente, os ideais positivos de espiritualidade.5.5 �Ultimos Dias em CossiporeQuando a doen�a de Sri Ramakrishna mostrou sinais de agravamento, os devotos, seguindo o onselhodo Dr. Sarkar, alugaram uma espa�osa h�aara em Cossipore, sub�urbio ao norte de Calut�a. O Mestrefoi removido para esse lugar, no dia 11 de dezembro de 1885.Foi em Cossipore que a ortina aiu nas variadas atividades da vida do Mestre no plano f��sio. Suaalma ainda ia demorar oito meses no orpo. Foi o per��odo de uma grande Paix~ao, uma rui�a�~aoonstante do orpo e a revela�~ao triunfante da Alma. Aqui se pode ver o lado humano e divino doMestre, passando e tornando a passar pela �na linha divis�oria. Cada minuto desses oito meses foramtomados por uma suavidade do ora�~ao e uma maravilhosa eleva�~ao do esp��rito. Cada palavra quepronuniava estava heia de simpatia e sublimidade.O grupo levou apenas alguns dias para se ajustar ao novo ambiente. A Santa M~ae, ajudadapela sobrinha de Sri Ramakrishna, Lakshmi Devi e algumas devotas, enarregaram-se da omida doMestre e de seus atendentes. Espontaneamente, Surendra obria a maior parte das despesas e osoutros hefes de fam��lia ontribu��am de aordo om seus meios. Doze dis��pulos eram atendentesonstantes do Mestre: Narendra, Rakhal, Baburam, Niranjan, Jogin, Latu, Tarak, Gopal mais velho,Kali, Sashi, Sarat e o jovem Gopal, Sarada, Harish, Hari, Gangadhar e Tulasi visitavam o Mestre devez em quando e pratiavam sadhana em suas asas. Narendra, preparando-se para os exames deDireito, trouxe seus livros para a h�aara a �m de ontinuar a estudar nos pouos momentos livres.Enorajou seus dis��pulos irm~aos a intensi�ar a medita�~ao, estudo das esrituras e outras disiplinasespirituais. Todos esqueeram-se de seus parentes e obriga�~oes mundanas.Entre os atendentes, Sashi era a personi�a�~ao do servi�o. N~ao pratiava medita�~ao, japa ouqualquer outra disiplina seguida pelos seus devotos irm~aos. Estava onvenido de que o servi�o aoguru era sua �unia religi~ao. Esqueia-se de omer, desansar e estava sempre �a abeeira do Mestre.O pundit Shashadhar um dia sugeriu ao Mestre que deveria urar sua doen�a, onentrando amente na garganta, uma vez que as esrituras delaravam que os yogis tinham o poder de se uraremdessa maneira. O Mestre repreendeu o pundit: \Como um erudito omo voê, faz uma tal proposta!"disse, \Como posso retirar minha mente dos P�es de L�otus de Deus e olo�a-la nessa gaiola sem valorde arne e sangue?" \Pelo menos pelo nosso bem", imploraram Narendra e outros dis��pulos. \Mas",respondeu Sri Ramakrishna. \Pensam voês que estou gostando desse sofrimento? Desejo reuperar-me, mas isso depende da M~ae."Narendra: \Ent~ao por favor, ore a Ela. Ela dever�a esut�a-lo."Mestre: \Mas n~ao posso rezar pelo orpo."Narendra: \Mas o senhor tem que fazer isso, pelo menos para n�os."Mestre: \Muito bem, vou tentar."Algumas horas mais tarde, o Mestre disse a Narendra: \Falei om Ela: `M~ae, n~ao posso engolirpor ausa da dor. Faz om que eu oma um pouo.' Ela apontou para todos voês e disse:: `O que?Tu est�as omendo su�iente atrav�es de todas essas boas. N~ao �e assim?' Fiquei envergonhado e n~aopude pronuniar uma palavra." Isso pôs por terra todas as esperan�as dos devotos da reupera�~aodo Mestre.\Tornarei tudo p�ublio antes de ir embora", o Mestre dissera algum tempo antes. No dia 1 dejaneiro de 1886 sentiu-se melhor e deseu ao jardim para um pequeno passeio. Eram aproximada-mente três horas da tarde. Uns trinta dis��pulos leigos estavam no hall ou sentados sob as �arvores.Sri Ramakrishna disse a Girish: \Bem, Girish o que voê vê em mim, que o faz prolamar-me diante64



de todo o mundo uma Enarna�~ao de Deus?" Girish n~ao era homem para ser tomado de surpresa.Ajoelhou-se ante o Mestre e disse de m~aos postas: \O que pode uma pessoa insigni�ante omo eufalar a respeito do Uno ujas gl�orias s�abios omo Vyasa e Valmiki n~ao puderam medir?" O Mestre�ou profundamente omovido. Disse: \O que mais posso dizer? Aben�ôo a todos voês. Sejamiluminados!" Entrou em estado espiritual. Ouvindo essas palavras, os devotos, um a um, foramtomados pela emo�~ao. Preipitaram-se para ele e a��ram a seus p�es. Ele os toou, ada um reebeua bên�~ao que neessitava. Ao toque do Mestre, ada um, experimentou uma feliidade inef�avel. Al-guns riam, outros horavam, outros sentavam-se para meditar, outros oravam. Uns viram luz, algunstiveram a vis~ao de seus Ideais Esolhidos e alguns sentiram dentro de seus orpos, a preipita�~ao dafor�a espiritual.Narendra, onsumido por uma febre terr��vel de realiza�~ao, queixou-se ao Mestre que todos osoutros haviam onseguido paz e que somente ele, n~ao havia �ado satisfeito. O Mestre perguntou-lheo que queria. Narendra pediu-lhe samadhi, para que pudesse esqueer o mundo por três ou quatrodias. \Voê �e um tolo", o Mestre retruou. \H�a um estado ainda mais alto do que esse. N~ao �e voêquem anta, `Tudo o que existe �es Tu?' Primeiramente aerte o seu rel�ogio familiar e depois, venhapara mim. Voê experimentar�a um estado ainda mais elevado do que o samadhi."O Mestre n~ao esondia o fato de que desejava fazer de Narendra o seu herdeiro espiritual. Narendradeveria ontinuar a obra depois da morte de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna disse-lhe: \Deixoesses jovens a seu argo. Veja que desenvolvam a espiritualidade e n~ao voltem para asa." Um diapediu aos rapazes, que estavam se preparando para a vida mon�astia, para mendigar omida de portaem porta, sem pensamento de asta. Obedeeram �a ordem do Mestre e sa��ram om as tigelas depedinte. Pouos dias mais tarde deu a roupa ore de sannyasin a ada um deles, inluindo Girish, quese tornara inompar�avel em seu esp��rito de ren�unia. Assim o pr�oprio Mestre lan�ou as funda�~oesda Ordem Ramakrishna de Monges.Sri Ramakrishna piorava dia a dia. Sua dieta foi reduzida ao m��nimo e ahava quase imposs��velengolir. Murmurou para M.:\Estou aguentando tudo isso om alegria, porque do ontr�ario, voês todos estariam horando. Sevoês todos dizem que �e melhor que o orpo se v�a a sofrer essa tortura, estou pronto." Na manh~aseguinte disse a seus dis��pulos deprimidos, sentados ao lado da ama. \Voês sabem o que vejo?Vejo que s�o Deus tornou-Se tudo. Os homens e animais s~ao somente estruturas obertas de pele e�e Ele quem est�a movendo-se atrav�es de suas abe�as e membros. Vejo que foi o Pr�oprio Deus quemSe tornou o adafalso, o arraso e a v��tima para o sarif��io." Desmaiou de emo�~ao. Retornando�a onsiênia parial disse: \Agora n~ao tenho dor. Estou muito bem." Olhando para Latu disse:\A�� est�a Latu desansando a abe�a na palma de sua m~ao. Para mim �e o Senhor quem est�a sentadonessa postura."As palavras foram does e toantes. Como se fosse uma m~ae, gentilmente aariiava Narendra eRakhal. Disse num sussurro a M.:\Tivesse esse orpo tido permiss~ao para durar um pouo mais, muitas almas teriam sido ilumi-nadas." Parou por um momento e ent~ao, disse: \Mas a M~ae ordenou outra oisa. Ela vai me levarsen~ao, ahando-me ingênuo e tolo, as pessoas tirariam vantagem de mim e me persuadiriam a lhesdoar os raros dons da espiritualidade." Pouos minutos depois, toando o peito disse: \Aqui h�a doisseres. Um deles �e Ela e o outro, Seu devoto. Foi esse �ultimo que quebrou o bra�o e �e ele quem, denovo, est�a agora doente. Voês me ompreendem?" Depois de uma pausa, aresentou: \ �O! A quemvou ontar tudo isso? Quem vai me ompreender?" \A dor", onsolou-os de novo, \�e inevit�avelenquanto houver orpo. O Senhor toma um orpo, para o bem de Seus devotos".N~ao se sabe, ontudo, se a alma do Mestre realmente estava torturada por essa doen�a ruiante.Pelo menos nos seus momentos de exalta�~ao espiritual - que tornaram quase onstantes nos �ultimosdias de sua vida na terra - perdeu ompletamente a onsiênia do orpo, da doen�a e do sofrimento.65



Um dos seus atendentes disse mais tarde: Enquanto Sri Ramakrishna esteve doente, nuna realmentesofreu dor. Muitas vezes disse:\ �O mente! Esque�a o orpo, esque�a a doen�a e permane�a mergulhada em Bem-aventuran�a.'N~ao, ele na verdade n~ao sofreu realmente. Houve momentos em que esteve num estado em queo enlevo da alegria se manifestava laramente em seu orpo. Mesmo quando n~ao podia falar, dequalquer maneira fazia-nos saber que n~ao havia sofrimento e este fato era laramente evidente paratodos n�os que o observ�avamos. As pessoas que n~ao o ompreendiam pensavam que seu sofrimentoera muito grande. Que alegria espiritual nos transmitiu naquela �epoa! Poderia tal oisa ser poss��velse ele estivesse sofrendo �siamente? Foi nesse per��odo que nos ensinou novamente estas verdades:`Brahman est�a sempre desapegado. Os três gunas est~ao n'Ele, mas Ele n~ao �e afetado por eles, assimomo o vento arrega o heiro, mas permanee sem heiro.' Brahman �e o Ser In�nito, SabedoriaIn�nita, Bem-aventuran�a In�nita. N'Ele n~ao existe desilus~ao, mis�eria, doen�a, nem morte, nemresimento, nem deadênia.' `O Ser Transendental e o ser inferior s~ao um e o mesmo. H�a umaExistênia Absoluta'."A Santa M~ae seretamente foi ao templo de Shiva do outro lado do Ganges, para intereder antea Divindade, pela reupera�~ao do Mestre. Numa revela�~ao foi-lhe dito que se preparasse para o �nalinevit�avel.Um dia, quando Narendra estava no andar t�erreo, meditando, o Mestre estava deitado, aordado,em sua ama, no andar de ima. Nas profundezas de sua medita�~ao, Narendra sentiu omo se umlampi~ao estivesse queimando na parte de tr�as de sua abe�a. Subitamente perdeu a onsiênia.Era a experiênia t~ao ansiada do Nirvikalpa Samadhi que tudo apaga, quando a alma enarnadarealiza sua unidade om o Absoluto. Depois de muito tempo reobrou a onsiênia parial, mas�ou inapaz de enontrar o orpo, s�o podia ver a abe�a.\Onde est�a meu orpo?" gritou. Gopal mais velho entrou no quarto e disse, \Ora, est�a aqui,Naren!" Mas Narendra n~ao podia enontr�a-la. Gopal, assustado, orreu para ima, at�e o Mestre. SriRamakrishna apenas disse: \Deixe-o �ar desse jeito durante um erto tempo. Ele j�a me importunoubastante."Depois de outro longo per��odo, Narendra reobrou totalmente a onsiênia. Banhado em paz, foiao Mestre que disse: \Agora a M~ae mostrou-lhe tudo, mas esta revela�~ao �ar�a tranada e guardareia have omigo. Quando voê tiver feito o trabalho da M~ae, enontrar�a o tesouro novamente."Alguns dias mais tarde, estando Narendra sozinho om o Mestre, Sri Ramakrishna olhou paraele e entrou em samadhi. Narendra sentiu a penetra�~ao de uma for�a sutil e perdeu a onsiêniaexterior. Retomando ao seu estado normal, enontrou o Mestre horando.Sri Ramakrishna disse-lhe: \Hoje dei-lhe tudo de mim e agora, sou apenas um pobre faquir, n~aopossuindo nada mais. Com esse poder, voê far�a um bem imenso ao mundo e somente quando eleestiver pronto, voê voltar�a." Dali em diante o Mestre viveu no dis��pulo.A d�uvida, ontudo, usta a morrer. Depois de um ou dois dias, Narendra disse para si mesmo:\Se em meio de uma terr��vel dor f��sia, ele delarar sua Divindade, s�o ent~ao, o aeitarei omo umaEnarna�~ao Divina." Estava sozinho ao lado da ama do Mestre. Foi um pensamento passageiro,mas o Mestre sorriu. Juntando a for�a que lhe sobrava, disse-lhe laramente: \Aquele que foi Ramae Krishna �e agora, nesse orpo, Ramakrishna - mas n~ao no seu sentido vedantista." Narendra foitomado de vergonha.5.6 Mahasamadhi e o Faleimento do CorpoDomingo, 15 de agosto de 1886. O pulso do Mestre tornou-se irregular. Os devotos estavam de p�e,junto �a ama. Ao entardeer, Sri Ramakrishna teve di�uldade de respirar. Pouo tempo depois66



queixou-se de fome. Um pouo de omida l��quida foi oloada em sua boa: uma parte foi engolidae o restante esorreu pelo queixo. Dois atendentes ome�aram a aban�a-lo. Imediatamente entrou emsamadhi de um tipo inomum. O orpo tornou-se r��gido. Sashi ome�ou a horar, mas depois dameia-noite, o Mestre reviveu. Estava agora om muita fome e serviu-se de uma tigela de mingau.Disse que estava su�ientemente forte de novo. Sentou-se em ima de ino ou seis travesseiros,esorados pelo orpo de Sashi que o abanava. Narendra oloou os p�es no seu olo e ome�ou amassage�a-los. Repetidamente, o Mestre disse-lhe, \Tome onta desses rapazes." Ent~ao pediu parase deitar. Por três vezes, num tom ritmado, hamou pelo nome de Kali, a Bem-amada de sua vida evoltou-se a se deitar. Dois minutos depois de uma hora, ouviu-se um som baixo, vindo da garganta eele tombou para um lado. Um arrepio obriu seu orpo. O abelo �ou em p�e, os olhos �xaram-se naponta do nariz. O rosto iluminou-se om um sorriso. O êxtase �nal ome�ou. Era o mahasamadhi,total absor�~ao, do qual a mente jamais volta. Narendra, inapaz de suportar, deseu as esadasorrendo.Dr. Sarkar hegou ao meio-dia seguinte e delarou que a vida havia ido embora h�a mais de meiahora. �As ino horas o orpo do Mestre foi trazido para baixo, oloado numa padiola, vestido omroupa ore e enfeitado om pasta de sândalo e ores. Formou-se uma proiss~ao. Os transeunteshoravam enquanto o orpo era levado para o remat�orio, no Ghat de Baranagore, no Ganges.Quando os devotos estavam voltando para a h�aara, arregando a urna om as inzas sagradas, umaresigna�~ao alma deseu sobre suas almas e eles gritaram: \Salve o Guru!"A Santa M~ae estava horando no quarto, n~ao pelo marido, mas porque sentia que a M~ae Kalia havia abandonado. Quando estava a ponto de oloar os s��mbolos de um vi�uva indiana, nummomento de revela�~ao, ouviu as palavras de f�e, \Apenas passei de um ômodo para o outro."
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Parte IIIntrodu�~ao aos Ensinamentos de SriRamakrishna
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Cap��tulo 6Primeiros Enontros de M. omRamakrishna Mar�o, 18826.1 Primeiro EnontroFoi num domingo de primavera, alguns dias depois do anivers�ario de Sri Ramakrishna, que M.enontrou-o pela primeira vez. Sri Ramakrishna morava no Kalibari, templo de M~ae Kali, �as margensdo Ganges, em Dakshineswar.M., estando de folga nos domingos, fora visitar om seu amigo Sidhu, diversos jardins em Ba-ranagore. Quando estavam passeando no de Prasanna Bannerji, Sidhu disse-lhe: \H�a um lugarenantador �as margens do Ganges, onde vive um Paramahamsa. Voê quer ir l�a?" M. onordoue dirigiram-se imediatamente para o templo de Dakshineswar. Chegaram ao port~ao prinipal aoentardeer, foram diretamente para os aposentos de Sri Ramakrishna, onde o enontraram sentadonum div~a de madeira, olhando para o leste. Sorrindo, falava de Deus. O quarto estava heio, todossentados no h~ao, bebendo suas palavras, em silênio profundo.M. de p�e, �ou mudo, observando. Era omo ele estivesse no ponto de enontro de todos os lugaressantos e omo se o pr�oprio Shukadeva estivesse falando de Deus, ou omo se Sri Chaitanya estivesseantando o nome e as gl�orias do Senhor em Puri, om Ramananda, Swarup e outros devotos.Sri Ramakrishna disse: \Se ao ouvirem o nome de Hari ou Rama, seus olhos se enherem del�agrimas ou seu abelo �ar de p�e, podem estar erto de que n~ao preisam mais pratiar exer��iosdevoionais tais omo o sandhya. Somente ent~ao podem renuniar aos rituais, ou melhor, os rituaisair~ao por si mesmos. S�o ser�a neess�ario repetir o nome de Rama ou Hari, ou simplesmente, Om."Continuando disse: \O sandhya funde-se no Gayatri e o Gayatri no Om."M. olhou para os lados e maravilhado, disse para si mesmo: \Que lindo lugar! Que homemenantador! Como s~ao lindas as suas palavras! N~ao pretendo sair daqui." Ap�os alguns minutospensou: \Deixe-me onheer o lugar primeiro; depois volto e me sento."6.1.1 O Templo aonde Vivia RamakrishnaQuando deixou o quarto om Sidhu, ouviu a suave m�usia do gongo, do tambor e dos pratos quevinha do ulto da tarde no templo. Ouviu tamb�em, a m�usia que vinha do nahabat no fundo dojardim. Os sons ruzavam o Ganges, utuando e perdendo-se �a distânia. Um vento suave de ver~aosoprava, arregado om o perfume das ores; a lua aabava de apareer. Era omo se a natureza,71



juntamente om o homem estivessem se preparando para o ulto da tarde. M. e Sidhu visitaramos doze templos de Shiva, o de Radhakanta e o de Bhavatarini. E �a medida que M. assistia aoservi�o diante das imagens, seu ora�~ao enhia-se de alegria. Quando voltaram ao quarto de SriRamakrishna, os dois amigos onversaram. Sidhu expliou que o templo tinha sido onstru��do porRani Rasmani, que Deus era adorado ali, diariamente, na forma de Kali, Krishna e Shiva, e que nointerior, era ofereida omida aos sadhus e mendigos. Quando hegaram de novo na porta do quartode Sri Ramakrishna enontraram-na fehada e Brinde, a empregada, estava no lado de fora. M. quepossu��a boas maneiras inglesas, jamais entraria num quarto sem permiss~ao, perguntou: \Est�a a�� osanto?"Brinde respondeu: \Sim, ele est�a."M.: \H�a quanto tempo ele vive aqui?"Brinde: \�O! Ele vive aqui h�a muito tempo."M.: \Ele lê muitos livros?"Brinde: \Livros? �O n~ao! Est~ao todos na ponta de sua l��ngua."M. havia terminado seus estudos na universidade. Admirou-se muito em saber que Sri Rama-krishna n~ao lia livros.M.: \Talvez seja a hora de sua adora�~ao da tarde. Podemos entrar? Pode-lhe dizer que estamosansiosos para vê-lo?"Brinde: \Entrem, rapazes. Entrem e sentem-se!"6.1.2 Aten�~ao Dividida Entre Interior e ExteriorEntrando no aposento, enontraram Sri Ramakrishna sentado, sozinho, no div~a de madeira. Oinenso tinha aabado de queimar e todas as portas estavam fehadas. Ao entrar, M. de m~aospostas, saudou o Mestre. Ent~ao a seu aeno, sentaram-se no h~ao. Sri Ramakrishna perguntou-lhes: \Onde voês moram? Qual a sua pro�ss~ao? Por que vieram a Baranagore?" M. respondeu�as perguntas, mas reparou que de vez em quando, o Mestre pareia ausente. Mais tarde soube queaquele estado hamava-se bhava, êxtase. �E omo o pesador, sentado om seu ani�o; o peixe veme morde a isa; e a b�oia ome�a a balan�ar; o pesador �a alerta e segura a vara e observa a b�oia�rme e atentamente; n~ao fala om ningu�em. Tal era o estado mental de Sri Ramakrishna. Maistarde M. ouviu e ele mesmo observou, que Sri Ramakrishna �ava muitas vezes neste estado depoisdo entardeer, �as vezes tornava-se totalmente inonsiente do mundo exterior.M.: \Talvez o senhor deseje fazer sua adora�~ao da tarde. Neste aso, podemos ir embora?"Sri Ramakrishna (ainda em êxtase): \N~ao - Adora�~ao da tarde? N~ao �e exatamente isso."Depois de algum tempo, M. saudou o Mestre e saiu: `Volte'- disse Sri Ramakrishna.Durante o trajeto de volta para asa, M. ome�ou a onjeturar: \Quem �e esse homem de olharsereno, que me est�a atraindo para ele? �E poss��vel que um homem seja grande, sem ser erudito?Como isso �e maravilhoso! Gostaria de tornar a vê-lo. Ele mesmo me disse: `Volte!' Irei amanh~a oudepois."6.2 Segunda Visita de M. a Sri RamakrishnaA segunda visita de M. a Sri Ramakrishna deu-se na varanda sudeste, �as oito horas da manh~a. OMestre estava prestes a fazer a barba e o barbeiro aabara de hegar. Como a esta�~ao fria ainda72



permaneia, tinha posto um xale de l~a om franja vermelha. Vendo M., o Mestre falou: \Ent~ao voêveio. �E bom. Sente-se aqui!" Sorria e gaguejava um pouo enquanto falava.Sri Ramakrishna (a M.): \Onde voê mora?"M.: \Em Calut�a, senhor."Sri Ramakrishna: \Onde voê est�a hospedado aqui?"M.: \Estou em Baranagore, na asa de minha irm~a mais velha, asa de Ishan Kaviraj."Sri Ramakrishna: \�O na asa de Ishan? Bem, omo vai Keshab? Ele estava muito doente."M.: \�E verdade, tamb�em ouvi dizer isso, mas agora, aredito que esteja bem."Sri Ramakrishna: \Fiz uma promessa de ofereer a M~ae oo verde om a��uar se ele �asseurado. �As vezes, de madrugada, eu aordava e horava diante d'Ela: `M~ae, por favor, devolva asa�ude a Keshab. Se ele morrer, om quem vou onversar, quando for a Calut�a?' E foi ent~ao queresolvi ofereer-Lhe oo verde om a��uar. Diga-me, voê onhee um erto Sr. Cook, que hegou aCalut�a? �E verdade que est�a dando onferênias? Certa vez Keshab levou-me num passeio de baroe este Sr. Cook tamb�em estava l�a."M.: \Sim, ouvi algo sobre isso, mas nuna fui �as suas palestras. N~ao sei muito a seu respeito."Sri Ramakrishna: \O irm~ao de Pratap veio aqui. Fiou alguns dias, estava desempregado e queriamorar aqui. Soube que havia deixado a esposa e os �lhos om o sogro. Ele tem uma grande prole."Ent~ao o repreendi. Imagine! �E pai de tantas rian�as! Ser�a que os vizinhos v~ao edu�a-las e dar-lhesde omer? Nem tem vergonha de deixar que outros os sustentem e tamb�em, de tê-los largado na asado sogro. Repreendi-o duramente e mandei que prourasse um trabalho. Por isso est�a querendo irembora.\Voê �e asado?"M.: \Sim, senhor, sou."Sri Ramakrishna (estremeendo): \�O Ramlal! Ele �e asado!"Como se fosse ulpado de uma grande falta, M. �ou im�ovel, olhando para o h~ao. Pensou, \Ser�auma oisa m�a ser asado?"O Mestre ontinuou: \Voê tem �lhos?"Desta vez M. pôde esutar as batidas do seu ora�~ao. Sussurrou om a voz trêmula: \Sim, senhor,tenho �lhos."Tristemente, Sri Ramakrishna disse: \Ai meu Deus! Ele tem at�e �lhos!"Com tal ensura, M. �ou sem fala. Seu orgulho havia reebido um golpe. Depois de algunsminutos, Sri Ramakrishna olhou-o om bondade e disse afetuosamente, \Voê tem bons sinais. Co-nhe�o-os, olhando a testa, os olhos et. de uma pessoa. Diga-me, que tipo de pessoa �e sua esposa?�E espiritualizada ou est�a sob o poder de avidya?"M.: \Ela �e boa, mas reio que �e ignorante."Mestre (om vis��vel desagrado): \E voê �e um homem de onheimento!"M. tinha ainda que aprender a diferen�a entre onheimento e ignorânia. At�e aquele dia, seuoneito era que s�o se adquiria onheimentos atrav�es dos livros e nos ol�egios. Mais tarde veioabandonar essa falsa onep�~ao. Aprendeu que onheer Deus �e onheimento e n~ao O onheer �eignorânia. Quando Sri Ramakrishna exlamou: \E voê �e um homem de onheimento!" o ego deM. �ou novamente terrivelmente hoado.
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6.2.1 Deus Com Forma ou Sem Forma?Mestre: \Bem, voê aredita em Deus om forma ou sem forma?"M. bastante surpreso, disse a si mesmo: \Como pode algu�em areditar em Deus sem forma quandoaredita em Deus om forma? E se algu�em aredita em Deus sem forma, pode areditar que Deustenha forma? Podem essas duas id�eias ontradit�orias serem verdadeiras ao mesmo tempo? Pode uml��quido brano omo o leite, ser preto?"M.: \Senhor, gosto de pensar em Deus sem forma".Mestre: \Muito bem. �E su�iente ter f�e em qualquer um desses aspetos. Voê aredita em Deussem forma, est�a muito bem, mas jamais pense que s�o isso seja verdadeiro e tudo o mais falso.Lembre-se de que Deus om forma �e t~ao verdadeiro omo Deus sem forma, mas �que �rme em suaonvi�~ao".A a�rma�~ao de que ambos s~ao verdadeiros surpreendeu M. Jamais havia aprendido esse oneitonos livros. Assim seu ego reebeu um tereiro golpe, mas desde que ele n~ao havia sido esmagado,tornou a fazer novas perguntas ao Mestre.M.: \Senhor, suponha que algu�em aredite em Deus om forma. Certamente Ele n~ao �e uma imagemde barro."Mestre (interrompendo): \Mas por que de barro? �E uma imagem do Esp��rito."M. mal podia ompreender o signi�ado da express~ao \imagem do Esp��rito". \Mas senhor", disseao Mestre, \deve-se expliar �aqueles que adoram a imagem de barro, que ela n~ao �e Deus e que,adorando-a, devem ter Deus em mente e n~ao, a imagem de argila. N~ao se deve adorar a argila".Mestre (brusamente): \Trata-se de uma mania de voês, pessoas de Calut�a, dar palestras paratrazer luz aos outros - Ningu�em jamais pensa omo onseguir luz para si mesmo. Quem s~ao voêspara ensinar os outros? Aquele que �e o Senhor do universo ensinar�a ada um. Somente Ele que riouesse universo nos ensina; Aquele que fez o sol e a lua, homens, animais e todos os outros seres; Aqueleque provê meios para seu sustento, que deu pais aos �lhos e dotou-os de amor para poder edu�a-los.O Senhor fez tantas oisas - Ele n~ao mostrar�a �as pessoas a maneira de ador�a-Lo? Se preisarem deensinamentos, Ele ser�a o Mestre. Ele �e o nosso Guia Interno."\Suponhamos que haja um erro na maneira de adorar a imagem de barro. Por aaso n~ao sabeDeus que �e atrav�es dessa imagem somente que Ele est�a sendo invoado? Ele aeitar�a tal adora�~ao.Por que ter dor de abe�a por ausa desse fato? �E melhor voê prourar adquirir onheimento edevo�~ao."A essa altura dos aonteimentos, M. sentiu que seu ego estava ompletamente esmagado. Dissepara si mesmo: \Sim, ele falou a verdade. Que neessidade tenho de ensinar os outros? J�a onhe�oDeus? Ser�a que realmente O amo? `A minha ama �e estreita para mim e estou onvidando um amigopara ompartilh�a-la omigo!' N~ao sei nada a respeito de Deus e estou tentando ensinar os outros.Que vergonha! Que tolo sou! Isto n~ao �e matem�atia ou hist�oria ou literatura, que algu�em possaensinar aos outros. N~ao, isto �e o profundo mist�erio de Deus. O que ele me diz, toa-me."Esta foi a primeira argumenta�~ao om o Mestre e felizmente, a �ultima.Mestre: \Voê estava falando de adorar a imagem de barro. Mesmo que ela seja de barro, h�aneessidade de adora�~ao. O Pr�oprio Deus estabeleeu diversos tipos de adora�~ao. Aquele que �eo Senhor do universo, planejou todas essas formas para atender �as pessoas nos diversos est�agiosde desenvolvimento. A m~ae faz diferentes pratos a �m de atender ao estômago de seus diferentes�lhos. Suponha-mos que ela tenha ino �lhos. Se h�a peixe, prepara v�arios ard�apios omo pilau,esabehe, peixe frito e assim por diante, para satisfazer aos diferentes gostos de seus �lhos e ondi�~oesde digest~ao." 74



\Voê me ompreende?"6.2.2 Como Podemos Fixar Nossas Mentes em Deus?M. (humildemente): \Sim, senhor. Como podemos �xar nossas mentes em Deus?"Mestre: \Repita o nome de Deus e ante Suas gl�orias e mantenha a ompanhia dos santos; de vezem quando, visite os devotos de Deus e homens santos. A mente n~ao pode �ar estabeleida emDeus se estiver mergulhada dia e noite no mundanismo, nos deveres e responsabilidades do mundo;�e neess�ario �ar de vez em quando em solid~ao e pensar em Deus. Fixar a mente em Deus �e muitodif��il no ome�o, a menos que se pratique a medita�~ao em solid~ao. Quando uma �arvore ainda �epequena, �e neess�ario protegê-la om uma era. Caso ontr�ario, pode ser destru��da pelo gado. Parameditar, deve-se interiorizar a mente ou retirar-se para um lugar isolado ou uma oresta. Devesempre disriminar entre o Real e o irreal. S�o Deus �e Real, a Substânia Eterna, tudo o mais, irreal,quer dizer, transit�orio. Assim disriminando, a pessoa tira os objetos transit�orios da mente."M. (humildemente): \Como devemos viver no mundo?"Mestre: \Cumpra seus deveres mas mantenha a mente em Deus. Viva om todos - esposa, �lhos,pai e m~ae - e sirva-os. Trate-os omo se fossem muito queridos, mas saiba no fundo do seu ora�~ao,que eles n~ao lhe pertenem."\Uma empregada da asa de um homem rio faz todos os servi�os da asa, mas seus pensamentosest~ao voltados para sua asa na terra natal. Cria os �lhos do patr~ao omo se fossem os seus pr�oprios.Chega mesmo a referir-se a eles omo `meu Rama' ou `meu Hari', mas em sua mente sabe que elesn~ao lhe pertenem."\A tartaruga movimenta-se na �agua, mas onde est~ao seus pensamentos? Nas margens, onde est~aoenterrados os seus ovos. Fa�a seus deveres do mundo, mas mantenha o pensamento em Deus."\Se voê entrar no mundo, sem antes ter ultivado o amor de Deus, se enredar�a ada vez mais.Ser�a subjugado pelos perigos, tristezas e tribula�~oes. Quanto mais pensar nas oisas do mundo, maisse apegar�a a elas."\Primeiro esfregue as m~aos om �oleo e em seguida, quebre a jaa para abri-la, do ontr�ario, �ar~aosujas om o leite pegajoso. Primeiro obtenha o �oleo do amor divino e depois, m~aos �a obra om osdeveres do mundo."\Mas uma pessoa deve se retirar para a solid~ao a �m de onseguir esse amor divino. Para sefazer manteiga do leite, �e neess�ario que ele seja guardado em separado para que forme o oalho.Caso ontr�ario o leite n~ao se transformar�a em oalho. Depois deve deixar todas as outras obriga�~oes,sentar-se num lugar sossegado e bater a manteiga. S�o assim ter�a a manteiga."\Al�em do mais, meditando em Deus na solid~ao, a mente adquire onheimento, desapego edevo�~ao. Mas a mesma mente dese se �ar presa �as oisas do mundo. No mundo s�o h�a umpensamento: `mulher e ouro' ".\O mundo �e a �agua e a mente, o leite. Se derramar leite na �agua, eles se transformam num s�o;n~ao poder�a enontrar o leite nuna mais. Mas transforme esse leite em oalho e o bata at�e virarmanteiga. Ent~ao quando a manteiga �e oloada na �agua, utua. Pratique disiplina espiritual nasolid~ao e obtenha a manteiga do onheimento e amor. Mesmo que ponha a manteiga na �agua domundo, as duas n~ao se misturar~ao. A manteiga utuar�a."\A par disso, pratiar disrimina�~ao sobre `mulher e ouro', onsiderando-se que s~ao transit�orios,Deus �e a �unia Substânia Eterna. O que o homem obt�em om dinheiro? Comida, roupa e asa -nada mais. Voê n~ao pode realizar Deus om sua ajuda. Por onseguinte, o dinheiro jamais poder�aser a meta da vida. Esse �e o proesso da disrimina�~ao. Compreende?"75



M.: \Sim, senhor. Reentemente li uma pe�a em sânsrito hamada Prabodha Chandrodaya, quetrata da disrimina�~ao."Mestre: \Sim, da disrimina�~ao a respeito dos objetos. Pense - o que h�a no dinheiro ou num orpobonito? Disrimine e ver�a que o mesmo orpo de uma linda mulher �e formada de ossos, arne, gordurae outras oisas desagrad�aveis. Por que um homem deveria abandonar Deus e dirigir a aten�~ao paraessas oisas? Por que um homem deveria esqueer Deus por ausa delas?"6.2.3 �E Poss��vel Ver Deus?M.: \�E poss��vel ver Deus?"Mestre: \Sim, ertamente. Fiando em solid~ao de vez em quando, repetindo seu nome, antandoSuas gl�orias e disriminando entre o Real e o irreal - esses s~ao os meios para vê-Lo."M.: \Sob que ondi�~oes uma pessoa vê Deus?"Mestre: \Chore por Deus om o ora�~ao heio de intensa ânsia e ertamente ir�a vê-Lo. As pessoasderramam um jarro de l�agrimas por esposa e �lhos. Nadam em l�agrimas por dinheiro. Mas quemhora por Deus? Chore por Ele do fundo do seu ora�~ao."O Mestre antou:Implore �a sua M~ae Shyama, om s�uplia verdadeira, �O mente!Como pode Ela manter-Se afastada de voê?Como pode Shyama �ar afastada?Como pode sua m~ae Kali �ar longe?�O mente, se voê for sinera, traga-Lhe uma oferendaDe folhas de bel e ores de hibisoColoque a Seus p�es sua oferendaE misture nela a pasta perfumada de sândalo do Amor.Continuando disse: \A ânsia �e a aurora rosada. Depois dela, nase o sol. O intenso anelo �e seguidopela vis~ao de Deus."\Deus revela-Se ao devoto que se sente hamado para Ele pela for�a ombinada de três atra�~oes:a atra�~ao pelos bens materiais que o homem possui do mundo, a que uma rian�a sente por sua m~aee a que um marido sente por sua esposa. Se algu�em se sentir atra��do para Deus pela for�a ombinadadessas três atra�~oes ent~ao, atrav�es dela, pode alan��a-Lo."\A quest~ao �e amar a Deus da mesma maneira que a m~ae ama seu �lho, a esposa, seu marido e ohomem do mundo, o dinheiro. Junte essas três for�as de amor, esses três poderes de atra�~ao e os dêa Deus. Ent~ao ertamente O ver�a."\�E neess�ario orar a Ele om o ora�~ao ansioso. O gatinho s�o sabe hamar a m~ae horando: `Miau,miau!' Fia feliz onde ela o oloa. E a gata o p~oe, ora na ozinha, ora no h~ao e �as vezes, na ama.Quando o �lhote sente um desonforto, apenas hora `Miau, miau!'. �E tudo o que sabe dizer, masao ouvir seu horo, a m~ae onde quer que esteja, vem orrendo em sua dire�~ao."6.3 Tereira Visita de M. ao MestreFoi num domingo �a tarde que M. fez a tereira visita ao Mestre. Estava tremendamente impressionadoom as duas primeiras visitas que �zera �aquele homem maravilhoso. Vivia pensando onstantementeno Mestre e na maneira simples de exprimir as verdades profundas da vida espiritual. Jamais haviaenontrado antes algu�em pareido. 76



Sri Ramakrishna estava sentado no div~a pequeno. O aposento estava heio de devotos que haviamse aproveitado do fato de ser feriado para ir vê-lo. M. ainda n~ao estava familiarizado om os demaisdevotos, de modo que se sentou no anto. O Mestre sorria enquanto falava om eles.Dirigia-se de forma espeial para um jovem de dezenove anos hamado Narendranath que aindaera estudante e frequentava o Sadharan Brahmo Samaj. Seus olhos eram brilhantes, suas palavrasheias de for�a e tinha o olhar de um amante de Deus.M. perebeu que a onversa era sobre os homens do mundo que desprezavam aqueles que aspiram�as oisas espirituais. O Mestre falava sobre o grande n�umero de pessoas desse tipo que h�a no mundoe da maneira omo lidar om elas.Mestre (a Narendra): \Como voê se sente a esse respeito? As pessoas do mundo dizem tudoa respeito das pessoas espiritualizadas. Mas olhe aqui! Quando um elefante anda na rua, muitosahorros e outros animais pequenos podem latir e gritar para ele, mas o elefante nem olha para tr�aspara vê-los. Se algu�em fala mal de voê, o que pensa dela?"Narendra: \Penso que s~ao ahorros latindo para mim."
6.3.1 Deus Mora em TodosMestre (sorrindo): \�O n~ao! N~ao deve ir t~ao longe, meu �lho! (Risada geral). Deus mora emtodos, mas voê s�o deve se tornar ��ntimo das pessoas boas; deve manter-se afastado daquelas demente perversa. Deus est�a at�e mesmo num tigre, mas ningu�em vai abra�ar o tigre por ausa disso.(Risada). Pode-se ontestar: `Por que fugir do tigre, que �e tamb�em, uma manifesta�~ao de Deus?'A resposta �e o seguinte: `Aqueles que mandam fugir s~ao, tamb�em, manifesta�~oes de Deus - por quen~ao dar ouvidos a eles?' "\Deixe-me ontar uma hist�oria. Numa oresta vivia um homem santo que tinha muitos dis��pulos.Um dia ensinou-lhes a ver Deus em todas as riaturas e, sabendo disso, urvarem-se diante de todaselas. Um dis��pulo foi �a oresta pegar lenha para o fogo do sarif��io. De repente ouviu um grito:`Saiam do aminho! Um elefante louo est�a se aproximando!' Todos, menos o dis��pulo, orreram.Ele imaginou que o elefante era tamb�em Deus, mas sob outra forma. Por que haveria de fugir dele?Fiou quieto, urvou-se ante o animal e ome�ou a antar em seu louvor. O mahut do elefante gritava:`Fuja! Fuja!', mas o dis��pulo n~ao se mexia. O animal pegou-o om sua tromba, jogou-o para um ladoe seguiu seu aminho. Ferido e ontundido, �ou inonsiente no h~ao. Sabendo o oorrido, o Mestree seus dis��pulos vieram e levaram-no para a abana. Com a ajuda de alguns mediamentos, logoreuperou a onsiênia. Algu�em perguntou-lhe: `Voê sabia que o elefante estava vindo. Por quen~ao saiu do lugar?' `Mas', disse ele, `o nosso Mestre disse-nos que o Pr�oprio Deus toma todas essasformas, tanto de animais omo de homens. Por isso, pensando que se tratava apenas do Deus elefanteque estava vindo, n~ao orri.' A isso retruou o Mestre: `Sim, meu �lho, �e verdade que era Deus queestava hegando; mas o Deus mahut proibiu voê de �ar ali. J�a que todos s~ao manifesta�~oes deDeus, por que n~ao areditou nas palavras do mahut? Voê deveria ter atendido �as palavras do Deusmahut'." (Risada geral).\Est�a esrito nas esrituras que a �agua �e uma forma de Deus, por�em h�a �agua pr�opria para o ulto,para lavar o rosto e outra para lavar pratos ou roupa suja. Este �ultimo tipo n~ao pode ser empregadopara beber ou om prop�osito religioso. Assim tamb�em Deus inegavelmente mora no ora�~ao de todos- santos ou peadores, orretos ou ��mpios, mas o homem n~ao deve se relaionar om os peadores,maus e impuros. N~ao deve ter intimidade om eles. Com algumas pessoas, pode troar algumaspalavras, mas om outras, n~ao deve nem fazer isso. Deve-se manter afastado delas".77



6.3.2 Devemos Fiar Quietos Diante da Maldade?Um devoto: \Senhor, se um homem estiver a ponto de fazer mal a algu�em ou realmente o faz,devemos �ar quietos?"Mestre: \Uma pessoa que vive em soiedade deveria riar a impress~ao de muita for�a, a �m de seproteger ontra aqueles de mente perversa, mas n~ao deve ferir ningu�em anteipando um mal que elespoderiam lhe fazer."\Ou�am uma hist�oria. Alguns jovens pastores tinham o h�abito de levar suas vaas para um ampoonde vivia uma serpente terrivelmente venenosa. Todas as pessoas viviam alertas om medo dela.Um dia, um brahmahari estava passando pelo ampo. Os rapazes orreram para ele e disseram-lhe:`Santo homem, por favor n~ao v�a por esse aminho. Uma obra venenosa vive ali.' `O que tem issodemais, meus �lhos?' disse o brahmahari. `N~ao tenho medo de obra. Conhe�o alguns mantras.'Assim falando, ontinuou seu aminho em dire�~ao ao ampo, mas os pastores om medo, n~ao oaompanharam. Nesse ��nterim a serpente dirigiu-se para ele rapidamente, om o apuz erguido.Assim que ela hegou, reitou um mantra e a obra deitou-se a seus p�es omo se fosse uma minhoa.O brahmahari disse: `Olhe aqui. Por que voê vive fazendo mal aos outros? Venha, vou lhe daruma palavra sagrada. Repetindo-a aprender�a a amar a Deus. Por �m O realizar�a e dessa maneira selibertar�a de sua natureza violenta.' Assim falando, ensinou-lhe uma palavra sagrada e iniiou-a navida espiritual. A serpente urvou-se ante seu mestre e disse: `Revereniado senhor, omo vou fazera pr�atia espiritual?' `Repita a palavra sagrada', disse o mestre, `e n~ao fa�a mal a ningu�em'. Comoj�a estava de sa��da, o brahmahari disse: `Eu a verei de novo'."\Passaram-se alguns dias e os pastores notaram que a serpente n~ao mordia mais. Jogaram muitaspedras nela, mas mesmo assim ela n~ao demonstrou raiva; omportava-se omo se fosse uma minhoa.Um dia um dos rapazes aproximou-se, segurou-a pela auda, rodopiou-a no ar, lan�ou-a ontra oh~ao v�arias vezes e jogou-a longe. A serpente vomitou sangue e �ou inonsiente. Estava zonza.N~ao podia se mover. Ent~ao julgando-a morta, os rapazes foram embora."\Tarde da noite a serpente reobrou os sentidos. Lentamente e om muita di�uldade, onseguiuarrastar-se at�e a sua toa; seus ossos estavam quebrados e mal podia se mexer. Passaram-se muitosdias. A serpente transformou-se num esqueleto oberto de pele. De vez em quando, �a noite, sa��a paraprourar alimento. Com medo dos rapazes n~ao sa��a do burao durante o dia. Desde que reebera apalavra sagrada do mestre tinha deixado de fazer mal aos outros. Mantinha-se viva gra�as a detritos,folhas e frutos que a��am das �arvores."\Mais ou menos um ano depois, o brahmahari voltou e perguntou pela obra. Os pastoresdisseram que estava morta. N~ao pôde areditar neles. Sabia que ela n~ao morreria antes de terolhido o fruto da palavra sagrada om a qual havia sido iniiada. Saiu prourando-a aqui e aol�a,hamando-a pelo nome que lhe havia dado. Ouvindo a voz do mestre, a serpente saiu da toa eurvou-se om muita reverênia diante dele. `Como vai voê?' perguntou-lhe o brahmahari. `Estoubem, senhor' respondeu a serpente. `Mas', perguntou o mestre, `por que voê est�a t~ao magra?' Aobra respondeu: `Revereniado mestre, o senhor mandou que eu n~ao �zesse mal a ningu�em. Porisso tenho vivido somente de folhas e frutos. Talvez seja por esta raz~ao que eu tenha �ado maismagra'."\A obra havia desenvolvido a qualidade de sattva; n~ao podia �ar om raiva de ningu�em.Esqueera-se ompletamente de que os pastores quase a haviam matado."\O brahmahari disse: `N~ao pode ter sido uma simples falta de omida que a reduziu a este estado.Deve haver uma outra raz~ao. Pense um pouo.' Ent~ao a serpente lembrou-se de que os rapazes ahaviam atirado ao h~ao. Disse: `Sim, revereniado mestre, agora me lembro. Os rapazes um diame jogaram violentamente ontra o h~ao. A�nal de ontas, s~ao ignorantes. N~ao ompreenderam agrande mudan�a que se operou em minha mente. Como poderiam saber que eu n~ao ia mais morder78



nem fazer mal a ningu�em?' O brahmahari exlamou: `Que vergonha! Voê �e uma boba! N~ao sabeproteger-se. Eu lhe mandei que n~ao mordesse, mas n~ao, que silvasse. Por que n~ao os atemorizou omseu silvo?' "\Voê deve, portanto, silvar para as pessoas m�as. Deve assust�a-las, sen~ao elas lhe far~ao mal.Jamais injete veneno nelas. Ningu�em deve fazer mal aos outros. Na ria�~ao de Deus h�a umavariedade de oisas: homens, animais, �arvores, plantas. Entre os animais, h�a alguns bons, outrosmaus. H�a animais ferozes omo o tigre. Algumas �arvores d~ao frutos does omo o n�etar, outros d~aofrutos venenosos. Da mesma maneira, entre os seres humanos, h�a bons e maus, santos e peadores.H�a alguns que s~ao devotados a Deus e outros apegados ao mundo."6.3.3 Quatro Categorias de Seres Humanos\Os homens podem ser divididos em quatro ategorias; aqueles presos pelos grilh~oes do mundo, osque busam a libera�~ao, os liberados e os sempre livres."\Entre os sempre livres enontramos s�abios omo Narada. Vivem no mundo para o bem dosoutros, a �m de ensinar a verdade espiritual."\Aqueles que est~ao apegados est~ao mergulhados no mundanismo e esqueem-se de Deus. Nem porengano pensam nele."\Os que busam a libera�~ao querem livrar-se do apego ao mundo. Alguns onseguem, outros n~ao.As almas liberadas omo sadhus e mahatmas, n~ao s~ao tragadas pelo mundo, por `mulher e ouro'.Suas mentes est~ao livres de mundanismo. Al�em disso vivem em onstante medita�~ao aos P�es deL�otus do Senhor."\Suponhamos que uma rede seja lan�ada ao lago para apanhar peixes. Alguns s~ao t~ao espertosque jamais s~ao apanhados. S~ao omo os sempre livres, mas a maioria �e apanhada. Alguns tentam saire neste aso, s~ao omo os que busam a libera�~ao. Mas nem todos os peixes que lutam, onseguem.Pouos pulam fora da rede, e fazem um grande barulho quando aem na �agua. Ent~ao o pesadorgrita: `Olhe! L�a vai um grande!' Mas a maioria dos que aem na rede n~ao pode esapar, nem fazqualquer esfor�o para tal. Ao ontr�ario, esondem-se na lama, om a malha da rede em suas boase ali �am quietos, pensando: `N~ao temos nada a temer agora, estamos seguros aqui'. Os pobrespeixes n~ao sabem que o pesador os vai tirar da rede. S~ao omo os homens ligados ao mundo."\As almas apegadas est~ao presas pelos grilh~oes de `mulher e ouro'. Est~ao om os p�es e as m~aosatadas. Pensando que `mulher e ouro' os tornar~ao felizes e lhes proporionar~ao seguran�a, n~aoompreendem que isso os levar�a �a ru��na. Quando um homem assim apegado ao mundo est�a paramorrer, sua esposa lhe pergunta: `Voê se vai. O que voê fez por mim?' Assim tamb�em, seu apego�as oisas do mundo �e tal que, quando vê a lamparina queimando fortemente, diz: `Diminua a luz.Est�a gastando muito �oleo.' E ele est�a em seu leito de morte!"\As almas apegadas jamais pensam em Deus. Quando têm um tempo livre, gastam-no omtagarelies e onversas tolas, ou ent~ao, em algum trabalho sem proveito. Se perguntarmos a umadelas a raz~ao, responde: ` �O n~ao posso �ar parado, estou fazendo uma era.' Quando n~ao têm nadapara fazer, talvez omeem a jogar artas".Havia um profundo silênio no aposento.6.3.4 A F�e SalvadoraUm devoto: \Senhor, n~ao h�a salva�~ao para essa pessoa do mundo?"Mestre: \Certamente que h�a. De tempos em tempos, deve viver na ompanhia dos homens santos79



e retirar-se para a solid~ao, a �m de meditar em Deus. Al�em do mais, deve pratiar disrimina�~ao eorar: `D�a-me f�e e devo�~ao.' Quando onseguiu ter f�e, j�a alan�ou tudo. N~ao h�a nada maior do quea f�e."(A Kedar): \Voê j�a deve ter ouvido falar a respeito do poder tremendo da f�e. Est�a esrito nosPuranas que Rama, que era o Pr�oprio Deus - a Enarna�~ao do Brahman Absoluto - teve que onstruiruma ponte para atravessar o mar at�e o Ceil~ao. Mas Hanuman, tendo f�e no nome de Rama, abriu omar e atravessou-o num pulo e alan�ou o outro lado. N~ao teve neessidade de ponte. (Todos riem)."\Uma vez um homem estava prestes a atravessar o mar. Bibhishana esreveu o nome de Ramanuma folha, amarrou-a na ponta da roupa do homem e disse-lhe: `N~ao tenha medo. Tenha f�e e andesobre a �agua. Mas olhe aqui - no momento em que perder a f�e, se afogar�a'. O homem ome�ou aandar om failidade sobre a superf��ie da �agua. De repente teve um imenso desejo de ver o queestava amarrado em sua roupa. Abriu o papel e apenas viu uma folha om o nome de Rama esrito.`O que �e isto?' pensou - `Apenas o nome de Rama!' Assim que a d�uvida entrou em sua mente,afundou."\Se um homem tem f�e em Deus, mesmo que tenha ometido o mais hediondo rime - tal omomatar uma vaa, um brahmin ou uma mulher - ertamente se salvar�a pela for�a de sua f�e. Bastaapenas que diga a Deus: ` �O Senhor! N~ao ometerei mais essa a�~ao', e n~ao neessitar�a ter medo."Quando aabou de dizer isso, o Mestre ome�ou a antar:Se apenas pudesse morrer repetindo o nome de Durga,Como podes Tu, �O Aben�oado,Impedir minha libera�~ao.Por mais peador que eu tenha sido?Posso ter roubado uma ta�a de vinho ou morto uma rian�a antes de naser.Ou ter matado uma mulher ou uma vaa.Ou mesmo, ausado a morte de um brahmin.Mas apesar de tudo isso ser verdadeiro,Nada disso pode me fazer sentir a menor preoupa�~ao;Pois pelo poder de Teu doe nomeMinha alma peadora ainda pode aspirarPossuir at�e o estado de Brahman.6.3.5 Mente e Devo�~ao em Narendra (Vivekananda)Apontando para Narendra, o Mestre disse: \Voês todos est~ao vendo esse rapaz. Aqui ele se omportadessa maneira. Um menino travesso paree muito eduado quando se enontra na presen�a do pai,mas torna-se outra pessoa quando brina no handni. Narendra e pessoas de seu tipo pertenem �alasse dos sempre livres. Jamais se deixam enredar pelo mundo. Quando resem um pouo sentemo despertar da onsiênia interior e dirigem-se diretamente para Deus. Vêm ao mundo somentepara ensinar os outros. Jamais se importam om oisa alguma do mundo. Nuna �am apegados a`mulher e ouro'."\Os Vedas falam do homa. Essa ave mora bem alto, no �eu e l�a oloa os ovos. Logo que o ovo �eposto, ome�a a air, mas omo est�a muito alto, o ovo ontinua sua queda por v�arios dias. �A medidaque ai, o ovo �e hoado at�e que o �lhote nase. Quando a avezinha sai da asa, os olhos se abrem eas asas resem. Compreende ent~ao, que est�a aindo e que �ar�a reduzida a peda�os se toar o solo.D�a um arranque para ima em dire�~ao �a sua m~ae no �eu."Nesse ponto da onversa, Narendra saiu do quarto. Kedar, Prankrishna, M. e outros permanee-ram. 80



Mestre: \Veja, Narendra �e superior a todos quando anta, toa instrumentos, estuda e tudo o mais.Outro dia teve uma disuss~ao om Kedar e arrasou seus argumentos." (Risada geral).(A M.): \H�a algum livro sobre a raz~ao, em inglês?"M.: \Sim. Chama-se L�ogia."Mestre: \Diga-me do que se trata."M. estava um pouo envergonhado. Disse: \Uma parte do livro trata de dedu�~ao, partindo-se dogeral para o partiular. Exemplo: Todos os homens s~ao mortais. Os inteletuais s~ao homens. Logotodo inteletual �e mortal. Uma outra trata om o m�etodo de raioinar, partindo-se do partiularpara o geral. Exemplo: Esse orvo �e preto. Aquele orvo �e preto. Os orvos que vemos em todosos lugares s~ao pretos. Logo, todos os orvos s~ao pretos. Mas pode oorrer um erro na onlus~aofeita dessa maneira, porque poder�a existir um orvo brano em alguma parte do mundo. Uma outrailustra�~ao: Se h�a huva, h�a ou j�a houve nuvens. Em onsequênia, a huva vem das nuvens. Aindaum outro exemplo: Esse homem tem trinta e dois dentes. Aquele homem tem trinta e dois dentes.Todos os homens que vemos têm trinta e dois dentes. Portanto, todos os homens têm trinta e doisdentes. A l�ogia inglesa trabalha om tais dedu�~oes e indu�~oes."Sri Ramakrishna mal ouvia essas palavras. Enquanto esutava, sua mente tornou-se ausente. Poronseguinte, a onversa n~ao foi al�em.Quando a reuni~ao aabou, os devotos foram passear no jardim do templo. M. dirigiu-se ao Pan-havati. Eram mais ou menos ino horas da tarde. Depois de algum tempo voltou para o aposentodo Mestre. Ali, na pequena varanda norte, preseniou uma ena maravilhosa.Sri Ramakrishna estava em p�e erado por alguns devotos e Narendra antava. M. jamais virauma pessoa antar de forma t~ao suave, a n~ao ser o Mestre. Quando olhou para Sri Ramakrishna,�ou deslumbrado, porque o Mestre estava im�ovel, om os olhos �xos. Pareia que nem respirava.Um devoto disse a M. que o Mestre estava em samadhi. M. jamais vira nem ouvira falar de tal oisa.Tomado de enantamento pensava:\Ser�a poss��vel para um homem estar t~ao alheio ao mundo exterior e om a onsiênia em Deus?Qu~ao profunda deve ser sua f�e e sua devo�~ao para fazê-lo atingir esse estado!"Narendra antava:Medite, �O mente, no Senhor Hari,O Imaulado, Puro Esp��rito, por todos os tempoComo �e inigual�avel a Luz que brilha n'Ele!Como enfeiti�a a alma a Sua forma maravilhosa!Como Ele �e amado por todos os seus devotos!Cada vez mais maravilhado no seu amor re�em-orido,Que envergonha o esplendor de milh~oes de luas.Como relâmpago brilha a gl�oria de Sua forma.Eri�ando os abelos de pura alegria.O Mestre estremeeu quando esse �ultimo verso foi antado. O abelo �ou de p�e e l�agrimas defeliidade esorriam de suas faes. De vez em quando os l�abios entreabriam um sorriso. Estariavendo a inigual�avel beleza de Deus \que envergonha o esplendor de milh~oes de luas?" Seria isso avis~ao de Deus, a Essênia do Esp��rito? Quantas austeridades e disiplinas, quanta f�e e devo�~ao s~aoneess�arias para se ter essa vis~ao!A an�~ao ontinuou:Adore Seus p�es no l�otus de seu ora�~ao:Com a mente serena e os olhos radiantes,Com amor elestial, ontemple essa vis~ao inompar�avel.81



De novo aquele sorriso enantador. O orpo im�ovel omo antes, os olhos semierrados, omo queontemplando uma estranha vis~ao interior.A an�~ao terminou. Narendra antou as �ultimas linhas:Apanhada na magia do êxtase do Seu amor.Mergulhe para sempre, �O mente,N'Ele que �e Puro Conheimento e Pura Bem-aventuran�a.O samadhi e a divina bem-aventuran�a que havia preseniado deixaram uma impress~ao indel�evelna mente de M. Voltou para asa profundamente toado. De vez em quando podia ouvir dentro desi, o eo daqueles versos que inebriavam a alma.Mergulhe para sempre, �O menteN'Ele que �e Puro Conheimento e Pura Bem-aventuran�a.6.4 A Quarta Visita do Dis��pulo ao MestreO dia seguinte foi de novo, dia de folga para M. Chegou a Dakshineswar �as três horas da tarde. SriRamakrishna estava em seu quarto: Narendra, Bhavamath e alguns devotos estavam sentados numaesteira. Eram todos jovens de dezenove e vinte anos. Sentado no div~a pequeno, Sri Ramakrishnaonversava om eles, sorrindo.Assim que entrou no aposento, o Mestre riu e disse para os rapazes: \A�� est�a! Ele veio de novo."Todos riram. M. inlinou-se profundamente e sentou-se. Antes saudava o Mestre om as m~aos postas,omo uma pessoa de edua�~ao inglesa, mas naquele dia, aprendeu a se prosternar a seus p�es �a modahindu ortodoxa.Logo em seguida o Mestre expliou a ausa daquela risada para os devotos. Disse: \Certa vez umhomem deu ao pav~ao uma p��lula de �opio �as quatro horas da tarde. No dia seguinte, exatamente namesma hora, o pav~ao voltou. Sentira a intoxia�~ao da droga e voltava na hora erta para tomar umaoutra dose." (Todos riem).M. ahou essa ilustra�~ao muito adequada. Mesmo em asa n~ao podia tirar Sri Ramakrishna deseu pensamento, nem por um momento. Sua mente estava permanentemente em Dakshineswar eontava os minutos para l�a voltar.Nesse meio tempo, o Mestre divertia-se om os rapazes, tratando-os omo se fossem seus amigos��ntimos. Risadas hilariantes enhiam o quarto omo se fosse um merado de feliidade. Essa ena foiuma revela�~ao para M. Pensou: \Ontem n~ao o vi inebriado por Deus? N~ao estava ele nadando noOeano de Amor Divino? - uma ena que nuna vi antes? E hoje, essa mesma pessoa omporta-seomo se fosse um homem omum! N~ao foi ele quem me ensurou no primeiro dia de minha hegadaaqui? N~ao foi ele quem me advertiu, `N~ao �e voê um homem de onheimento?' N~ao foi ele quem medisse que Deus om forma �e t~ao verdadeiro omo Deus sem forma? N~ao foi ele quem me disse ques�o Deus �e real e que tudo o mais �e ilus�orio? N~ao foi ele quem me aonselhou a viver no mundo deforma desapegada, omo uma empregada na asa de um homem rio?" Sri Ramakrishna estava sedivertindo muito om os jovens devotos: de vez em quando olhava de relane para M. Havia reparadoque M. permaneia em silênio. O Mestre disse a Ramlal: \Veja, ele j�a �e um pouo avan�ado emidade e por onseguinte, um tanto s�erio. Senta-se quieto enquanto os demais jovens �am alegres."M. estava om aproximadamente vinte e oito anos de idade.O assunto desviou-se para Hanuman, uja fotogra�a enontrava-se na parede do quarto do Mestre.Sri Ramakrishna disse: \Imaginem s�o o estado mental de Hanuman. N~ao se importava omdinheiro, honra, omodidades ou qualquer outra oisa. Ansiava somente por Deus. Enquanto orria82



om a arma elestial que tinha sido esondida no pilar de ristal, Mandodari ome�ou a tent�a-lo omv�arias frutas para que ele desesse e deixasse air a arma. Mas ele n~ao podia ser enganado assim t~aofailmente. Em resposta �as persuas~oes de Mandodari, entoou a seguinte an�~ao:"\Tenho neessidade de fruta?J�a tenho a Fruta que torna esta vidaRealmente proveitosa. Dentro do meu ora�~aoA �Arvore de Rama rese.Dando a salva�~ao omo fruto.Debaixo da �Arvore que satisfaz todos os Desejos,De Rama, sento-me �a vontadeColhendo qualquer fruto que deseje,Mas se voê falar de fruta -Pedinte n~ao sou de frutas omuns.Veja, vouDeixar uma fruta amarga para voê."Enquanto antava, Sri Ramakrishna entrou em samadhi. De novo os olhos semierrados e o orpoim�ovel, tal qual vemos em sua fotogra�a. Apenas h�a um minuto atr�as, os devotos alegravam-se emsua ompanhia. Agora, todos os olhares voltavam-se para ele. Assim, pela segunda vez, M. via oMestre em samadhi.Depois de muito tempo, o Mestre voltou �a onsiênia normal. O rosto brilhava om um sorrisoe o orpo estava relaxado; os sentidos ome�aram a funionar normalmente. Derramava l�agrimasde feliidade enquanto repetia o santo nome de Rama. M. duvidava se esse verdadeiro santo era amesma pessoa que h�a minutos antes, havia se omportado omo um menino de iro.O Mestre disse a Narendra e a M.: \Gostaria de ouvir voês perguntarem e responderem eminglês." Ambos riram mas ontinuaram a falar em sua l��ngua m~ae. Era imposs��vel para M. falarmais alguma oisa diante do Mestre. Embora Sri Ramakrishna insistisse, n~ao falaram inglês.�As ino horas da tarde todos os devotos, exeto Narendra e M., despediram-se do Mestre. M.passeava no jardim do templo. Inesperadamente enontrou o Mestre onversando om Narendrana borda do lago de gansos. Sri Ramakrishna dizia a Narendra: \Olhe. Venha aqui mais vezes.Voê �e um re�em-hegado. No in��io as pessoas se visitam mais vezes omo no aso de um homemenamorado e sua amada (Narendra e M. riram). Venha por favor, sim?"Narendra, membro do Brahmo Samaj, era muito ioso do umprimento de suas promessas. Disse,om um sorriso: \Sim, senhor, vou fazer o poss��vel."Quando regressavam para o quarto, disse Sri Ramakrishna a M.: \Quando os amponeses v~ao aomerado a �m de omprar gado para seus arados, sabem distinguir os bons dos maus pelo simplestoque em suas audas. Quando s~ao toados, uns simplesmente deitam-se humildemente no h~ao.Os amponeses onsideram-nos sem for�a e os rejeitam. Esolhem somente os que d~ao um saltoe reagem quando suas audas s~ao toadas. Narendra �e um boi desse �ultimo tipo. Est�a heio defor�a interior." O Mestre sorria enquanto dizia essas palavras e ontinuou: \H�a algumas pessoasque n~ao têm determina�~ao de esp�eie alguma. S~ao omo arroz tostado mergulhado no leite - mole eempapado, sem qualquer for�a interior!"Era o entardeer. O Mestre meditava em Deus. Disse a M.: \V�a falar om Narendra. Depoisdiga-me o que voê pensa dele."O ulto vespertino havia terminado nos templos. M. enontrou Narendra nas margens do Gangese ome�aram a onversar. Narendra falou a respeito de seus estudos na universidade, do fato de sermembro do Brahmo Samaj et. 83



J�a era tarde e hora de M. voltar para asa, mas omo n~ao estava om vontade, foi prourarSri Ramakrishna. Estava fasinado pelo anto do Mestre e desejava ouvir mais uma vez. Por �menontrou o Mestre andando de um lado para o outro no natmandir, defronte ao templo de Kali.Uma lamparina queimava em ambos os lados da imagem da M~ae Divina. Essa �unia lamparina, nonatmandir t~ao grande, misturava a luz e a esurid~ao numa esp�eie de rep�usulo m��stio, no qual a�gura do Mestre podia ser vista de uma forma velada.M. havia �ado enantado om a m�usia suave do Mestre. Com voz hesitante, perguntou-lhe seainda antaria naquela noite. \N~ao, essa noite n~ao", disse Sri Ramakrishna, depois de pensar umpouo. Ent~ao omo se lembrando de alguma oisa, aresentou: \Logo irei �a asa de Balaram Boseem Calut�a. V�a l�a e voê me ouvir�a antar." M. onordou em ir.Mestre: \Voê onhee Balaram Bose?"M.: \N~ao, senhor."Mestre: \Ele mora em Bosepara."M.: \Sim, senhor, vou enontr�a-lo."Sri Ramakrishna andava de um lado para o outro om M. no vest��bulo e disse-lhe: \Deixe-meperguntar-lhe: o que voê pensa de mim?"M. permaneeu em silênio. Novamente Sri Ramakrishna perguntou: \O que voê pensa de mim?Quantas annas de onheimento de Deus eu tenho?"M.: \N~ao ompreendo o que quer dizer om `annas', mas de uma oisa estou erto: jamais vi tantoonheimento, amor ext�atio, f�e em Deus, ren�unia e universalidade em qualquer outro lugar."O Mestre riu.M. urvou-se profundamente ante ele e despediu-se. J�a estava no port~ao prinipal do templo,quando subitamente, lembrou-se de algo e voltou para falar om Sri Ramakrishna, que ainda se enon-trava no natmandir. Sob a luz fraa o Mestre, sozinho, andava de um lado para outro, regozijando-seno Ser - omo o le~ao que vive e perambula sozinho pela oresta.Num enantamento silenioso, M. examinava atentamente aquela grande alma.Mestre (a M.): \O que o fez voltar?"M.: \Talvez a asa que o senhor me pediu para ir, perten�a a um importante homem rio. Pode serque n~ao me deixem entrar. Penso que �e melhor n~ao ir. Pre�ro enontr�a-lo aqui."Mestre: \�O n~ao! Por que voê pensaria assim? Apenas menione o meu nome. Diga que voê querme ver e algu�em o onduzir�a a mim."M. aenou om a abe�a e depois de saudar o Mestre, foi embora.
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Cap��tulo 7Na Companhia dos Devotos11 de mar�o de 1882MAIS OU MENOS �AS OITO HORAS da manh~a, Sri Ramakrishna, omo havia sido planejado,foi para a asa de Balaram Bose em Calut�a. Era o dia da Dolayatra. Ram, Manomohan, Rakhal ,Nityagopal e outros foram om ele. M., onvidado pelo Mestre, tamb�em foi.Os devotos e o Mestre antaram e dan�aram em estado de fervor divino. V�arios deles entraram emêxtase. O peito de Nityagopal enheu-se de emo�~ao e Rakhal aiu no h~ao em êxtase, ompletamenteinonsiente do mundo. O Mestre pôs a m~ao no peito de Rakhal e disse: \Paz. Fique tranquilo."Essa foi a primeira experiênia de êxtase de Rakhal. Vivia om o pai em Calut�a e de vez emquando visitava o Mestre em Dakshineswar. Por esta �epoa havia estudado durante erto tempona esola de Vidyasagar, em Syampukur. Quando a m�usia terminou, os devotos sentaram-se paraomer. Balaram �ou de p�e humildemente omo se fosse um empregado. Ningu�em o tomaria omoo dono da asa. M. ainda era um estranho para os devotos, tendo onheido somente Narendra emDakshineswar.Alguns dias depois M. visitou o Mestre em Dakshineswar. Eram entre quatro e ino horas datarde. O Mestre e ele estavam sentados nos degraus que levavam aos templos de Shiva. Olhandopara o templo de Radhakanta do outro lado do p�atio, o Mestre entrou em êxtase.Desde a demiss~ao de seu sobrinho Hriday do templo, Sri Ramakrishna estava sem atendente.Devido aos seus onstantes estados espirituais, mal podia tomar onta de si. A falta de uma pessoapara ajud�a-lo, ausava-lhe grande inonveniênia.Sri Ramakrishna onversava om Kali, a M~ae Divina do universo. Disse: \M~ae, todo mundo diz:`S�o meu rel�ogio est�a erto'. Os rist~aos, os brahmins, os hindu��stas, os maometantos, todos dizem:`S�o a minha religi~ao �e a verdadeira'. Mas M~ae, o fato �e que o rel�ogio de ningu�em est�a erto. Quempode realmente entender-Te? Mas se um homem ora a Ti om o ora�~ao ansioso, pode alan�ar-Te,por Tua gra�a, por qualquer aminho. M~ae, um dia mostra-me omo os rist~aos oram a Ti em suasigrejas. Mas M~ae, o que dir~ao as pessoas se eu entrar em suas igrejas? Tu ahas que riar~ao aso?Ou que n~ao me permitir~ao mais entrar no templo de Kali? Mostra-me, ent~ao, omo �e o ulto dosat�olios, visto da porta da igreja."Outro dia, o Mestre estava sentado no div~a pequeno, no seu quarto, om o ostumeiro semblanteradiante. M. hegou om seu amigo Kalikrishna, que n~ao sabia para onde o seu amigo o estavaonduzindo. M. dissera-lhe: \Se voê quer ver um loal onde se vendem bebidas alo�olias, venhaomigo. L�a ver�a um grande jarro om vinho". M. ontou isso para Sri Ramakrishna que riu muito.O Mestre disse: \A feliidade do ulto e a omunh~ao om Deus �e o verdadeiro vinho, o vinho doamor extasiante. A meta da vida humana �e amar Deus. Bhakti �e a �unia oisa essenial. ConheerDeus atrav�es da jnana e raio��nio �e extremamente dif��il". O Mestre antou:85



Quem existe que pode ompreender o que a M~ae Kali �e?Mesmo os seis darsanas n~ao têm poder para revel�a-La. . . .O Mestre disse de novo: \A �unia meta da vida �e ultivar o amor a Deus, o mesmo amor queas ordenhadoras, as leiteiras e os pastores de Vrindavan sentiam por Krishna. Quando Krishna foiembora para Mathura, os pastores perambulavam horando amargamente sua separa�~ao d'Ele."Dizendo isso, o Mestre antou om os olhos voltados para ima:H�a pouo vi um jovem pastorCom um bezerrinho nos bra�os.Ali �ou de p�e, segurando em uma das m~aosO galho de uma �arvore nova.\Onde est�as Tu, Irm~ao Kanai?" gritou:Mas mal podia pronuniar \Kanai":\Ka" era o m�aximo que podia dizer.Lamentou: \Onde est�as Tu, Irm~ao?"E os olhos enheram-se de l�agrimas.Ao ouvir esta an�~ao do Mestre, heia de amor, os olhos de M. enheram-se de l�agrimas.2 de abril de 1882Sri Ramakrishna estava sentado na sala de estar da asa de Keshab Chandra Sen em Calut�a;eram ino horas da tarde. Quando Keshab foi informado da hegada do Mestre, veio para a salade visitas, pronto para sair, pois ia visitar um amigo doente. Agora havia anelado seus planos. OMestre disse-lhe: \Voê tem tantas oisas para atender. Al�em disso ainda tem que editar um jornal.N~ao tem tempo para vir a Dakshineswar, por isso, vim vê-lo. Ao saber de sua doen�a, prometi ooverde e a��uar �a M~ae Divina para seu restabeleimento. Disse-Lhe: `M~ae, se alguma oisa aonteera Keshab, om quem vou onversar em Calut�a?' "Sri Ramakrishna falou om Pratap e outros devotos Brahmos. M. sentou-se perto deles. Apon-tando para ele, o Mestre disse a Keshab: \Pergunte-lhe, por favor, porque n~ao veio mais a Dakshi-neswar. V�arias vezes me tem dito que n~ao �e apegado �a esposa e aos �lhos." M. havia visitado oMestre durante um mês e sua ausênia durante um erto tempo havia induzido a essa observa�~ao.Sri Ramakrishna havia pedido para lhe esrever, aso demorasse a visit�a-lo.O Pundit Samadhyayi estava presente. Os devotos Brahmos apresentaram-no a Sri Ramakrishna,omo sendo um erudito bem versado nos Vedas e outras esrituras. O Mestre disse: \Sim, posso vero seu interior atrav�es dos seus olhos, da mesma maneira omo uma pessoa pode ver os objetos dentrode um aposento, atrav�es da porta de vidro."Trailokya antou. Subitamente o Mestre pôs-se de p�e e entrou em samadhi, repetindo o nome daM~ae.Desendo um pouo at�e o plano da onsiênia dos sentidos, dan�ou e antou:N~ao bebo vinho omum, mas o Vinho da Bem-aventuran�a Eterna.Quando digo o nome de minha M~ae Kali:Ele intoxia de tal modo a minha mente, que as pessoas me tomam por bêbado!Primeiro meu Guru me d�a melado para fazer o Vinho;Meu anseio �e o fermento para transform�a-lo.O Conheimento, que faz o Vinho, prepara-o para mim, ent~ao:E quando est�a pronto, minha mente absorve-o da garrafa do mantra.86



Tomando o nome da M~ae para torn�a-lo puro.Beba este Vinho, diz Ramprasad, e os quatro frutos da vida ser~ao seus.O Mestre olhou para Keshab om do�ura, omo se Keshab lhe fosse muito ��ntimo. Temia queKeshab pudesse vir a ser de outrem, quer dizer, se tornasse um homem do mundo. Olhando-o oMestre ontinuou a antar:Temos medo de falar, no entanto, tememos �ar quietos;Nossas mentes, �O Radha, mal areditam que estamos a ponto de te perder.Vamos ontar-te o segredo que onheemosO segredo pelo qual n�os e os outros, om nossa ajuda.Passamos por muitos momentos de perigo.Agora tudo depende de ti.Citando a �ultima parte da an�~ao, disse a Keshab: \Isto �e, renunie a tudo e invoque Deus. S�oEle �e Real, tudo o mais ilus�orio. Sem a realiza�~ao de Deus, tudo �e f�util. Este �e o grande segredo."O Mestre sentou-se novamente e ome�ou a onversar om os devotos. Por um erto tempo,esutou um reital de piano, apreiando-o omo se fosse uma rian�a. Foi, ent~ao, para os aposentosinternos, onde lhe serviram refresos e as senhoras o saudaram.No momento em que o Mestre deixou a asa de Keshab, os devotos Brahmos aompanharam-norespeitosamente at�e a arruagem.Domingo, 9 de abril de 1882Sri Ramakrishna estava sentado om os devotos na sala de visitas de Prankrishna Mukherji emCalut�a; era entre uma e duas horas da tarde. Como o Coronel Viswanath morava nas proximidades,o Mestre pretendia visit�a-lo antes de ir ver Keshab no Lily Cottage. V�arios vizinhos e outros amigosde Prankrishna tinham sido onvidados para onheer Sri Ramakrishna. Estavam todos ansiosospara ouvir suas palavras.Mestre: \Deus e Sua gl�oria. Este universo �e Sua gl�oria. As pessoas vêem Sua gl�oria e esqueem-sede tudo. N~ao prouram Deus, uja gl�oria �e este mundo. Todos prouram desfrutar de `mulher eouro'. Mas h�a muita mis�eria e dor nisso. Este mundo �e omo o redemoinho de Visalakshi . Uma vezque um bote aia ali, n~ao h�a mais esperan�a de ser resgatado. Assim tamb�em o mundo �e omo umarbusto espinhoso; mal voê se liberta de um espinho e j�a se vê �as voltas om um outro. Uma vez quese entre num labirinto, �e muito dif��il sair. Vivendo no mundo, �a-se, por assim dizer, mahuado."Um devoto: \Ent~ao qual �e o aminho, senhor?"Mestre: \Ora�~ao e a ompanhia dos homens santos. N~ao se pode �ar bom de uma doen�a sema ajuda de um m�edio. N~ao �e su�iente �ar na ompanhia de pessoas religiosas somente por umdia. Deve-se prour�a-las onstantemente, porque a doen�a tornou-se rônia. Tamb�em n~ao se podeinterpretar o pulso orretamente se n~ao viver om um m�edio. Estando om ele onstantemente,uma pessoa aprende a difereniar a pulsa�~ao da euma, da pulsa�~ao da bile."Devoto: \Qual a vantagem da ompanhia santa?"Mestre: \Ela leva �a ânsia de Deus, ao amor de Deus. Nada se onsegue na vida espiritual semânsia. Vivendo-se onstantemente na ompanhia de homens santos, a alma torna-se inquieta porDeus. Essa ânsia �e omo aquela sensa�~ao experimentada pela mente de um homem que tem umdoente na fam��lia. Sua mente est�a em desassossego onstante, pensando omo a pessoa vai serurada. Ou ent~ao, uma pessoa deveria sentir uma ânsia por Deus, omo aquela do homem queperdeu seu emprego e peregrina de esrit�orio em esrit�orio �a proura de trabalho. Se �e reusado numlugar por falta de vaga, volta de novo, no dia seguinte e pergunta: `H�a vaga hoje?' "87



\H�a uma outra maneira: orar sineramente a Deus. Deus �e nosso muito ��ntimo. Dever��amos dizera Ele: ` �O Deus, qual �e a Tua natureza? Revela-Te a mim. Tu deves revelar-Te a mim; para queoutra oisa me riaste?' Alguns devotos sikhs, uma vez me disseram: `Deus �e pleno de miseri�ordia.'Disse-lhes: `Mas por que ham�a-Lo de miseriordioso? Ele �e o nosso Criador. Por que devemos �armaravilhados se Ele �e bondoso? Os pais riam os �lhos. Chamamos a isso um ato de bondade? Elestêm obriga�~ao de agirem assim.' Por onseguinte, temos que for�ar nossos pedidos a Deus. Ele �e onosso Pai e M~ae, n~ao �e? Se um �lho pede sua parte na heran�a e deixa de omer e beber a �m derefor�ar seu pedido, os pais entregam-lhe sua parte três anos antes do tempo legal. Ou ent~ao, quandouma rian�a pede uns troados �a sua m~ae e diz repetidamente: `M~ae, dê-me um dinheiro. Pe�o-lhede joelho!'- a m~ae, sentindo a sineridade e inapaz de resistir por mais tempo, d�a-lhe o dinheiro queela est�a lhe pedindo."\H�a uma outra vantagem que adv�em da ompanhia dos santos. Ajuda a ultivar a disrimina�~aoentre o Real e o irreal. S�o Deus �e o Real, quer dizer, a Substânia Eterna, e o mundo �e irreal, isto �e,transit�orio. Assim que uma pessoa sentir que a mente est�a se dirigindo para o irreal, dever�a apliara disrimina�~ao. T~ao logo o elefante estia a trompa para pegar um galho de tanhagem do jardimdo vizinho, reebe um golpe de hu�o de ferro do ondutor."Um vizinho: \Por que uma pessoa possui tendênias para o peado?"Mestre: \Na ria�~ao de Deus h�a todo o tipo de oisas. Ele riou homens bons e maus. �E Ele quemnos d�a boas e m�as tendênias."Vizinho: \Neste aso, n~ao somos respons�aveis pelas nossas a�~oes peaminosas, somos?"Mestre: \Todo peado tem seu pr�oprio resultado. �E a lei de Deus. Voê queimar�a a l��ngua semastigar pimenta, n~ao �e? Na juventude Mathur levou uma vida de dissipa�~ao: Da�� sofrer tantasdoen�as antes de morrer."\Pode-se n~ao ompreender isso na juventude. Examinei a fornalha da ozinha do templo de Kaliquando a lenha estava queimando. No ome�o a madeira molhada queima bem. N~ao paree ontertanta umidade, mas quando est�a su�ientemente queimada, toda umidade orre para um lugar s�o.Finalmente a �agua sai do ombust��vel e apaga o fogo."\Deve-se, portanto, tomar uidado om a raiva, paix~ao e ganânia. Lembre-se, por exemplo, doaso de Hanuman. Num aesso de raiva pôs fogo em todo Ceil~ao. Depois lembrou-se de que Sitaestava morando numa oresta de asokas. Come�ou ent~ao, a tremer om medo que o fogo a atingisse."Vizinho: \Por que Deus riou pessoas m�as?"Mestre: \�E a Sua vontade, Seu jogo. Em sua maya h�a avidya, bem omo vidya. A esurid~ao �eneess�aria. Ela tamb�em exalta a gl�oria da luz. N~ao h�a d�uvida que a raiva, lux�uria e ganânia s~aom�as. Por que ent~ao Deus as riou? A �m de riar santos. Um homem torna-se santo ao dominar seussentidos. H�a alguma oisa imposs��vel para um homem que dominou as paix~oes? Pode at�e realizarDeus, por Sua gra�a. Al�em disso veja omo todo Seu jogo de ria�~ao perpetua-se atrav�es da lux�uria."\Pessoas m�as tamb�em s~ao neess�arias. Uma vez os arrendat�arios de uma propriedade tornaram-seinsubordinados. O dono teve de enviar Golak Choudhury, um bandido. Foi um administrador t~aoduro que os arrendat�arios tremiam �a simples men�~ao do nome."\H�a neessidade de tudo. Um dia Sita disse para seu marido: `Rama, seria grandioso se todas asasas de Ayodhya fossem uma mans~ao! Enontro tantas asas velhas e dilapidadas'. `Mas, minhaquerida', disse Rama, `se todas as asas fossem bonitas, o que fariam os pedreiros?' (Risada). Deusriou todos os tipos de oisas. Criou �arvores boas, plantas venenosas, bem omo ervas daninhas.Entre os animais h�a bons, maus, de todos os tipos - tigres, le~oes, obras e assim por diante."Vizinho: \Senhor, �e poss��vel se realizar Deus quando se leva a vida de um hefe de fam��lia?"Mestre: \Certamente, mas omo aabei de falar, deve-se viver na ompanhia santa e orar ines-88



santemente. Deve-se horar por Deus. Quando as impurezas da mente s~ao lavadas assim, Deus �erealizado. A mente �e omo uma agulha oberta de lama e Deus �e omo um ��m~a. A agulha n~ao pode�ar presa no magneto, a n~ao ser que esteja limpa da lama. As l�agrimas lavam a lama, que nadamais �e do que a lux�uria, raiva, ganânia e outras tendênias m�as, bem omo a inlina�~ao para osprazeres do mundo. Logo que a lama for lavada, o ��m~a atrai a agulha, quer dizer, a pessoa realizaDeus. Somente os puros de ora�~ao vêem Deus. Um paiente om febre tem exesso de l��quido emseu organismo. A n~ao ser que seja removido, o que o quinino pode fazer por ele?"\Por que uma pessoa n~ao pode realizar Deus enquanto viver no mundo? Mas, omo j�a disse,deve-se viver em ompanhia santa, orar a Deus, horar por Sua gra�a e de vez em quando, �ar s�o.A n~ao ser que as plantas sejam no in��io protegidas om uma era , ser~ao destru��das pelo gado."Vizinho: \Ent~ao os hefes de fam��lia, tamb�em, ter~ao a vis~ao de Deus, n~ao �e?"Mestre: \Certamente todas as pessoas ser~ao liberadas, mas a pessoa dever�a seguir as instru�~oesdo guru: se desviar-se do aminho, sofrer�a por voltar a andar nas passadas j�a dadas. Leva muitotempo para se onseguir a libera�~ao. Um homem pode n~ao onseguir numa vida, talvez tenha querealizar depois de muitos nasimentos. S�abios omo Janaka umpriram as obriga�~oes do mundo.Exeutava{as, tendo Deus na mente, omo as dan�arinas que equilibram jarros ou bandejas nasabe�as, enquanto dan�am. J�a viram omo as mulheres do noroeste da �India andam, onversam eriem enquanto arregam os jarros de �agua na abe�a?"Vizinho: \O senhor aabou de referir-se �as instru�~oes do guru. Como o enontrarei?"Mestre: \Nem todos podem ter um guru. Uma tora larga de madeira utua na �agua e pode arregaranimais, mas um peda�o de pau afunda, se uma pessoa senta-se nele e ent~ao, afoga-se. Por isso eDeus sempre Se enarna omo o Guru para ensinar a humanidade. S�o Sathidananda �e o Guru."\O que �e o Conheimento? E qual �e a natureza do ego? `S�o Deus �e Aquele que faz e ningu�emmais' - isso �e onheimento. N~ao sou eu quem faz: sou um simples instrumento em Suas m~aos. Poronseguinte, digo: ` �O M~ae, Tu �es o Condutor, eu sou a arruagem. Eu me movo da maneira omoTu me fazes mover. Fa�o o que me mandas fazer. Falo aquilo que me fazes falar. N~ao eu, n~ao eu,mas Tu, mas Tu'."Da asa de Prankrishna, o Mestre foi para a do Coronel Viswanath e dali, para o Lily Cottage.
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Cap��tulo 8Visita a Vidyasagar5 de agosto de 1882O PUNDIT ISWAR CHANDRA VIDYASAGAR naseu no vilarejo de Beersingh, n~ao longe deKamarpukur, idade natal de Sri Ramakrishna. Era onheido por ser um grande erudito, eduador,esritor e �lantropo. Um dos riadores do bengali moderno, era tamb�em, bem versado na gram�atiae poesia sânsritas. Sua generosidade fez om que seu nome se tornasse familiar entre seus om-patriotas, sendo a maior parte de sua renda distribu��da entre vi�uvas, �orf~aos estudantes pobres eoutras pessoas neessitadas. Sua ompaix~ao n~ao se limitava apenas aos seres humanos: deixou debeber leite durante anos para que os bezerrinhos n~ao �assem sem ele e tamb�em, n~ao guiava arru-agem om medo de mahuar os avalos. Era homem de esp��rito indom�avel, o que foi omprovadoquando abandonou a posi�~ao lurativa de reitor da Fauldade de Sânsrito de Calut�a, por ausa dedesaven�as om as autoridades. Seu afeto pela m~ae era espeialmente profundo. Um dia, na faltade baro, atravessou um rio impetuoso - om riso da pr�opria vida, para atender ao desejo de suam~ae, dele estar presente no asamento do irm~ao. Toda sua vida foi de uma grande simpliidade. Ot��tulo Vidyasagar, que signi�ava \Oeano de Cultura" foi-lhe dado em reonheimento �a sua vastaerudi�~ao.Sri Ramakrishna h�a muito tempo, desejava visitar Iswar Chandra Vidyasagar. Sabendo que M.era professor na esola de Vidyasagar, o Mestre perguntou-lhe, \Voê pode levar-me at�e Vidyasagar?Gostaria muito de onheê-lo." M. falou om Ishar Chandra a respeito do desejo de Sri Ramakrishnae o pundit onordou que M. levasse o Mestre num s�abado, �as quatro horas da tarde. Apenasperguntou a M. que tipo de paramahamsa o Mestre era: \Ele usa roupa ore?" M. responde: \N~ao,senhor. �E uma pessoa fora do omum. Usa roupa om franja vermelha e hinelos polidos. Mora numquarto no templo da Rani Rasmani. Em seu quarto h�a um div~a om olh~ao e mosquiteiro. N~aoapresenta qualquer sinal exterior de santidade, mas a �unia oisa que onhee �e Deus. Pensa n'Eledia e noite."Na tarde de 5 de agosto, o Mestre deixou Dakshineswar numa arruagem de aluguel, aompanhadode Bhavanath, M. e Hazra. Vidyasagar vivia em Badurbagan, no entro de Calut�a, mais ou menos aseis kilômetros de Dakshineswar. Durante a viagem onversou om seus ompanheiros, mas quandoa arruagem aproximou-se da asa de Vidyasagar, seu estado subitamente mudou e foi tomado peloêxtase divino. N~ao tendo perebido isso, M. mostrou a h�aara onde Raja Rammohan Roy vivera.O Mestre mostrou-se aborreido e disse: \N~ao estou preoupado om essas oisas agora." Estavaentrando em êxtase.A arruagem parou defronte da asa de Vidyasagar. O Mestre deseu, sustentado por M. eentraram. No p�atio havia muitas plantas om ores. Ao entrar o Mestre disse a M., omo umarian�a, mostrando o bot~ao da amisa: \Minha amisa est�a desabotoada. Ser�a que isso vai ofenderVidyasagar?" \�O n~ao!" disse M. \N~ao se preoupe om isso. Nada que venha do senhor ser�a ofensivo.91



O senhor n~ao tem que abotoar a amisa". Aeitou o que M. lhe disse, omo se fosse uma rian�a.Vidyasagar tinha mais ou menos sessenta e dois anos, dezesseis ou dezessete a mais do que oMestre. Vivia numa asa de dois andares, em estilo inglês, om um lindo gramado e erado de ummuro alto. Depois de subir as esadas para o segundo andar, Sri Ramakrishna e os devotos entraramnuma sala onde Vidyasagar estava sentado num anto ao fundo, em frente de uma mesa, olhandopara eles. No lado direito da mesa havia um bano. Alguns amigos oupavam adeiras nos outrosdois lados.Vidyasagar levantou-se para reeber o Mestre. Sri Ramakrishna �ou em p�e diante do bano, omuma das m~aos na mesa. Fitava Vidyasagar omo se j�a se onheessem anteriormente e sorria emestado ext�atio. Assim permaneeu de p�e por alguns minutos. De vez em quando, a �m de trazer amente ao estado de onsiênia normal, dizia: \Vou beber um pouo de �agua."Nesse meio tempo, os jovens da fam��lia e alguns amigos e parentes de Vidyasagar haviam se reunidoem volta deles. Sri Ramakrishna, ainda em êxtase, sentou-se no bano. Um jovem de dezessete oudezoito anos, que tinha ido pedir a Vidyasagar ajuda �naneira para sua edua�~ao, estava sentadoa��. O Mestre sentou-se �a poua distânia do rapaz, dizendo em estado abstrato: \M~ae, esse jovemest�a muito apegado ao mundo. Pertene ao Teu ampo de ignorânia."Vidyasagar pediu a algu�em para trazer �agua e perguntou a M. se o Mestre tamb�em n~ao desejavaomer alguns does. Uma vez que M. n~ao havia se oposto, o pr�oprio Vidyasagar foi para o interiorda asa e trouxe os does, que foram oloados em frente do Mestre. Bhavanath e Hazra tamb�emse serviram. Quando foram ofereidos a M., Vidyasagar disse: \ �O! Ele �e omo um membro dafam��lia. N~ao temos que nos preoupar om ele." Com referênia a um jovem devoto, o Mestre disse aVidyasagar: \�E um jovem muito bom e muito �rme internamente. �E omo o rio Phalgu. A superf��ieest�a oberta de areia, mas se avar, enontrar�a �agua embaixo."Depois de omer alguns does, o Mestre om um sorriso, ome�ou a onversar om Vidyasagar.Nesse ��nterim, o aposento �ou heio de gente, alguns de p�e, outros sentados.Mestre: \Ah! Hoje, a�nal, vim ao oeano. At�e agora havia visto anais, pântanos ou no m�aximo,um rio. Mas hoje, estou fae a fae om o sagar, o oeano." (Todos riem).Vidyasagar: (sorrindo) \Ent~ao leve um pouo de �agua salgada." (Risada).Mestre: \�O n~ao! Por que �agua salgada? O senhor n~ao �e um oeano de ignorânia, mas vidya,onheimento. O senhor �e um oeano de leite ondensado." (Todos riem).Vidyasagar: \Bem, o senhor pode oloar isso dessa maneira."O pundit �ou em silênio. Sri Ramakrishna disse: \Suas a�~oes s~ao inspiradas por sattva. Emboraraj�asias, sofrem inuênia de sattva. A ompaix~ao nase de sattva. Apesar do trabalho para o bemdos outros perten�a a rajas, ontudo, tal rajas tem omo base, sattva e n~ao �e prejudiial. Shukae outros s�abios ultivaram a ompaix~ao a �m de dar instru�~ao religiosa �as pessoas e ensin�a-las arespeito de Deus. O senhor distribui omida e onheimento. Isto �e muito bom. Se tais atividadess~ao feitas desinteressadamente, levam a Deus, mas a maior parte dos homens trabalham por prest��gioou m�erito. Suas atividades s~ao ego��stas. Al�em disso, o senhor j�a �e um siddha."Vidyasagar: \Como �e isso, senhor?"Mestre (rindo): \Quando as batatas e outros vegetais est~ao bem ozidos, �am mais maios etenros. O senhor tem uma natureza t~ao tenra! �E t~ao miseriordioso!" (Risada).Vidyasagar (rindo): \Mas quando a pasta de sementes de kala ferve torna-se bem dura."Mestre: \Mas o senhor n~ao pertene a essa lasse. Meros pundits s~ao omo uma fruta doenteque se torna dura e n~ao amaduree. Tal fruta n~ao possui o fresor de uma verde, nem o sabor deuma madura. Os urubus voam muito alto no �eu, mas os olhos est~ao na arni�a aqui embaixo. Osinteletuais s~ao onsiderados s�abios, mas enontram-se apegados a `mulher e ouro'. Como os urubus,92



est~ao �a proura de arni�a. S~ao apegados ao mundo da ignorânia. Compaix~ao, amor a Deus eren�unia s~ao as gl�orias do verdadeiro onheimento." Vidyasagar ouviu essas palavras em silênio.Os outros tamb�em olhavam para o Mestre, atentos a ada palavra que ele pronuniava.Vidyasagar era muito retiente em dar instru�~ao religiosa aos outros. Havia estudado �loso�ahindu. Certa vez quando M. lhe perguntou sua opini~ao a respeito, disse: \Creio que os �l�osofosesqueeram-se de expliar o que ia em suas mentes." Mas no seu quotidiano fazia todos os rituaisda religi~ao hindu e usava o sagrado ord~ao de brahmin. Sobre Deus uma vez delarou: \�E realmenteimposs��vel onheê-Lo. Qual deve ser ent~ao, o nosso dever? Paree-me que devemos viver de talmaneira que, se os outros seguirem o nosso exemplo, essa terra seria um para��so. Todo o mundodeveria esfor�ar-se para fazer bem ao mundo."A onversa de Sri Ramakrishna versou sobre o Conheimento de Brahman.Mestre: \Brahman est�a al�em de vidya e avidya, onheimento e ignorânia. Est�a al�em de maya, ailus~ao da dualidade."\O mundo onsiste da dualidade de onheimento e ignorânia. Cont�em onheimento e devo�~ao,mas tamb�em, apego a `mulher e ouro'; honradez e iniquidade; bem e mal por�em, Brahman n~ao est�aapegado a nada. O bem e o mal afetam somente o Jiva, a alma individual, assim omo oorre oma retid~ao e a iniquidade, mas Brahman n~ao �e afetado por elas."\Um homem pode ler o Bhagavata �a luz de um lampi~ao e outro pode ometer uma falsi�a�~ao sobessa mesma luz, mas o lampi~ao n~ao �e afetado. O sol derrama sua luz para os bons e para os maus."\Voês podem perguntar, `Como ent~ao, se explia a mis�eria, o peado e a infeliidade?' A resposta�e que esses apliam-se apenas ao Jiva. Brahman mant�em-se intoado por eles. H�a veneno na obra;emboras as pessoas possam morrer ao serem mordidas por ela, ela mesma n~ao �e afetada pelo veneno."\O que Brahman �e, n~ao pode ser desrito. Todas as oisas do mundo - os Vedas, os Puranas,os Tantras, os seis sistemas �los�o�os - foram todos maulados, omo a omida que foi toada pelal��ngua, porque foram lidos e pronuniados pela l��ngua. Somente uma oisa n~ao foi maulada dessamaneira e esta �e Brahman. Nuna ningu�em foi apaz de dizer o que Brahman �e."Vidyasagar (aos amigos): \�O! Trata-se de uma a�rma�~ao importante. Hoje aprendi algo novo."Mestre: \Um homem tinha dois �lhos. O pai mandou-os para um preeptor a �m de aprenderem oConheimento de Brahman. Depois de alguns anos voltaram da asa do preeptor e urvaram-se anteo pai. Querendo medir a profundidade do onheimento deles a respeito de Brahman, perguntou emprimeiro lugar, ao mais velho, `Meu �lho', disse, `Voê estudou todas as esrituras. Diga-me agora,qual �e a natureza de Brahman?" O rapaz ome�ou a expliar Brahman, reitando diversos versos dosVedas. O pai n~ao disse nada. Ent~ao fez ao menor, a mesma pergunta, mas o rapaz �ou em silênioe manteve os olhos baixos. Nenhuma palavra saiu de seus l�abios. O pai �ou satisfeito e disse-lhe:\Meu �lho, voê entendeu um pouo de Brahman. O que Ele �e n~ao pode ser expresso por palavras."\Os homens frequentemente pensam que entenderam Brahman em toda a plenitude. Uma vez,uma formiga foi at�e um monte de a��uar. Um gr~ao foi o su�iente para enher seu estômago. Pegandomais um gr~ao om a boa, foi para asa. A aminho pensou: `Na pr�oxima vez trarei o monte todo.'�E desse modo que as mentes pouo profundas pensam. Desonheem que Brahman est�a al�em daspalavras e pensamentos. Por maior que um homem seja, quanto poder�a onheer de Brahman?Shukadeva e outros s�abios omo ele, podem ter sido grandes formigas, mas mesmo eles n~ao poderiamter arregado mais do que oito ou dez gr~aos de a��uar!"\Pelo que foi dito nos Vedas e Puranas, sabe omo isso �e? Suponhamos que um homem tenhavisto o oeano e algu�em lhe pergunte: `Bem, omo �e o oeano?' O primeiro homem abre a boa omais que pode e responde: `Que vista! Que tremendas ondas e barulho!' A desri�~ao de Brahmannos livros sagrados �e assim. Est�a desrito nos Vedas que Brahman �e da natureza de Bem-aventuran�a- Ele �e Sathidananda." 93



\Shuka e outros s�abios hegaram at�e a praia do Oeano de Brahman, viram e toaram a �agua.Mas segundo uma esola de pensamento, jamais mergulharam. Aqueles que o fazem n~ao retornamao mundo."\Em samadhi uma pessoa atinge o Conheimento de Brahman - realiza-O. Nesse estado o ra-io��nio p�ara ompletamente e a pessoa torna-se muda. N~ao tem o poder de desrever a natureza deBrahman."\Uma vez uma bonea de sal quis onheer a profundidade do oeano. (Todos riem). Queriaontar para os outros qu~ao profunda era a �agua, mas tal jamais pôde ser feito pois, assim que entroun'�agua, derreteu-se. Agora, quem estava l�a para dizer qual a profundidade do oeano?"Um devoto: \Suponhamos que uma pessoa alane o Conheimento de Brahman em samadhi. Elen~ao vai falar mais?"Mestre: \Shankaraharya reteve o `ego do onheimento' para ensinar os outros. Depois da vis~aode Brahman, a pessoa torna-se sileniosa. Raioina sobre Ele, somente enquanto n~ao O realiza. Sevoê aqueer manteiga na frigideira no fog~ao, ela faz um hiado enquanto a �agua que ont�em n~aose evaporar. Quando n~ao houver mais qualquer �agua a manteiga lari�ada p�ara de hiar. Se puseresta mesma manteiga num bolo ru, hiar�a novamente, mas assim que o bolo �ar ozido, todos ossons desapareem. Assim tamb�em, um homem estabeleido em samadhi dese ao plano relativo deonsiênia a �m de ensinar e ent~ao, fala de Deus."\Uma abelha zumbe enquanto n~ao estiver pousada numa or. Torna-se sileniosa no momentoque ome�a a sugar o mel, mas, �as vezes, intoxiada pelo mel, zumbe de novo."\Um jarro vazio faz um barulho borbulhante quando �e mergulhado na �agua. Ao se enher torna-sesilenioso (todos riem). Mas se a �agua for despejada num outro jarro, pode-se ouvir o barulho denovo (risada)."Os rishis da antiguidade atingiram o Conheimento de Brahman. Ningu�em pode alan�ar esseestado enquanto houver o menor tra�o de mundanismo. Como os rishis trabalharam duro! Bem edosa��am e passavam o dia inteiro sozinhos, meditando em Brahman. �A noite voltavam e alimentavam-sede um pouo de frutas e ra��zes. Mantinham as mentes longe dos objetos da vista, audi�~ao e tato e dasoutras oisas do mundo material. Assim onseguiram realizar Brahman omo sua pr�opria onsiêniainterna.\Mas no Kaliyuga, o homem sendo totalmente dependente do alimento para viver, n~ao podeafastar totalmente a id�eia de que �e orpo. Nesse estado mental, n~ao �e pr�oprio que diga `Eu sou Ele'.Quando uma pessoa faz todo o tipo de trabalho mundano, n~ao deve dizer `Eu sou Brahman'. Os quen~ao podem desapegar-se das oisas do mundo, que n~ao podem tirar a id�eia do `eu', deveriam dizer:`Sou o servo de Deus; sou Seu devoto'. Pode-se, tamb�em, realizar Deus pelo aminho da devo�~ao."\O jnani abandona a identi�a�~ao om as oisas do mundo, disriminando `Isto n~ao, isto n~ao'.S�o ent~ao, pode realizar Brahman. �E omo subir at�e o terra�o de uma asa, deixando atr�as de sios degraus, um ap�os o outro, mas o vijnani, que est�a mais pr�oximo de Brahman, realiza algo mais.Realiza que os degraus s~ao do mesmo material que o terra�o: tijolos, al, p�o de tijolo. Que o que�e realizado intuitivamente omo Brahman, pelo proesso de elimina�~ao `Isto n~ao, isto n~ao', paree,ter-se tornado o universo om todos os seres vivos. O vijnani vê que a Realidade que �e nirguna, sematributos, �e tamb�em, saguna om atributos."\Um homem n~ao pode viver muito tempo no terra�o. Dese de novo. Aqueles que realizamBrahman em samadhi tamb�em desem e perebem que �e Brahman que havia se tornado o universo eos seres vivos. Na esala musial h�a as notas as, re, ga, ma, pa, dha e ni , mas ningu�em pode mantera voz no ni por muito tempo. O ego n~ao desaparee ompletamente. O homem desendo do samadhiperebe que �e Brahman que Se tornou o ego, o universo e todos os seres vivos. Isto �e vijnana."\O aminho do Conheimento onduz �a Verdade, omo o aminho que ombina onheimento e94



amor. O aminho do amor tamb�em onduz a essa meta. O aminho do amor �e t~ao verdadeiro quantoo do onheimento. Todos os aminhos no �nal, onduzem �a mesma Verdade, mas enquanto Deusmantiver o sentimento de ego em n�os, �e mais f�ail seguir o aminho do amor."\O vijnani vê que Brahman �e imut�avel e sem a�~ao, omo o Monte Sumeru. Esse universo �eformado dos três gunas - sattva, rajas e tamas. Est~ao em Brahman, mas Brahman �e desapegado."\O vijnani posteriormente vê que o que �e Brahman �e o Bhagavan, o Deus Pessoal. Quem est�aal�em dos três gunas �e o Bhagavan, om Seus seis poderes sobrenaturais. Os seres vivos, o universo,a mente, inteligênia, amor, ren�unia, onheimento - todos s~ao manifesta�~oes do Seu poder. (Comuma risada). Se um aristorata n~ao tem asa nem propriedade, ou se for for�ado a vendê-las, aspessoas n~ao o hamam mais de aristorata. (Todos riem). Deus possui os seis poderes sobrenaturais.Se Ele n~ao fosse, quem Lhe obedeeria? (Todos riem)."\Veja omo �e pitoreso esse mundo! Quantas oisas h�a! O sol, a lua e as estrelas, e que variedadede seres vivos! - grandes e pequenos, bons e maus, fortes e fraos - alguns dotados de muito poder,outros de menos." Vidyasagar: \Ele dotou uns de mais poder do que outros?"Mestre: \Como Esp��rito que Tudo penetra, Ele existe em todos os seres, mesmo numa formiga, masas manifesta�~oes de Seu Poder s~ao diferentes em diferentes seres, do ontr�ario, omo poderia uma s�opessoa pôr para orrer dez, enquanto que uma outra n~ao pode enfrentar nem mesmo uma? Por quetodas as pessoas respeitam o senhor? Por aaso o senhor desenvolveu um par de hifres? (Risada). Osenhor tem mais ompaix~ao e ultura. Por onseguinte, as pessoas vêm lhe prestar respeito e honra.N~ao onorda omigo?"Vidyasagar sorriu.O Mestre ontinuou: \N~ao h�a nada na mera erudi�~ao. O objetivo do estudo �e enontrar meios deonheer Deus e realiz�a-Lo. Um santo possu��a um livro. Ao lhe perguntarem o que ontinha, abriu-oe mostrou que em todas as p�aginas estavam esritas somente as palavras `Om Rama' e nada mais."\Qual o signi�ado do Gita? �E o que voê enontra repetindo a palavra dez vezes. Torna-se `tagi,'o que signi�a uma pessoa que renuniou tudo por Deus. E a li�~ao que o Gita nos d�a �e a seguinte:` �O homem, renunie a tudo e proure somente Deus.' Quer uma pessoa seja um monge ou um hefede fam��lia, deve tirar todo apego de sua mente."\Chaitanyadeva foi em peregrina�~ao pelo sul da �India. Um dia viu um homem lendo o Gita. Umoutro sentado, a poua distânia, ouvia e horava. Os olhos estavam heios d'�agua. Chaitanyadevaperguntou-lhe: `Voê ompreende tudo isso?' O homem disse: `N~ao, santo homem. N~ao ompreendouma s�o palavra do texto.' `Ent~ao, por que est�a horando?' perguntou-lhe Chaitanya. O devoto disse:`Vejo o arro de Arjuna diante de mim. Vejo Krishna e Arjuna sentados diante dele, onversando.Vejo e horo!' "\Por que um vijnani tem atitude de amor em rela�~ao a Deus? A resposta �e que a `onsiêniado eu' permanee. Desaparee sem d�uvida, em estado de samadhi, mas volta. No aso de pessoasomuns, o `eu' jamais desaparee. Pode-se ortar a �arvore `aswattha', mas no dia seguinte, ela brotanovamente. (Todos riem)."\Mesmo depois de se ter atingido o Conheimento, essa `onsiênia do eu' volta, n~ao se sabe deonde. Voê sonha om um tigre. Ent~ao, aorda, mas o ora�~ao ontinua palpitando forte! Todosofrimento �e devido ao `eu'. A vaa grita `Hamba!' que signi�a `eu'. �E por isso que ela sofre tanto.Est�a presa ao arado e �e obrigada a trabalhar sob sol e huva. Ent~ao pode ser morta pelo a�ougueiro.Do ouro s~ao feitos sapatos e tamb�em, tambores, que s~ao batidos sem piedade. (Risada). Mesmoassim ontinua n~ao esapando do sofrimento. Finalmente s~ao feitas ordas de suas v��seras para osaros usados na ardagem do algod~ao. J�a n~ao mais diz `Hamba! Hamba!', `eu! eu!' mas `Tuhu!Tuhu!' `Tu! Tu'. Ent~ao os sofrimentos terminam. `Senhor, sou Teu servo. Tu �es o Amo; sou o �lho.Tu �es a M~ae'." 95



\Certa vez Rama perguntou a Hanuman: `Como �e que voê me vê?' Hanuman responde: `Rama,enquanto tenho o sentimento de `eu', vejo que Tu �es o todo e eu, a parte; Tu �es o Amo e eu, o servo,mas quando, �O Rama, tenho o onheimento da Verdade, realizo que Tu �es eu e eu, sou Tu'."\O relaionamento entre amo e servo �e o orreto. J�a que esse `eu' deve permaneer, deixe que opatife seja o servo do Senhor."\`Eu' e `meu' - esses onstituem ignorânia. `Minha asa', `minha riqueza', `minha ultura',`minhas posses' - a atitude que faz uma pessoa dizer tais oisas vem da ignorânia. Ao ontr�ario,a atitude que nase do Conheimento �e: ` �O Deus, Tu �es o Amo e todas essas oisas Te pertenem:asa, fam��lia, �lhos, empregados, amigos, s~ao Teus'."\Deve-se onstantemente lembrar-se da morte. Nada sobreviver�a �a morte. Nasemos para umprirertas obriga�~oes, omo as pessoas que vêm a Calut�a a neg�oios. Se um visitante vai ao jardim deum homem rio, o administrador diz-lhe, `Esse �e o nosso jardim. Esse �e o nosso lago et.' Se omesmo, por�em, for demitido por alguma falta, n~ao leva onsigo nem um esto feito de madeira demangueira. Ele o apanha seretamente om o porteiro. (Risada)."\Deus ri em duas oasi~oes. Primeiro quando um m�edio diz �a m~ae de um paiente, `N~ao �quepreoupada, m~ae: ertamente vou urar seu �lho.' Deus ri, dizendo para Si mesmo, `Vou tirar-lhea vida e este homem diz que o salvar�a!' O m�edio pensa que �e o mestre, esqueendo-se que Deus �eo Mestre. Deus ri de novo, quando dois irm~aos dividem a propriedade om uma orda, um dizendopara o outro, `Esse lado �e meu e aquele �e seu.' Ri e diz para Si mesmo: `O universo todo me pertene,mas eles dizem que o possuem este ou aquele peda�o.' Pode algu�em onheer Deus pelo raio��nio?Seja Seu servo, entregue-se a Ele e ore."(A Vidyasagar om um sorriso): \Bem, qual �e a sua atitude?"Vidyasagar (sorrindo): \Algum dia lhe on�deniarei". (Todos riem).Mestre (rindo): \Deus n~ao pode ser realizado pelo mero raio��nio inteletual."Intoxiado pelo amor divino, o Mestre antou:Quem existe que pode entender o que seja a M~ae Kali?At�e mesmo os seis darsanas s~ao inapazes de revel�a-La.�E Ela, dizem as esrituras, que �e o Ser InternoDo Yogi, que desobre no Ser toda sua alegria;Ela que, por Sua pr�opria doe vontade, habita em ada ser vivo.O maroosmo e o miroosmo desansam no ventre da M~ae;Agora voês vêem qu~ao vasto tudo isso �e? No MuladharaO yogi medita n'Ela e no Sahasrara;Quem a n~ao ser Shiva mostra omo Ela �e realmente?No agreste do l�otus Ela, brina om Seu Par, o Cisne.Quando algu�em aspira entendê-La, Ramprasad deve sorrir:Pretender onheê-La, diz ele, �e bem ris��vel.Como imaginar que algu�em possa atravessar a nado o oeano in�nito.Enquanto minha mente ompreendia, �O, meu ora�~ao n~ao:Embora sendo um an~ao, ela todavia, esfor�a-se para se tornar um ativo da lua.Continuando o Mestre disse: \Voês repararam?"O maroosmo e o miroosmo desansam no ventre da M~ae:Agora voês vêem qu~ao vasto tudo isso �e?De novo o poeta diz: 96



At�e mesmo os seis darsanas s~ao inapazes de revel�a-Las.Ela n~ao pode ser realizada pela simples erudi�~ao.\Deve-se ter f�e e amor. Deixe-me dizer omo a f�e �e poderosa. Um homem ia atravessar o mardo Ceil~ao �a �India. Bibhishana disse-lhe: `Pregue isso na dobra da roupa e atravessar�a o mar omseguran�a. Voê ser�a apaz de andar sobre as �aguas, mas n~ao o examine, sen~ao afundar�a.' O homemestava andando failmente sobre a �agua - tal a for�a de sua f�e - quando, no meio do aminho, pensou:`Que oisa maravilhosa foi essa que Bibhishana me deu, que posso andar mesmo sobre as �aguas?'Desamarrou o embrulho e viu somente, uma folha de papel om o nome de Rama esrito. ` �O! Apenasisso!' pensou e imediatamente afundou."\Uma lenda diz que Hanuman atravessou o mar num pulo, pela for�a de sua f�e no nome de Rama,mas o Pr�oprio Rama teve que onstruir uma ponte."\Se um homem tem f�e em Deus, n~ao preisa ter medo, mesmo que tenha ometido peado - sim,o mais hediondo peado."Ent~ao Sri Ramakrishna antou, glori�ando o poder da f�e:Se eu apenas pudesse morrer repetindo o nome de DurgaComo podes Tu, �O Aben�oado,Impedir minha Libera�~aoPor mais peador que eu tenha sido?O Mestre ontinuou: \F�e e devo�~ao. Pode-se realizar Deus om failidade, atrav�es da devo�~ao.Ele �e realizado atrav�es do êxtase do amor."Com essas palavras, o Mestre antou de novo:Como est�a voê tentando, �O mente minha, onheer a natureza de Deus?Voê est�a tateando omo um louo, preso num quarto esuro.Ele �e realizado atrav�es do amor extasiante, omo pode voê pensar n'Ele sem isso?Somente pela a�rma�~ao, jamais pela nega�~ao, voê pode onheê-Lo.Nem atrav�es dos Vedas, nem dos Tantras, nem dos seis darsanas.�E somente no elixir do amor que Ele Se deliia, �O mente!:Mora nas profundezas do orpo, na Alegria Duradoura.E, para alan�ar esse amor, os poderosos yogis pratiam yoga atrav�es dos tempos;Quando o amor aorda, o Senhor, omo um ��m~a, atrai a alma para Si.�E d'Ele, diz Ramprasad, que me aproximo omo M~ae:Mas devo revelar o segredo, aqui no merado?Do que eu disse, �O mente, advinha o que �e esse Ser!.Enquanto antava, o Mestre entrou em samadhi. Estava sentado no bano, olhando para o oeste,as palmas das m~aos juntas, o orpo ereto e im�ovel. Todos olhavam para ele om muita expetativa.Vidyasagar, tamb�em, estava sem fala e n~ao podia tirar os olhos do Mestre.Depois de transorrido algum tempo, Sri Ramakrishna ome�ou a mostrar sinais de retornar aoseu estado normal. Respirou profundamente e disse om um sorriso: \Os meios de realizar Deus s~aoo êxtase do amor e da devo�~ao - quer dizer, devemos amar Deus, Aquele que �e Brahman �e, tamb�em,a M~ae".�E d'Ele, diz Ramprasad, que me aproximo omo M~ae:Mas devo revelar o segredo aqui, no merado?Do que eu disse, �O mente, advinhe o que �e esse Ser!97



\Ramprasad pede �a mente somente que desubra qual a natureza de Deus. Deseja que sejaentendido que �e o que �e hamado Brahman nos Vedas, �e hamado por ele, M~ae. Aquele que n~ao tematributos, tamb�em os tem Aquele Brahman �e tamb�em, Shakti. Quando �e onsiderado Inativo Ele �ehamado Brahman e quando �e onsiderado omo Criador, Preservador e Destruidor, Ele �e hamadode Energia Primordial ou Kali."\Brahman e Shakti s~ao idêntios omo o fogo e seu poder de queimar. Quando falamos de fogo,automatiamente signi�amos tamb�em, seu poder de queimar e por sua vez, o poder do fogo dequeimar implia no pr�oprio fogo. Se aeitamos um, temos que aeitar o outro."\Somente Brahman �e hamado M~ae. Isto porque a m~ae �e objeto de grande amor. Uma pessoapode realizar Deus, apenas pelo amor. O êxtase de sentimento, a devo�~ao, o amor e f�e - s~ao os meios.Ou�am essa an�~ao:"Como �e a medita�~ao de um homem, assim �e seu sentimento de amor;Como �e o sentimento de amor, assim �e o que ele ganhaSe no Lago de N�etar dos p�es da M~ae KaliMinha mente �a imersa.De poua valia s~ao o ulto, as obla�~oes ou o sarif��io.\O que �e neess�ario �e a absor�~ao em Deus - amando-O intensamente. O `Lago de N�etar' �e o Lagoda Imortalidade. Um homem submergindo nele, n~ao morre mas torna-se imortal. Algumas pessoasaham que se algu�em pensar muito em Deus, a mente se desequilibra, mas isso n~ao �e verdade. Deus�e o Lago de N�etar, o Oeano da Imortalidade. �E hamado de `Imortal' nos Vedas. Mergulhandon'Ele, uma pessoa n~ao morre, mas na verdade, transende a morte."De poua valia s~ao o ulto, as obla�~oes ou o sarif��io.\Se uma pessoa hega a amar a Deus, n~ao tem que se preoupar muito om essas oisas. Neessita-se de um leque apenas enquanto n~ao houver brisa. Esse leque pode ser deixado de lado, assim que abrisa do sul soprar. Portanto, qual a neessidade de um leque?"(A Vidyasagar): \As atividades em que o senhor est�a empenhado, s~ao muito boas. �E muito bomque o senhor possa fazê-las de forma desinteressada, renuniando ao ego��smo, deixando de lado aid�eia de que �e aquele que faz. Atrav�es dessa a�~ao, uma pessoa desenvolve amor e devo�~ao a Deus epor �m, O realiza."\Quanto mais voê amar a Deus, menos estar�a inlinado �a a�~ao. Quando a nora est�a esperandoum bebê, sua sogra lhe d�a menos trabalho. �A medida que o tempo passa, ela lhe d�a ada vez menostrabalho. Quando est�a pr�oxima a �epoa do parto, n~ao lhe �e permitido fazer nada, porque tal oisapoderia ausar algum mal �a rian�a ou di�uldades na hora do nasimento."\Atrav�es dessas atividades �lantr�opias o senhor, na realidade, est�a fazendo bem a si pr�oprio. Sepuder fazer de forma desinteressada, sua mente se tornar�a pura e desenvolver�a amor por Deus. Assimque tiver esse amor, O realizar�a."\O homem na verdade n~ao pode ajudar o mundo. S�o Deus pode fazê-lo - Aquele que riou o sole a lua, que pôs amor no ora�~ao de seus pais, dotou as almas nobres de ompaix~ao e os santos edevotos om amor divino. O homem que �zer algum trabalho para os outros sem interesse pessoal,estar�a realmente fazendo bem a si mesmo."\H�a ouro enterrado em seu ora�~ao, mas o senhor n~ao est�a onsiente desse fato. Est�a obertopor uma �na amada de argila. Assim que estiver onsiente desse fato, todas as outras atividadesdiminuir~ao. Depois do nasimento da rian�a, a nora s�o se oupa dela. Tudo o que ela faz, �e apenaspara a rian�a. Sua sogra n~ao lhe deixa fazer qualquer servi�o dom�estio."98



\V�a em frente. Um lenhador entrou numa oresta para ortar lenha. Um brahmahari disse-lhe:`V�a em frente'. Obedeeu �a presri�~ao e desobriu algumas �arvores de sândalo. Depois de algunsdias reetiu: `O santo mandou-me ir em frente. N~ao me disse para parar aqui.' Ent~ao ontinuouseu aminho e desobriu uma mina de prata, mais longe ainda e desobriu uma mina de ouro e emseguida, minas de diamantes e de pedras preiosas. Com isso tornou-se um homem imensamenterio."\Pelo servi�o desinteressado o amor de Deus rese no ora�~ao. Ent~ao por Sua gra�a, uma pessoarealiza-O ao longo do tempo. Deus pode ser visto. Podemos onversar om Ele da mesma maneiraque estou onversando om voês."Numa admira�~ao sileniosa todos ouviam as palavras do Mestre. Pareia-lhes que a Pr�opria Deusada Sabedoria, sentada na l��ngua de Sri Ramakrishna, pronuniava essas palavras n~ao somente paraVidyasagar, mas para toda a humanidade, para seu pr�oprio bem.Eram nove horas da noite. O Mestre estava de sa��da.Mestre (a Vidyasagar om um sorriso): \As palavras que disse s~ao realmente sup�eruas. Osenhor sabe de tudo isso, simplesmente n~ao est�a onsiente. H�a in�umeras pedras no ofre de Varuna,mas ele mesmo n~ao est�a onsiente disso."Vidyasagar (om um sorriso): \O senhor pode dizer o que quiser."Mestre (sorrindo): \�O sim. H�a muitas pessoas rias que n~ao onheem o nome de todos os seusservos, nem onheem todas as oisas preiosas que est~ao em suas pr�oprias asas." (Todos riem).Todos estavam maravilhados om a onversa do Mestre. De novo dirigindo-se a Vidyasagar, dissesorrindo: \Por favor v�a ao templo - quero dizer, ao jardim da Rasmani. �E um lugar enantador."Vidyasagar: \�O sim, ertamente que irei. O senhor foi t~ao gentil em vir me visitar, por que n~aoretribuirei essa visita?"Mestre: \Visitar-me? Jamais pense em tal oisa!"Vidyasagar: \Por que, senhor? Por que diz isso? Posso pedir-lhe que me explique?"Mestre (sorrindo): \O senhor vê, somos omo pequenos baros de pesa. (Todos sorriram).Podemos navegar em pequenos anais e �aguas rasas e tamb�em, em grandes rios, mas o senhor �e umnavio. Poder�a enalhar no aminho!" (Todos riem).Vidyasagar �ou em silênio. Sri Ramakrishna disse om uma risada: \Mas mesmo um naviopode ir l�a nesta esta�~ao."Vidyasagar (sorrindo): \Sim, �e a esta�~ao das mon�~oes." (Todos riem).M. disse para si mesmo: \�E realmente a esta�~ao das mon�~oes do despertar do amor. Em taisoasi~oes n~ao se liga para prest��gio e formalidades."Sri Ramakrishna despediu-se de Vidyasagar que, juntamente om seus amigos, aompanharam-noat�e o port~ao prinipal, iluminando o aminho om uma vela aesa na m~ao. Antes de sair do aposento,o Mestre orou pelo bem-estar da fam��lia, entrando em êxtase �a medida que orava.Assim o Mestre e seus devotos hegaram ao port~ao e viram algo inesperado que os deixou im�oveis.Um senhor barbudo de pele lara, aparentando mais ou menos trinta e seis anos, estava defrontedeles. Usava roupas �a moda bengali, mas tinha um turbante brano dos Sikhs. Logo que viu oMestre, prosternou-se a seus p�es om turbante e tudo.Quando se levantou, o Mestre disse: \Quem �e? Balaram? Por que hegou t~ao tarde?"Balaram: \Estou esperando aqui h�a muito tempo, senhor."Mestre: \Por que o senhor n~ao entrou?" 99



Balaram: \Todos estavam atentos. N~ao quis perturbar."O Mestre entrou na arruagem om seus ompanheiros.Vidyasagar (a M. baixinho): \Devo pagar a arruagem?"M.: \�O n~ao, n~ao se preoupe. J�a est�a tudo pago."Vidyasagar e seus amigos urvaram-se ante Sri Ramakrishna e a arruagem partiu para Dakshi-neswar, mas o pequeno grupo om o vener�avel Vidyasagar �a frente, segurando a vela, permaneeuno port~ao, olhando para o Mestre at�e que a arruagem perdeu-se de vista.
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Cap��tulo 9Conselho aos Chefes de Fam��lia13 de agosto de 1882O MESTRE ESTAVA CONVERSANDO om Kedar e outros devotos em seu aposento. Kedar eraum funion�ario do Governo e havia passado muitos anos em Daa, Bengala oriental, onde tornou-se amigo de Vijay Goswami. Os dois passavam grande parte do tempo juntos, falando sobre SriRamakrishna e suas experiênias espirituais. Kedar j�a fora membro do Brahmo Samaj. Seguia oaminho de Bhakti. Conversar sobre assuntos espirituais sempre lhe trazia l�agrimas aos olhos.Eram ino horas da tarde, Kedar estava muito feliz naquele dia, tendo organizado um festivalreligioso para Sri Ramakrishna. Um antor foi ontratado por Ram e o dia inteiro foi passado ommuita alegria.O Mestre expliou aos devotos o segredo da omunh~ao om Deus.Mestre: \Com a realiza�~ao de Sathidananda entra-se em samadhi. Ent~ao os deveres aem. Su-ponhamos que eu esteja falando sobre o ostad e ele apare�a. Qual a neessidade de se ontinuar afalar dele? Por quanto tempo a abelha zumbe? At�e que pose numa or. N~ao �e para um sadhaka,renuniar aos deveres. Deve umprir seus deveres tais omo adora�~ao, japa, medita�~ao, ora�~ao eperegrina�~ao."\Quando virem uma pessoa ainda empenhada em raioinar, mesmo depois de realizar Deus,podem ompar�a-la a uma abelha que zumbe um pouo, ap�os ter sugado o mel de uma or."O Mestre estava gostando muito da m�usia do ostad. Disse-lhe: \H�a uma manifesta�~ao espeialdo poder de Deus, num homem que possui ertos dotes espeiais, omo habilidade em m�usia."M�usio: \Qual o aminho para se realizar Deus?"Mestre: \Bhakti �e essenial. Certamente Deus existe em todas as riaturas. Quem ent~ao �e umdevoto? Aquele uja mente mora em Deus. Isso, entretanto, n~ao �e poss��vel enquanto houver ego��smoe vaidade. A �agua da gra�a de Deus n~ao pode permaneer no alto do morro do ego��smo. Sou umasimples m�aquina."(A Kedar e outros devotos): \Deus pode ser realizado por todos os aminhos. Todas as religi~oess~ao verdadeiras. A oisa mais importante �e atingir o terra�o. Pode-se hegar l�a por degraus depedra ou de madeira, de bambu ou mesmo, por uma orda. Pode-se, tamb�em, subir por uma varade bambu."\Pode-se dizer que h�a muitos erros e supersti�~oes em outras religi~oes. Eu responderia: Suponhamosque haja. Todas as religi~oes têm seus erros. Cada um pensa que s�o o seu rel�ogio d�a a hora erta.�E su�iente ter anseio por Deus. Basta am�a-Lo e sentir-se atra��do por Ele. N~ao sabem que Deus�e o Guia Interno? Ele vê o anelo de nosso ora�~ao e a ânsia de nossa alma. Suponhamos queum homem tenha v�arios �lhos. Os mais velhos podem ham�a-lo `Baba' ou `Papa', mas os muito101



pequenos podem, no m�aximo, ham�a-lo `Ba' ou `Pa'. Agora, o pai vai �ar zangado om aquelesque n~ao podem ham�a-lo de forma orreta? O pai sabe que eles tamb�em o est~ao hamando, somenten~ao têm a apaidade de pronuniar seu nome direito. Todos os �lhos s~ao iguais para o pai. Assimtamb�em, os devotos hamam somente Deus, embora por diferentes nomes. Chamam somente umaPessoa. Deus �e Uno, mas Seus nomes s~ao v�arios."Quinta-feira, 24 de agosto de 1882Sri Ramakrishna onversava om Hazra na longa varanda noroeste de seu quarto, quando M.hegou e saudou-o om reverênia.Mestre: \Gostaria de visitar Iswar Chandra Vidyasagar mais algumas vezes. O pintor primeirodesenha os ontornos e somente depois, oloa os detalhes e ores �a sua vontade. O esultor primeirofaz a imagem de barro, em seguida o molde, d�a uma m~ao de al e por �m, uma pintura om pinel.Todos esses passos têm que ser dados suessivamente. Vidyasagar est�a ompletamente pronto, masseu interior est�a oberto por uma �na amada. Agora oupa-se em fazer boas a�~oes, mas ignora o quetem em seu interior. O ouro est�a esondido dentro dele. Deus mora dentro de n�os. Se algu�em sabedisso, sente o desejo de abandonar todas as atividades e apenas orar a Deus om alma anelante."O Mestre falava om M., ora em p�e, ora passeando de um lado para o outro, na grande varanda.Mestre: \Neessitamos de um pouo de disiplina espiritual para onheermos o que h�a dentro den�os."M.: \�E neess�ario pratiar-se disiplinas a vida inteira?"Mestre: \N~ao, mas �e impresind��vel fazê-lo no ome�o. Depois disso n~ao �e mais neess�ario trabalhar-se muito. O timoneiro de p�e segura o leme om �rmeza, quando o baro passa atrav�es de grandesondas, tempestades, ventos fortes ou pelas urvas de um rio. Quando um baro passa pelas urvas eo timoneiro sente um vento favor�avel, senta-se onfortavelmente e apenas toa no tim~ao. Em seguidaabre as velas e prepara-se para fumar. Assim tamb�em, o aspirante goza de paz e alma depois de terpassado pelas ondas e tempestades de `mulher e ouro'."\Alguns nasem om as arater��stias de um yogi, mas eles tamb�em têm que ter uidado. �Esomente `mulher e ouro' o grande obst�aulo; fazem-nos desviar do aminho da yoga e joga-nos nomundanismo. Talvez tenham algum desejo de prazer. Depois de satisfazerem seu desejo, direionamnovamente suas mentes para Deus e assim, reuperam seu estado mental anterior, pronto para apr�atia da yoga."\J�a viu uma armadilha para peixe hamada `satkakal'?"M.: \N~ao senhor, nuna vi."Mestre: \�E usada em nossa parte do pa��s. Uma das extremidades da vara de bambu �e presa noh~ao e a outra �e urvada, onde se oloa um ganho. Deste �nal de vara, uma linha om um anzol�a dependurada sobre a �agua, a isa presa no anzol. Quando o peixe aboanha a isa, subitamenteo bambu d�a um salto e retoma sua posi�~ao ereta."\Assim tamb�em, tome por exemplo os pratos de uma balan�a. Se um peso �e oloado num doslados, a agulha mais baixa se desloa da mais alta. A agulha mais baixa �e a mente e a mais alta,Deus. O enontro das duas �e Yoga."\A n~ao ser que a mente se torne est�avel, n~ao pode haver yoga. �E o vento do mundanismo quesempre perturba a mente, semelhante �a hama de uma vela. Quando a hama est�a im�ovel, diz-seque uma pessoa atingiu yoga, Somente `mulher e ouro' s~ao obst�aulos �a yoga. Analise sempre o quevoê vê. O que h�a no orpo de uma mulher? Apenas sangue, arne, entranhas e oisas semelhantes.Por que deveria uma pessoa de amar tal orpo?"102



\�As vezes eu tinha o h�abito de assumir um estado raj�asio a �m de pratiar ren�unia. Um diative o desejo de vestir uma roupa bordada em ouro, um anel no dedo e fumar um longo ahimbo.Mathur Babu provideniou todas essas oisas para mim. Usei a roupa bordada em ouro e disse paramim mesmo, depois de um erto tempo. `Mente! �E isso que �e hamada uma roupa bordada emouro'. Ent~ao me des�z dela. N~ao podia suport�a-la mais. Novamente disse a mim mesmo: `Mente!Isto hama-se xale, isto �e anel e isto, fumar um longo ahimbo.' Des�z-me dessas oisas de uma vezpor todas e nuna mais o desejo de desfrut�a-las surgiu em minha mente."Era o entardeer. O Mestre e M. permaneeram de p�e, onversando sozinhos perto da porta, navaranda sudeste.Mestre (a M.): \A mente do yogi est�a sempre absorta no Ser. Pode-se reonheer tal homem,simplesmente olhando para ele. Seus olhos est~ao muito abertos, sem alvo erto, tal qual o olhar deuma m~ae passarinho hoando os ovos. A mente inteira est�a dirigida para os ovos e h�a um olharvago nos olhos. Pode mostrar-me um quadro omo esse?"M.: \Vou tentar obter."Como a noite estava hegando, os templos foram iluminados. Sri Ramakrishna estava sentadoem seu div~a pequeno, meditando na M~ae Divina. Passou a antar os nomes de Deus. Queimou-seinenso no aposento onde um lampi~ao a �oleo fora aeso. Os sons das onhas e gongos utuavam noar, quando o ulto ome�ou no templo de Kali. O luar inundava. O Mestre novamente dirigiu-se aM.Mestre: \Cumpra todas as suas obriga�~oes de forma desinteressada. O trabalho que Vidyasagarrealiza �e muito bom. Proure sempre umprir seus deveres, sem desejar qualquer resultado."M.: \Sim, senhor. Posso saber se uma pessoa pode realizar Deus enquanto leva a abo seus deveres?Podem `Rama' e `desejo' oexistirem? Outro dia li num verso hindi: `Onde est�a Rama, n~ao podehaver qualquer desejo; onde est�a o desejo, Rama n~ao pode estar'."Mestre: \Todos, sem exe�~ao, fazem um trabalho. Mesmo antar o nome e as gl�orias do Senhor �etrabalho; tamb�em, �e a medita�~ao n~ao-dualista `Eu sou Ele'. Respirar �e uma atividade. N~ao h�a omorenuniar ompletamente �a a�~ao e portanto, fa�a seu trabalho, mas entregue os frutos a Deus."M.: \Senhor, posso me esfor�ar para ganhar mais dinheiro?"Mestre: \�E permitida tal oisa a �m de manter uma fam��lia religiosa. Pode-se aumentar a rendafamiliar, mas de forma honesta. A meta da vida n~ao �e ganhar dinheiro, mas servir a Deus. O dinheiron~ao �e prejudiial se for dediado ao servi�o de Deus."M.: \Por quanto tempo um homem tem obriga�~oes om esposa e �lhos?"Mestre: \Enquanto tiverem neessidade de omida e roupa, mas uma pessoa n~ao tem responsabi-lidade em rela�~ao a um �lho, quando este estiver em ondi�~oes de se manter. Quando a avezinha j�ativer ondi�~oes de enontrar seu pr�oprio alimento, a m~ae a bia se ela lhe pedir omida."M.: \Por quanto tempo deve uma pessoa umprir seus deveres?"Mestre: \As ores aem quando a fruta aparee. N~ao se tem que umprir qualquer dever, depoisde ter alan�ado Deus, nem sentir-se inlinado a fazê-lo."\Se um bêbado bebe muito, n~ao pode ontrolar sua onsiênia. Se tomar apenas dois ou trêsopos, pode ontinuar seu trabalho. �A medida que se aproxima ada vez mais de Deus, Ele ir�areduzindo pouo a pouo suas atividades. N~ao tenha medo."\Termine os pouos deveres que tem em m~aos e ter�a paz. Quando a dona de asa vai tomar banho,depois de ter aabado de ozinhar e fazer os outros servi�os dom�estios, por mais que algu�em gritepor ela, n~ao voltar�a ao trabalho."M.: \Senhor, o que signi�a realizar Deus? O que quer dizer vis~ao de Deus? Como alan��a-la?"103



Mestre: \De aordo om os vaishnavas, os aspirantes e os videntes de Deus est~ao divididos emdiferentes grupos. Esses s~ao o pravartaka, o sadhaka, o siddha e o siddha do siddha. Aquele queapenas pôs o p�e no aminho �e hamado pravartaka. �E hamado de sadhaka quando j�a h�a algumtempo vem pratiando disiplinas espirituais omo adora�~ao, japa e medita�~ao e antando o nome eas gl�orias de Deus. Chama-se siddha aquele que sabe, por experiênia interna, que Deus existe. AVedanta faz uma analogia para expliar tal fato. O dono de uma asa est�a dormindo num quartoesuro e uma pessoa tateia para enontr�a-lo. Toa no div~a e diz: `N~ao, n~ao �e ele'. Toa na janelae diz, `N~ao, n~ao �e ele'. Toa na porta e diz, `N~ao, n~ao �e ele'. Tal proesso �e hamado na Vedanta`Neti, neti', `Isto n~ao, isto n~ao'. Por �m toa o orpo do dono da asa e exlama, `Aqui est�a!'. Emoutras palavras, est�a onsiente da `existênia' do senhor. Enontrou-o, mas ainda n~ao o onheeintimamente."\H�a um outro tipo, onheido omo siddha do siddha, o `supremamente perfeito'. �E bem diferentequando uma pessoa fala ao dono da asa intimamente, quando onhee Deus om muita intimidadeatrav�es do amor e da devo�~ao. Um siddha atingiu Deus sem qualquer d�uvida, mas o `supremamenteperfeito' onhee Deus intimamente."\Para se realizar Deus, deve-se adotar uma dessas atitudes: santa, dasya, sakhya, vatsalya oumadhur."\Santa �e a atitude serena. Os rishis de outrora tiveram essa atitude em rela�~ao a Deus. N~aoalmejavam qualquer gozo material. �E omo a devo�~ao exlusiva da esposa para seu marido. Ela sabeque seu marido �e a personi�a�~ao do amor e beleza, um verdadeiro Madan."\Dasya �e a atitude do servo para om seu senhor. Hanuman tinha essa atitude om rela�~ao aRama. Sentia a for�a de um le~ao quando trabalhava para Rama. Uma esposa tamb�em tem essaatitude. Serve seu marido om todo o ora�~ao e alma. Uma m~ae tamb�em tem um pouo dessaatitude, omo Yashoda teve om Krishna."\Sakhya, atitude de amizade. Os amigos dizem uns para os outros: `Venham aqui e sentem-seperto de mim', Sridama e outros amigos �as vezes alimentavam Krishna om fruta que j�a haviamprovado e �as vezes, pulavam em Seus ombros."\Vatsalya, a atitude de uma m~ae em rela�~ao a seu �lho. Tal era a atitude de Yasoda para omKrishna. A esposa, tamb�em, tem um pouo desse sentimento. Alimenta seu marido om seu pr�opriosangue de vida, por assim dizer; a m~ae s�o �a satisfeita quando a rian�a omeu a quantidade queseu ora�~ao pede. Yashoda perambulava om manteiga na m~ao, para alimentar Krishna."\Madhur, a atitude da mulher para seu amante. Radha tinha essa atitude em rela�~ao a Krishna.A esposa sente-se assim, por seu marido. Essa atitude inlui todas as outras quatro."M.: \Quando uma pessoa vê Deus, ela O vê om esses olhos?"Mestre: \Deus n~ao pode ser visto om esses olhos f��sios. Ao longo da disiplina espiritual adquire-se o `orpo do amor', dotado de `olhos do amor', `ouvidos do amor', et. Vê-se Deus om esses `olhosdo amor'. Ouve Deus om `ouvidos do amor'. Tem-se mesmo um �org~ao sexual feito do amor."Ao ouvir essas palavras, M. aiu na gargalhada. O Mestre, por�em, sem se aborreer ontinuou:\Com esse `orpo do amor' a alma omunga om Deus."M. tornou-se novamente s�erio.Mestre: \Mas isso s�o �e poss��vel om um amor intenso por Deus. Uma pessoa vê somente Deus emtodos os lugares, quando O ama intensamente. �E o mesmo que uma pessoa om iter��ia, que vêtudo amarelo. Sente ent~ao; `Sou realmente Ele'."\Um bêbado, profundamente embriagado, diz, `Sou realmente Kali!' As gopis intoxiadas de amor,exlamam, `Realmente sou Krishna!' "\Quem pensa em Deus dia e noite, O vê em todos os lugares, �e omo um homem que �a vendo104



hamas em todos os lados, depois de ter olhado �xamente para uma, durante algum tempo."\Mas aquela n~ao �e uma hama real", um pensamento passou r�apido pela mente de M.Sri Ramakrishna, que podia ler os pensamentos mais reônditos de uma pessoa, disse: \N~ao seperde a onsiênia se pensar n'Ele que �e todo Esp��rito, toda Consiênia. Shivanath erta vezomentou que pensar muito em Deus perturba o �erebro. Eu, por�em, disse-lhe: `Como pode umapessoa tornar-se inonsiente quando pensa na Consiênia?' "M.: \Sim, senhor, ompreendo. N~ao �e omo pensar num objeto irreal. Como pode um homemperder sua inteligênia se �xa sempre a mente n'Ele uja natureza verdadeira �e inteligênia eterna?"Mestre (om alegria): \�E pela gra�a de Deus que se ompreende isso. As d�uvidas da mente n~aodesapareer~ao sem Sua gra�a. As d�uvidas n~ao desapareem sem a Auto-realiza�~ao."\Mas uma pessoa nada tem a temer, se reebeu a gra�a de Deus. �E f�ail uma rian�a trope�arquando segura a m~ao de seu pai, mas n~ao h�a esse perigo se �e o pai quem segura sua m~ao. Um homemnada mais tem a sofrer, se Deus remove todas as d�uvidas, por Sua gra�a e revela-Se a ele. Tal gra�a,por�em, s�o dese sobre ele depois de ter orado om intenso anseio do ora�~ao e pratiado disiplinasespirituais. A m~ae sente pena de seu �lho quando o vê orrendo de um lado para o outro, j�a semfôlego. Ela vinha se esondendo, mas agora, aparee diante da rian�a."\Mas por que Deus nos faz orrer de um lado para o outro?" pensou M.Imediatamente Sri Ramakrishna disse: \�E Sua vontade que orramos um pouo. �E um grandedivertimento. Deus riou o mundo omo se fosse um grande espet�aulo. Isto �e hamado Mahamaya,a Grande Ilus~ao. Por onseguinte, devemos refugiar-nos na M~ae Divina, o Pr�oprio Poder C�osmio.�E Ela quem nos prendeu nos grilh~oes da ilus~ao. A realiza�~ao de Deus s�o �e poss��vel depois que essasadeias forem ortadas."O Mestre ontinuou: \Uma pessoa deve propiiar a M~ae Divina, a Energia Primordial, para obtera gra�a de Deus. O Pr�oprio Deus �e Mahamaya que engana o mundo om Sua ilus~ao e onfere a magiada ria�~ao, preserva�~ao e destrui�~ao. Ela estendeu esse v�eu de ignorânia diante de nossos olhos.S�o podemos penetrar na âmara interior, se Ela nos deixar passar pela porta. Vivendo no exterior,apenas vemos os objetos exteriores e n~ao, o Ser Eterno, Existênia-Conheimento-Bem-aventuran�aAbsolutos. �E por isso que se diz nos Puranas, que as divindades omo Brahman pediam �a Mahamaya,a destrui�~ao dos demônios omo Madhu e Kaitabha."\Somente Shakti �e a raiz do universo. Essa Energia primordial tem dois aspetos: vidya e avidya.Avidya ilude. Avidya prolama `mulher e ouro' que enanta a todos. Vidya promove devo�~ao,gentileza, sabedoria e amor que levam a Deus. Essa Avidya deve ser propiiada e esse �e o prop�ositodos ritos do ulto de Shakti."\O devoto toma diversas atitudes perante Shakti, a �m de propii�a-La; a atitude de uma empre-gada, de `her�oi' ou de �lho. A atitude de `her�oi' �e para agrad�a-La do mesmo modo que um homemagrada a mulher durante o ato sexual."\A adora�~ao �a Shakti �e extremamente dif��il. N~ao �e brinadeira. Passei dois anos omo serva eompanheira da M~ae Divina, mas a minha atitude foi sempre a de um menino em rela�~ao �a sua m~ae.Olho os seios de qualquer mulher omo os de minha pr�opria m~ae."\Todas as mulheres s~ao a verdadeira imagem de Shakti. No noroeste da �India, a noiva segurauma faa por oasi~ao da erimônia de asamento: em Bengala, um quebra-nozes. O signi�ado disso�e que, o noivo om a ajuda da noiva, que �e a personi�a�~ao do Poder Divino, ortar�a os la�os dailus~ao. Essa �e a atitude de `her�oi'. Jamais adorei a M~ae Divina dessa maneira. Minha atitude foisempre a de um �lho para om sua M~ae."\A noiva �e realmente a pr�opria personi�a�~ao de Shakti. Voê j�a notou que durante a erimôniade asamento, o noivo senta-se atr�as omo um idiota? Mas a noiva - ela �a em tanta evidênia!"105



\Depois de alan�ar Deus, esqueese de Seu esplendor externo, as gl�orias de Sua ria�~ao. N~aose pensa mais nas gl�orias de Deus, depois de tê-Lo visto. Um devoto depois de submerso naBem-aventuran�a Divina, n~ao mais ogita das oisas externas. Quando vejo Narendra n~ao pre-iso perguntar-lhe: `Qual �e o seu nome? Onde voê mora?' H�a raz~ao para tais perguntas? Umhomem, uma vez, perguntou a Hanuman em que dia da quinzena estavam. `Irm~ao', disse Hanuman,`N~ao sei nada a respeito dos dias da semana, ou da quinzena ou da posi�~ao das estrelas. S�o pensoem Rama!" 16 de outubro de 1882Era uma segunda-feira, pouos dias antes do Durga Puja, festival da M~ae Divina. Sri Ramakrishnaestava muito feliz, porque Narendra estava om ele. Narendra havia trazido ao templo, dois ou trêsjovens membros do Brahmo Samaj. Al�em deles, Rakhal, Hazra e M. estavam om o Mestre.Narendra tomou sua refei�~ao do meio-dia om Sri Ramakrishna. Em seguida, uma ama impro-visada foi arrumada no h~ao do quarto do Mestre, para os dis��pulos desansarem um pouo. Umaesteira foi estendida, sobre a qual oloaram um aolhoado oberto por um len�ol brano. Algumasalmofadas e travesseiros ompletavam essa ama simples. Como uma rian�a, o Mestre sentou-seperto de Narendranath na ama. Conversava om os devotos om muita alegria. Um sorriso radianteiluminava seu rosto e om os olhos �xos em Narendra, dava-lhes v�arios ensinamentos espirituais,entremeando-os om inidentes de sua pr�opria vida.Mestre: \Depois de ter experimentado samadhi, minha mente ansiou intensamente para ouvir falarsomente de Deus. Eu sempre prourava lugares onde estavam lendo ou expliando os livros sagrados,tais omo o Bhagavata, o Mahabharata e o Adhyatma Ramayana."\Que f�e tremenda tinha Krishnakishore! Uma vez, enquanto estava em Vrindavan, sentiu sede efoi at�e um po�o. Perto, viu um homem. Ao lhe pedir que pegasse um pouo de �agua, o homemdisse-lhe: `Perten�o a uma asta inferior. O senhor �e um brahmin. Como posso apanhar �agua para osenhor?' Krishnakishore respondeu-lhe: `Toma o nome de Shiva, repetindo o Seu santo nome, voêse tornar�a puro'. O homem de asta inferior fez o que ele lhe mandara e Krishnakishore, um brahminortodoxo, bebeu a �agua. Que tremenda f�e!"\Um dia um santo hegou �as margens do Ganges e passou a viver perto do ghat de banho deAriadaha, n~ao longe de Dakshineswar. Pensamos fazer-lhe uma visita. Disse a Haladhari: `Krishna-kishore e eu vamos ver um santo. Voê quer vir onoso?' Haladhari respondeu: `Qual a vantagem dese ver um simples orpo humano, que n~ao �e superior a uma `jaula de argila'? Haladhari era um estu-dante do Gita e da �loso�a Vedanta e por onseguinte, onsiderava o santo omo uma simples `jaulade argila'. Repeti o oment�ario a Krishnakishore que, om muita raiva, disse: `Como Haladhari foiimprudente em fazer tal oment�ario! Como pode ele ridiularizar omo uma `jaula de argila' o orpode um homem que pensa onstantemente em Deus, que medita em Rama e que a tudo renunioupor amor ao Senhor? Ele n~ao sabe que um homem assim �e a personi�a�~ao do Esp��rito? Fiou t~aohoado om o oment�ario de Haladhari que passou a lhe virar o rosto sempre que o enontrava notemplo e deixou de lhe dirigir a palavra."\Uma vez Krishnakishore perguntou-me: `Por que o senhor deixou de lado o ord~ao sagrado?'Naqueles dias da vis~ao de Deus, sentia-me omo se estivesse no meio da grande tempestade de Ashwine que tudo havia desapareido de mim. N~ao sobrou qualquer tra�o de minha antiga personalidade.Perdi toda onsiênia do mundo, mal podia �ar vestido, para n~ao falar do ord~ao sagrado! Disse aKrishnakishore: `Ah! Voê me ompreender�a se um dia �ar intoxiado por Deus, omo eu estava'."\E de fato isto hegou a aonteer. Ele tamb�em passou por um estado de intoxia�~ao de Deus,quando apenas repetia a palavra Om e tranava-se em seu quarto. Seus parentes pensaram queestivesse �ando realmente louo e hamaram um m�edio. Ram Kaviraj de Natagore veio vê-lo.106



Krishnakishore disse-lhe: `Cure minha doen�a se isso lhe agrada, mas n~ao o meu Om.' (Todosriem)."\Um dia fui visit�a-lo e enontrei-o muito pensativo. Quando lhe perguntei o motivo, respondeu:`O oletor de impostos esteve aqui. Amea�ou-me arregar meus opos, jarras e outros utens��lios delat~ao, se eu n~ao pagar o imposto. Por isso estou muito preoupado'. Disse-lhe: `Mas por que haveriavoê de se preoupar? Deixe-o levar os potes e as panelas, deixe-o mesmo prender seu orpo. O queisso lhe poder�a afetar? Sua natureza �e a de Kha!' (Narendra e os outros riem). Costumava dizer-meque era o Esp��rito que Tudo penetra, omo o �eu. Tinha tirado essa id�eia do Adhyatma Ramayana.Eu ostumava impliar om ele, de vez em quando, hamando-o de `Kha'. Portanto, disse-lhe aqueledia, om um sorriso: `Voê �e Kha. Os impostos n~ao podem afet�a-lo!' "\Naquele estado de intoxia�~ao divina, eu ostumava dizer a todos, o que pensava. N~ao respeitavaningu�em. Mesmo a homens de posi�~ao soial importante, n~ao tinha medo de falar a verdade."\Um dia Jatindra foi �a h�aara de Jadu Mallik. Eu tamb�em estava l�a e perguntei-lhe: `Qual �eo dever de um homem? N~ao �e nosso dever pensar em Deus?' Jatindra respondeu: `Somos homensdo mundo. Como nos �e poss��vel atingir a libera�~ao? Mesmo o rei Yudhisthira teve que passar pelaexperiênia da vis~ao do inferno.' Isto me deixou muito zangado. Disse-lhe: `Que tipo de homem �e osenhor? De todos os aidentes da vida de Yudhisthira, o senhor s�o se reorda do inidente do inferno.N~ao se lembra de sua veraidade, sua tolerânia, sua paiênia, sua disrimina�~ao, seu desapego esua devo�~ao a Deus'. J�a estava a ponto de dizer muitas oisas quando Hriday fez-me alar. Logo emseguida Jatindra saiu, alegando que tinha um outro ompromisso para atender."\Muitos dias depois fui om o Capit~ao ver Raja Sourindra Tagore. Assim que o vi, disse-lhe:`N~ao posso dirigir-me ao senhor omo `Raja' ou qualquer outro t��tulo, porque estaria mentindo.'Conversamos alguns minutos, mas nossa onversa foi onstantemente interrompida pelas visitas deeuropeus e outros. Homem de temperamento raj�asio, Sourindra oupava-se naturalmente ommuitas oisas. Jatindra, seu irm~ao mais velho, foi informado de minha hegada, mas ele mandoudizer que estava om dor de garganta e n~ao poderia ver-me."\Um dia, naquele estado de intoxia�~ao divina, fui ao ghat de banho no Ganges, em Baranagore.L�a vi Jaya Mukherji repetindo o nome de Deus, mas sua mente estava distante. Subi e dei-lhe duasbofetadas nas faes."\Outra vez Rani Rasmani estava passando uns tempos no templo. Veio at�e o altar da M~ae Divina,omo fazia frequentemente, enquanto eu elebrava o ulto de Kali e pediu-me para entoar uma ouduas an�~oes. Enquanto antava, perebi que ela estava arrumando as ores para o ulto om amente distra��da. Imediatamente esbofeteei-a. Ela �ou bastante embara�ada e sentou-se om asm~aos postas."\Alarmado om meu estado mental, disse a meu primo Haladhari. `Veja minha natureza! Comoposso livrar-me dela?' Ap�os orar, om fervor, �a M~ae Divina, onsegui aabar om esse h�abito."\Quando algu�em se enontra em tal estado mental s�o sente prazer em onversas a respeito deDeus. Costumava horar quando ouvia as pessoas falarem de oisas mundanas. Quando aompanheiMathur Babu numa peregrina�~ao, passamos alguns dias em Benares, na asa de Raja Babu. Um diaeu estava sentado na sala om Mathur Babu, Raja Babu e outros. Ouvindo-os falar sobre diversosassuntos mundanos, tais omo perdas �naneiras et., horei amargamente e disse �a M~ae Divina:`M~ae, onde Tu me trouxeste? Estava muito melhor no templo de Dakshineswar. Aqui estou numlugar em que tenho ouvir a respeito de `mulher e ouro', mas em Dakshineswar poderia evitar isso'."O Mestre pediu aos devotos, sobretudo a Narendra, Latu , M., Hazra e Priya, amigo Brahmo deNarendra, estavam presentes. O anto foi aompanhado pelo tambor.Medite, �O mente minha, no Senhor Hari,O Imaulado, Puro Esp��rito por todos os tempos.107



Como �e inigual�avel a Luz que brilha n'EleComo enfeiti�a a alma, Sua forma maravilhosa!Como Ele �e amado por todos os seus devotos! . . .Depois dessa an�~ao, Narendra antou:�O quando despertar�a para mim aquele dia de bên�~aoQuando Ele que �e todo o Bem, toda a Beleza e toda a VerdadeIluminar�a o altar mais interior do meu ora�~ao?Quando mergulharei, a�nal, sempre ontemplando-O?No Oeano de Alegria?Senhor, omo Sabedoria In�nita, Tu entrar�as em minha almaE minha mente inquieta, tornada sem fala por Tua vis~ao.Enontrar�a um refugio em Teus p�es.No �rmamento do meu ora�~ao, Tu surgir�asComo Imortalidade Bem-aventurada.E omo, quando o hakora ontempla a lua que surge.Brina de um lado para o outro, por simples alegria.Assim, tamb�em, �arei heio de feliidade elestialQuando Tu apareeres para mim.Tu, Uno sem segundo, todo Paz, Rei dos Reis!Em Teus amados p�es renuniarei minha vidaE assim �nalmente, atingirei a meta da vida:Gozarei a feliidade do �eu ainda aqui na terra!Onde mais �e onedido um favor t~ao raro?Ent~ao verei Tua gl�oria, pura e imauladaComo a esurid~ao foge da luz, assim, meus piores peadosAbandonam-me om a aproxima�~ao de Tua auroraAende em mim, �O Senhor, o fogo ardente da f�eA �m de ser a minha estrela guia�O Soorro dos fraos, onede meu �unio desejo!Ent~ao banharei tanto o dia omo a noiteNa feliidade ilimitada do Teu amor, me esqueerei totalmente�O Senhor, ao alan�ar-Te.Narendra antou novamente:Com a fae brilhante anta o doe nome de DeusAt�e que no Teu ora�~ao o n�etar transbordaBebe-o inessantemente e divida-o om todos!Se algum dia Teu ora�~ao sear queimado pelas hamasDo desejo humano, anta o doe nome de Deus.E o amor elestial umideer�a tua alma �arida.Fique erta, �O mente, de que jamais te esqueer�as de antarO Teu santo nome quando olhar o teu rosto,Chama-O, teu Pai Miseriordioso:Com o trov~ao de Seu nome, quebra as adeias do peado!Venha, vamos satisfazer os desejos de nossos ora�~oesBebendo inteiramente da Alegria Duradoura,Tornada una om Ele no puro êxtase do amor.Agora Narendra e os devotos ome�aram a antar o kirtan aompanhados pelo tambor e pelospratos.Andavam em volta do Mestre antando: 108



Mergulhe para sempre, �O menteN'Ele que �e Puro Conheimento e Pura Bem-aventuran�a.Em seguida antaram:�O quando despertar�a para mim aquele dia de bên�~aoQuando Ele que �e todo o Bem, toda a Beleza e toda a VerdadeIluminar�a o altar mais ��ntimo do meu ora�~ao? . . .Por �m o pr�oprio Narendra estava toando os tambores e antou om o Mestre, heio de alegria:Com a fae brilhante anta o doe nome de Deus . . .Quando a m�usia aabou, Sri Ramakrishna abra�ou Narendra por um longo tempo e disse: \Voênos fez muito felizes hoje." A omporta do ora�~ao do Mestre estava t~ao aberta aquela noite, quemal podia se onter de alegria. Eram oito horas da noite. Intoxiado pelo amor divino, aminhavade um lado para o outro, ao longo da varanda norte de seu aposento. De vez em quando podia-seouvi-lo, onversando om a M~ae Divina.Subitamente disse om a voz exaltada: \O que Tu podes me fazer?" Estava ele dando a entenderque maya n~ao tinha poder sobre ele, uma vez que possu��a a M~ae Divina omo seu suporte?Narendra, M. e Priya iam passar a noite no templo. Isto alegrou muito o Mestre, sobretudo porqueNarendra antaria om ele. A Santa M~ae , que estava morando no nahabat, havia preparado a eia.Surendra pagava a maior parte das despesas do Mestre. A refei�~ao estava pronta e os pratos tinhamsido oloados na varanda sudeste do aposento do Mestre.Perto da porta leste de seu quarto, Narendra e outros devotos onversavam.Narendra: \O que voê pensa dos jovens de hoje?"M.: \N~ao s~ao ruins mas n~ao reebem qualquer instru�~ao religiosa."Narendra: \Mas segundo minha experiênia, reio que v~ao por um mal aminho. Fumam, mant�emonversas fr��volas, s~ao afetados, pregui�osos e outras oisas pareidas. S~ao at�e vistos frequentandolugares question�aveis."M.: \N~ao notei essas oisas nos nossos dias de estudante."Narendra: \Talvez voê n~ao tenha se misturado om os estudantes intimamente. Vios onversandoom pessoas de ar�ater imoral. Talvez sejam ��ntimos deles."M.: \�E muito estranho."Narendra: \Soube, tamb�em, que muitos adquirem maus h�abitos. Gostaria que os respons�aveis e asautoridades �assem atentas a essas oisas."\Estavam assim onversando, quando Sri Ramakrishna, aproximando-se, perguntou-lhes om umsorriso":\Bem, de que est~ao falando?"Narendra: \Estava perguntando a M. a respeito dos jovens nas esolas. A onduta deles hoje emdia n~ao �e o que deveria ser."O Mestre fez uma express~ao grave e disse a M. um tanto seriamente: \Esse tipo de onversa n~ao�e boa. N~ao �e bom que se fale de outra oisa que n~ao seja Deus. Voê �e o mais velho e inteligente.N~ao deveria tê-los enorajado a falar desses assuntos."Narendra tinha mais ou menos dezenove anos e M., vinte e oito. Assim repreendido, M. sentiu-seonstrangido e os outros permaneeram em silênio.109



Enquanto os devotos omiam, Sri Ramakrishna em p�e, observava-os om grande alegria. Naquelanoite a feliidade do Mestre era muito grande.Depois de omerem, os devotos foram desansar na esteira estendida no h~ao do quarto do Mestre.Come�aram a onversar om ele. Pareia mesmo um merado de feliidade. O Mestre pediu aNarendra para antar a an�~ao que ome�asse om o verso: \No �rmamento da Sabedoria, a lua doAmor est�a surgindo heia."Narendra antou e os outros devotos toaram tambores e pratos:No �rmamento da Sabedoria a lua do Amor est�a surgindo heia.E a mar�e do Amor, em ondas agitadas, est�a uindo em todos os lugares.�O Senhor, omo heio de Bem-aventuran�a Tu �es! Salve!De todos os lados brilham os devotos, omo estrelas em volta da lua;Seu Amigo, o Senhor miseriordioso, alegremente brina om eles.Olhem! As portas do para��so est~ao de par em par abertas.O suave vento da primavera do Novo Dia levanta ondas refresantes de alegria.Gentilmente arrega para a terra a fragrânia do Amor de Deus.At�e que todos os yogis embriagados de feliidade, estejam mergulhados em êxtase.No mar do mundo desabroha o l�otus do Novo DiaE a�� a M~ae sentia-se entronada em majestade venturosa.Vejam omo as abelhas est~ao louas de alegria, sorvendo pouo a pouo o n�etar ali!Contemplem a fae radiante da M~ae, que tanto enanta o ora�~aoE ativa o universo! Em Seus P�es de L�otusBandos de homens santos extasiados dan�am alegremente.Que enanto inompar�avel �e o d'Ela! Que feliidade in�nita!Invade o ora�~ao quando Ela aparee! �O irm~aos, diz Premdas:Humildemente lhes imploro a ada um, antem a an�~ao da M~ae!Sri Ramakrishna antou e dan�ou om os devotos que dan�aram �a sua volta.Quando a an�~ao aabou o Mestre ome�ou a andar de l�a para �a, na varanda nordeste ondeHazra estava sentado om M. O Mestre sentou-se e perguntou a um devoto: \Voê sonha sempre?"Devoto: \Sim, senhor. Outro dia tive um sonho estranho. Vi o mundo inteiro envolvido em �agua.Havia �agua por todos os lados. Somente alguns baros podiam ser vistos, mas de repente, imensasondas apareeram e afundaram-nos. Estava a ponto de embarar om algumas pessoas, quando vium brahmin andando sobre as �aguas. Perguntei-lhe: `Como pode o senhor aminhar sobre as �aguas?'O brahmin respondeu-me om um sorriso: ` �O, n~ao h�a qualquer di�uldade. H�a uma ponte debaixod'�agua.' Disse-lhe: `Onde o senhor vai?' `A Bhawanipur, a idade da M~ae Divina', respondeu.`Espere um pouo', gritei, `Vou lhe aompanhar'."Mestre: \�O, estou muito impressionado, ouvindo essa hist�oria."Devoto: \O brahmin disse: `Estou om pressa. Voê ainda ter�a um erto tempo para sair do baro.Adeus. Lembre-se desse aminho e siga-me num outro baro'."Mestre: \�O! Meu abelo est�a de p�e! Por favor seja iniiado por um guru o mais breve poss��vel."Um pouo depois da meia-noite, Narendra e outros devotos foram se deitar no quarto do Mestre.Ao amanheer alguns devotos levantaram-se e viram o Mestre nu omo uma rian�a, andando deum lado para o outro no quarto, repetindo os nomes de v�arios deuses e deusas. Sua voz era doeomo n�etar. Ora olhava para o Ganges, ora parava em frente dos quadros e urvava-se diante deles,antando o tempo todo, os seus santos nomes, om voz suave. Cantou: \Veda, Puranas, Tantras,Gita, Gayatri, Bhagavata, Bhakta, Bhagavan."Referindo-se ao Gita, repetiu in�umeras vezes: \Tagi, tagi, tagi" e de vez em quando dizia: \ �O110



M~ae, Tu �es realmente Brahman e Tu �es realmente Shakti. Tu �es Purusha e Tu �es Prakriti. Tu �esVirat. Tu �es o Absoluto e Tu Te manifestas omo o Relativo. Tu �es realmente os vinte e quatroprin��pios �osmios."Nesse meio tempo, o servi�o j�a tinha ome�ado nos templos de Kali e Radhakanta. Sons dasonhas a�ustias e pratos pairavam no ar. Os devotos sa��ram do quarto e viram os saerdotes eempregados apanhando ores no jardim para o ulto nos templos. Do nahabat utuava a suavemelodia dos instrumentos musiais, apropriados para aquela hora da manh~a.Narendra e outros devotos terminaram suas obriga�~oes da manh~a e vieram at�e o Mestre. Comum doe sorriso nos l�abios, Sri Ramakrishna estava de p�e na varanda nordeste, perto de seu quarto.Narendra: \Vimos v�arios sannyasis pertenentes �a seita de Nanak no Panhavati."Mestre: \Sim, hegaram ontem. (A Narendra): Gostaria que todos se sentassem, na esteira."Quando assim o �zeram, o Mestre olhou-os om alegria. Come�ou, ent~ao, a onversar. Narendraperguntou a respeito de disiplina espiritual.Mestre: \Bhakti, o amor de Deus, �e a essênia de toda a disiplina. Pelo amor, uma pessoa adquireren�unia e disrimina�~ao de forma natural."Narendra: \N~ao �e verdade que os Tantras presrevem disiplina espiritual na ompanhia de mu-lher?"Mestre: \Isso n~ao �e desej�avel. �E um aminho muito dif��il e muitas vezes oasiona a queda do aspi-rante. H�a três tipos de disiplinas. Podemos onsiderar a mulher omo sua amante. Ou onsiderar-sesua serva ou seu �lho. Olho a mulher omo minha m~ae. Ver-se omo serva �e bom tamb�em; mas �eextremamente dif��il pratiar disiplina espiritual olhando a mulher omo amante. Considerar-se seu�lho �e uma atitude muito pura." Os sannyasis pertenentes �a seita de Nanak entraram no aposentoe saudaram o Mestre, dizendo: \Namo Narayanaya". Sri Ramakrishna pediu que se sentassem.Mestre: \Nada �e imposs��vel para Deus. Ningu�em pode desrever Sua natureza por meio de palavras.Tudo �e poss��vel para Ele. Num erto lugar viviam dois yogis que pratiavam disiplinas espirituais.Um dia o s�abio Narada passou por ali. Perebendo quem ele era, um dos yogis disse-lhe: `O senhoraabou de estar om o Pr�oprio Deus. O que Ele est�a fazendo agora?' Narada responde: `Ora, eu Ovi passar e tornar a passar amelos e elefantes pelo burao de uma agulha.' A isso o yogi disse: `Oque h�a de extraordin�ario nisso? Tudo �e poss��vel para Deus.' Mas o outro yogi disse: `O que? Fazerelefantes passar pelo burao de uma agulha? Ser�a isso poss��vel aonteer alguma vez? O senhorjamais esteve na asa de Deus'."�As nove horas da manh~a, quando o Mestre ainda estava em seu quarto, Manomohan hegou deKonnagar om alguns membros de sua fam��lia. �As perguntas gentis de Sri Ramakrishna, Manomohanexpliou que os estava levando para Calut�a. O Mestre disse: \Hoje �e o primeiro dia do mês bengali,auspiioso para se fazer uma viagem. Espero que tudo venha a orrer bem om voês." Com umsorriso, ome�ou a falar de outros assuntos.Quando Narendra e seus amigos voltaram do seu banho no Ganges, o Mestre falou-lhes frana-mente: \V~ao meditar no Panhavati, debaixo do baniano. Querem algo para se sentarem?"Mais ou menos �as dez e meia Narendra e seus amigos Brahmos estavam meditando no Panhavati.Depois de algum tempo, Sri Ramakrishna hegou, M. tamb�em estava presente.O Mestre disse aos devotos Brahmos: \Na medita�~ao a pessoa deve permaneer absorvida emDeus. Se �ar utuando na superf��ie da �agua, pode algu�em alan�ar as pedras preiosas que jazemno fundo do mar?"Em seguida antou:Tomando o nome de Kali, mergulhe profundamente, �O mente,111



Nas profundezas insond�aveis do ora�~ao,Onde muitas pedras preiosas jazem esondidas.Mas jamais areditem que o fundo do oeano est�a sem pedrasSe nas primeiras vezes que mergulharem, fraassaremCom �rme resolu�~ao e autoontroleMergulhe fundo e abre teu aminho em dire�~ao ao reino da M~ae Kali.Nas profundezas do oeano da Sabedoria elestial est~aoAs maravilhosas p�erolas da Paz, �O mente;E voê mesma pode junt�a-las.Se apenas tiver amor puro e seguir as presri�~oes das esrituras.Dentro dessas profundezas do oeano tamb�emSeis roodilos espreitam - lux�uria, raiva e os outros -Nadando de um lado para o outro em busa de presa.Envolva-os om o a�afr~ao da disrimina�~ao.Seu heiro a proteger�a de suas armadilhasNo oeano jazemIn�umeras p�erolas e pedras preiosas;Mergulhe, diz Ramprasad, e apanhe mont~oes delas ali!Narendra e seus amigos deseram da plataforma elevada do Panhavati e �aram em p�e junto doMestre, que voltou para seu quarto om eles. O Mestre ontinuou: \Quando voês mergulham nooeano, podem ser ataados pelos roodilos. N~ao os toar~ao se estiverem om o orpo untado oma�afr~ao. Sem d�uvida h�a seis jaar�es - lux�uria, raiva, avareza et. - dentro de voês, nas `profundezasinsond�aveis do ora�~ao', mas protejam-se om o a�afr~ao da disrimina�~ao e ren�unia e eles n~ao otoar~ao."\O que voês podem alan�ar om simples onferênias e erudi�~ao, sem disrimina�~ao e desapego?S�o Deus �e real e tudo o mais irreal. S�o Deus �e substânia e tudo o mais �e n~ao-entidade. Isto �edisrimina�~ao."\Em primeiro lugar entronize Deus no santu�ario de seu ora�~ao e em seguida, fa�am onferênias,se assim o desejarem. Como a simples repeti�~ao de `Brahma' lhes trar�a proveito se n~ao forem dotadosde disrimina�~ao e desapego? �E o mesmo que o som vazio de uma onha."\Vivia numa vila, um jovem hamado Padmalohan. Era hamado de `Podo', para abreviar. Nestevilarejo havia um templo bastante dilapidado. N~ao tinha em seu interior qualquer imagem de Deus;ashwattha e outras plantas resiam pelas ru��nas das paredes. Moregos viviam em seu interior e oh~ao estava oberto de poeira e fezes. Os alde~oes haviam deixado de visitar o templo. Um dia, depoisdo entardeer, ouviram o som de uma onha, vindo daquela dire�~ao. Pensaram que provavelmentealgu�em houvesse instalado uma imagem no altar e estivesse fazendo o ulto vespertino. Uma daspessoas abriu devagarinho a porta e viu Padmalohan em p�e, num dos antos, soprando a onha.N~ao havia qualquer imagem no altar; o templo n~ao tinha sido varrido nem lavado. Havia lixo esujeira por todos os lados. Gritou, ent~ao, para Podo":Voê n~ao instalou qualquer imagem aqui.No santu�ario, �O tolo!Soprando a onha, voê simplesmente provoaConfus~ao ainda maior.Dia e noite onze moregosGritam ali inessantemente. . . .\N~ao adianta simplesmente fazer barulho, se desejar entronizar a Divindade no altar do ora�~ao,se desejar realizar Deus. Em primeiro lugar puri�que a mente. Deus toma assento no ora�~ao puro.112



Ningu�em pode oloar uma imagem sagrada num templo onde h�a sujeira de moregos por toda aparte. Os onze moregos s~ao nossos onze �org~aos: ino da a�~ao, ino da perep�~ao e a mente."\Em primeiro lugar invoque a Divindade, em seguida fa�a onferênias se o seu ora�~ao assim opedir. Antes de tudo mergulhe fundo. Mergulhe at�e o fundo e apanhe as pedras preiosas. Poder�a,ent~ao, fazer outras oisas. Ningu�em, por�em, deseja mergulhar. As pessoas s~ao sem disiplina espiri-tual e ora�~ao, sem ren�unia e desapego. Aprendem algumas palavras e j�a querem dar onferênias.�E dif��il ensinar os outros. S�o quem tem autoriza�~ao de Deus, depois de realiz�a-Lo, est�a habilitadaa fazê-lo."Assim onversando, o Mestre hegou at�e o anto da varanda. M. estava de p�e, junto dele. Sri Ra-makrishna havia repetido v�arias vezes que Deus n~ao pode ser realizado sem disrimina�~ao e ren�unia.Isso fez M. �ar extremamente preoupado. Era um jovem de vinte e oito anos, asado, eduadonuma universidade �a moda oidental. Tendo senso de dever, perguntou a si mesmo: \Disrimina�~aoe desapego signi�am abandonar `mulher e ouro'?" Estava mesmo desorientado, sem saber o quefazer.M. (ao Mestre): \O que deve uma pessoa fazer se a esposa um dia lhe diz: `Voê est�a menegligeniando. Vou me matar?' "Mestre (em tom s�erio): \Abandone essa esposa se ela onstituir obst�aulo �a sua evolu�~ao espiri-tual. Deixe-a ometer sui��dio ou qualquer outra oisa que queira. A esposa �e um entrave na vidaespiritual do marido, se n~ao for espiritualizada."Mergulhando em profunda reex~ao, M. permaneeu enostado ontra a parede. Narendra e ou-tros devotos �aram em silênio por alguns minutos. O Mestre troou muitas palavras om eles esubitamente, hegando perto de M., sussurrou-lhe no ouvido: \Mas se o homem tem amor sineropor Deus, ent~ao, tudo �ar�a sob seu ontrole - o rei, as pessoas m�as e a esposa. O amor sinero porDeus da parte do marido por �m, levar�a a esposa �a vida espiritual. Se o marido �e bom, ent~ao, pelagra�a de Deus, a esposa tamb�em, poder�a seguir seu exemplo."Isto teve efeito tranquilizante na mente perturbada de M. Todo o tempo havia pensado: \Que elase suiide. O que posso fazer?"M. (ao Mestre): \Esse mundo �e ertamente um lugar terr��vel."Mestre (aos devotos): \�E por isso que Chaitanya disse a seu ompanheiro Nityananda: `Ou�a,irm~ao, n~ao h�a esperan�a de salva�~ao para os que têm mente mundana'."Numa outra oasi~ao o Mestre havia dito a M. partiularmente: \Sim, n~ao h�a esperan�a para umhomem do mundo se ele n~ao �e sineramente devotado a Deus, mas n~ao tem nada a temer se �arno mundo depois de realizar Deus. Tamb�em n~ao h�a neessidade de temer o que quer que seja domundo, se alan�ar devo�~ao sinera pratiando disiplina espiritual de vez em quando na solid~ao.Chaitanya teve diversos devotos hefes de fam��lia, por�em, o eram apenas no nome, uma vez queviviam desapegados do mundo."Era meio-dia. O ulto havia terminado e a oferenda de omida j�a havia sido preparada no templo.As portas do templo foram fehadas. Sri Ramakrishna sentou-se para almo�ar e Narendra e outrosdevotos ompartilharam das oferendas no templo.Domingo, 22 de outubro de 1882Era o dia de Vijaya, o �ultimo dia da elebra�~ao da adora�~ao de Durga, quando a imagem de argila�e imersa nas �aguas de um lago ou rio.Mais ou menos �as nove horas da manh~a, M. estava sentado no h~ao do quarto do Mestre emDakshineswar, perto de Sri Ramakrishna, que estava relinado no div~a pequeno. Rakhal estava,113



morando om o Mestre e Narendra e Bhavanath visitavam-no frequentemente. Baburam o haviavisto apenas uma ou duas vezes.Mestre: \Voê teve dia de folga durante o Durga Puja?"M.: \Sim, senhor. Fui �a asa de Keshab diariamente durante os primeiros três dias de adora�~ao."Mestre: \Foi mesmo?"M.: \L�a ouvi uma interpreta�~ao muito interessante do Durga Puja."Mestre: \Conte-me tudo a esse respeito, por favor."M.: \Keshab Sen fazia ora�~oes di�arias de manh~a em sua asa, que terminavam �as dez ou onzehoras. Durante essas ora�~oes, expliava o signi�ado intr��nseo do Durga Puja. Disse que se algu�empudesse realizar a M~ae Divina, isto �e, pudesse instalar a M~ae Durga no santu�ario de seu ora�~ao,ent~ao, Lakshmi, Saraswati, Kartika e Ganesha hegariam por si mesmos. Lakshmi signi�a riqueza,Saraswati, onheimento, Kartika, for�a e Ganesha, suesso. Realizando a M~ae Divina no ora�~ao,obt�em-se tudo isso sem esfor�o algum."Sri Ramakrishna ouviu a desri�~ao, perguntando a M. de vez em quando, a respeito das ora�~oesdirigidas por Keshab. Por �m disse-lhe: \N~ao v�a l�a e aqui. Venha somente aqui. Aqueles quepertenem ao ��rulo ��ntimo de meus devotos vêm somente aqui. Rapazes omo Narendra, Bhavanathe Rakhal s~ao meus dis��pulos muito ��ntimos. N~ao devem ser onsiderados om pouo aso. Alimente-os um dia desses. O que pensa de Narendra?"M.: \Tenho-o em grande onsidera�~ao, senhor."Mestre: \Voê j�a observou suas muitas virtudes? N~ao �e apenas bem versado em m�usia, anto einstrumento, mas tamb�em, muito letrado. Al�em disso, ontrolou suas paix~oes e diz que vai levar vidade elibato. �E devotado a Deus desde tenra idade."\Como est�a voê om sua medita�~ao no momento? Qual o aspeto de Deus que atrai sua mente -om forma ou sem forma?"M.: \Senhor, agora n~ao posso �xar minha mente em Deus om forma. Por outro lado, n~ao possome onentrar �rmemente em Deus sem forma."Mestre: \Agora voê vê que a mente n~ao pode se �xar, de s�ubito, no aspeto sem forma de Deus.�E mais onveniente pensar em Deus om forma nos primeiros est�agios."M.: \O senhor quer dizer que se deve meditar sobre as imagens de argila?"Mestre: \Por que de argila? Essas imagens s~ao a personi�a�~ao da Consiênia."M.: \Mesmo assim h�a de se pensar nas m~aos, p�es e outras partes do orpo. Tamb�em ompreendoque a mente s�o pode estar onentrada se meditar, no ome�o, em Deus om forma. O senhor mesmome disse isso. Deus pode failmente assumir formas diferentes. Pode-se meditar na forma de suapr�opria m~ae?"Mestre: \Sim, a m~ae deveria ser adorada. Ela �e realmente, a personi�a�~ao de Brahman."M. sentou-se em silênio. Depois de alguns minutos, perguntou ao Mestre: \O que uma pessoasente quando pensa em Deus sem forma? N~ao �e poss��vel desrever isso?" Depois de pensar poralgum tempo, o Mestre disse: \Voê quer saber omo �e?" Fiou em silênio por um momento e dissealgumas palavras a M. a respeito de suas experiênias por oasi~ao de sua vis~ao de Deus om e semforma.Mestre: \Veja, deve-se pratiar disiplinas espirituais para ompreender isso orretamente. Supo-nhamos que haja tesouros num aposento. Se desejar vê-los e apanh�a-los, deve se dar ao trabalho debusar a have e abrir a porta. Em seguida, apanhar o tesouro, mas suponhamos que o aposentoesteja fehado e, do lado de fora, voê diga a si mesmo: `Abri a porta. Quebrei a fehadura. Agora114



peguei o tesouro.' Pensando dessa maneira em frente �a porta, n~ao onseguir�a nada."\Voê tem que pratiar disiplina."\Os jnanis pensam em Deus sem forma. N~ao aeitam a Enarna�~ao Divina. Em louvor a SriKrishna, Arjuna disse: `Tu �es Brahman Absoluto.' Sri Krishna respondeu, `Siga-me e ver�a se Eusou ou n~ao, Brahman Absoluto.' Assim falando, Sri Krishna levou Arjuna a um lugar e perguntou oque ele estava vendo. `Vejo uma grande �arvore,' disse Arjuna, `e nela vejo frutos pendurados omoahos de amoras.' Ent~ao Krishna disse a Arjuna: `Chegue mais perto e ver�a que n~ao s~ao ahos deamoras, mas ahos de in�umeros Krishnas omo Eu, pendendo da �arvore.' Em outras palavras, umsem n�umero de Enarna�~oes Divinas apareem e desapareem na �arvore do Brahman Absoluto."\Karvidas tinha uma forte inlina�~ao para Deus sem forma. �A simples men�~ao do nome deKrishna, dizia: `Por que devo ador�a-Lo? As gopis batiam palmas enquanto Ele dan�ava omo ummaao. (Com um sorriso). Mas aeito Deus om forma quando estou na ompanhia de pessoas queareditam nesse ideal e tamb�em, onordo om aqueles que rêem em Deus sem forma'."M. (sorrindo): \O senhor �e t~ao in�nito quanto Aquele de quem estamos falando. Na verdadeningu�em pode sondar sua profundidade."Mestre (sorrindo): \Ah! Vejo que voê desobriu isto. Vou dizer-lhe uma oisa. Deve-se seguirdiversos aminhos. Deve-se pratiar ada redo durante um erto tempo. No jogo de sattranha umape�a n~ao pode atingir o quadrado do entro enquanto n~ao tiver ompletado o ��rulo, mas uma vezno quadrado, n~ao pode ser tomada por qualquer outra pe�a."M.: \�E verdade, senhor."Mestre: \H�a duas lasses de yogis: os vahudakas e kutihakas. Os vahudakas peregrinam visitandodiversos lugares santi�ados e ainda n~ao enontraram paz de esp��rito. Os kutihakas, por�em, tendo j�avisitado todos os lugares sagrados, aalmaram suas mentes. Sentindo-se serenos e em paz, instalam-se num lugar e n~ao mais se mudam dali. Nesse lugar s~ao felizes: n~ao sentem neessidade de ir aqualquer outro lugar, s~ao felizes. Se um deles alguma vez visitar um lugar de peregrina�~ao, ser�asomente om o prop�osito de obter nova inspira�~ao."\Tive de pratiar ada religi~ao, durante erto tempo: hindu��smo, islamismo, ristianismo. Al�emdisso segui o aminho dos shaktas, vaishnavas e vedantistas. Realizei que h�a apenas um Deus, emdire�~ao ao qual todos est~ao se dirigindo: mas os aminhos s~ao diferentes."\Ao visitar os lugares santi�ados, �as vezes eu sofria muita agonia. Uma vez fui om Mathur �aasa de Raja Babu em Benares. L�a s�o se falava de assuntos mundanos - dinheiro, propriedade eoisas assim. Comeei a horar, dizendo �a M~ae Divina: `M~ae! Aonde Tu me trouxeste? Eu estavamuito melhor em Dakshineswar.' Em Allahabad vi as mesmas oisas que j�a tinha visto em outroslugares os mesmos lagos, a mesma grama, as mesmas �arvores, as mesmas folhas de tamarindo."\Mas sem d�uvida nenhuma, uma pessoa enontra inspira�~ao em lugares sagrados. AompanheiMathur Babu em Vrindavan. Hriday e as senhoras da fam��lia de Mathur faziam parte de nossogrupo. Mal vi o Ghat de Kaliyadaman, fui tomado por uma emo�~ao divina. Fiquei ompletamentedeslumbrado. Hriday ostumava me banhar ali, omo se eu fosse uma rianinha."\Ao entardeer eu aminhava �as margens do Jamuna, quando o rebanho de vaas voltava do pastoao longo das margens arenosas. �A simples vis~ao daquelas vaas, o pensamento de Krishna passoude relane pela minha mente. Corria, gritando omo um louo: ` �O, onde est�a Krishna? Onde est�a omeu Krishna?' "\Fui para Syamakunda e Radhakunda num palanquim e sa�� para visitar o sagrado Monte Go-vardhan. �A vista dele, fui tomado por uma emo�~ao divina e orri at�e o ume. Perdi ompletamentea onsiênia do mundo em minha volta. Os habitantes do lugar ajudaram-me a deser. A aminhodos lagos sagrados de Syamakunda e Radhakunda, vi os ampos, as �arvores, os arbustos, os p�assaros115



e os veados, e ent~ao, entrei em êxtase, om as roupas molhadas pelas l�agrimas. Disse: ` �O Krishna!Tudo aqui est�a omo era nos tempos antigos. S�o Tu est�as ausente.' Sentado no interior do palan-quim, perdi a fala. Hriday seguia o palanquim. Havia pedido aos ondutores que tivessem uidadoomigo."\Gangamayi tornou-se muito amiga minha em Vrindavan. Era uma velha senhora que viviasozinha numa abana perto de Nidhuvan. Referindo-se �a minha ondi�~ao espiritual e êxtase, disse:`Ele �e realmente, a Enarna�~ao de Radha.' Chamava-me `Dulali'. Quando estava om ela, ostumavaesqueer-se de omer, beber, tomar banho e nem tinha qualquer pensamento de voltar para asa.Alguns dias Hriday ostumava-me trazer omida de asa e alimentar-me. Gangamayi tamb�em meservia omida feita por suas pr�oprias m~aos."\Gangamayi ostumava ter transes. Nessas oasi~oes uma grande multid~ao ostumava vir vê-la.Um dia, em êxtase, pulou nos ombros de Hriday."\Eu n~ao queria deix�a-la e voltar para Calut�a. Tudo foi arranjado para que eu �asse. Eu omeriaarroz ozido duas vezes e nossas amas �ariam em ada anto da abana. Quando tudo j�a estavapronto, Hriday disse: `O senhor tem um estômago muito frao. Quem uidar�a do senhor?' `Ora',disse Gangamayi. `Eu uidarei dele. Serei sua atendente.' Como Hriday me puxasse de um lado eela do outro, lembrei-me de minha m~ae que estava vivendo sozinha no nahabat do templo. Aheique era imposs��vel para mim, �ar longe dela e disse para Gangamayi: `N~ao, tenho que ir. Gosteimuito da atmosfera de Vrindavan'."Mais ou menos �as onze horas da manh~a, o Mestre tomou sua refei�~ao do que havia sido ofereidono templo de Kali. Depois da sesta, ontinuou a onversar om os devotos. De vez em quando repetiaa palavra sagrada \Om" ou os sagrados nomes das divindades.Depois do pôr do sol foi feito o ulto da tarde, nos templos. Uma vez que se tratava do dia deVijaya, os devotos saudaram primeiro a M~ae Divina e depois, tomaram a poeira dos p�es do Mestre.Ter�a-feira, 24 de outubro de 1882Eram três ou quatro horas da tarde. O Mestre estava de p�e perto da estante onde guardava aomida, quando Balaram e M. hegaram de Calut�a e saudaram-no. Sri Ramakrishna disse-lhes, omum sorriso: \Ia pegar uns does da prateleira, mas assim que pus minha m~ao neles, uma lagartixaaiu em ima de mim. Imediatamente tirei a m~ao.(Todos riem)."\�O sim! Devemos prestar aten�~ao a todas essas oisas. Vejam, Rakhal est�a doente, meus membrosdoem tamb�em. Sabem qual �e a ausa? Hoje de manh~a quando me levantei da ama, vi uma pessoapor quem tomei por Rakhal. (Todos riem). �O sim! A aparênia f��sia deve ser analisada. Outro diaNarendra trouxe um dos seus amigos, um homem om apenas um olho sadio, embora o outro n~aoestivesse totalmente ego. Disse a mi mesmo: `O que �e esse problema que Narendra trouxe om ele?'" \Uma pessoa vem aqui, mas n~ao posso omer o que ela traz. Trabalha num esrit�orio, ganhandoum sal�ario de vinte rupias e outras vinte, fazendo falsi�a�~oes. N~ao posso pronuniar uma s�o palavraem sua presen�a, porque diz mentiras. �As vezes �a aqui durante dois ou três dias sem ir trabalhar.Sabe qual �e a raz~ao? �E para que eu o reomende a algu�em para que onsiga emprego em algumlugar."\Balaram �e de uma fam��lia de devotos vaishnavas. Seu pai, agora j�a velho, �e um devoto piedoso.Tem um tufo de abelos na abe�a, um ros�ario de ontas de tulsi no peso�o e uma orrente de ontasna m~ao. Passa o tempo repetindo o nome de Deus. Tem propriedades em Orissa e onstruiu templospara RadhaKrishna em Kothar, Vrindavan e outros lugares, e tamb�em, asas de h�ospedes."(A Balaram): \Outro dia veio aqui um homem que, entendi, �e esravo daquela megera que �e suaesposa. Por que uma pessoa n~ao vê Deus? Por ausa da barreira de `mulher e ouro'. Como foi116



leviano ao dizer, no outro dia: `Um paramahamsa veio ver meu pai que lhe deu galinha ao urrypara omer!' "\No meu atual estado mental, s�o posso tomar um pouo de sopa de peixe se tiver sido previamenteofereida �a M~ae Divina. N~ao posso omer arne de esp�eie alguma, mesmo que tenha sido ofereida�a M~ae Divina, mas a provo om a ponta do meu dedo, om medo d'Ela �ar zangada. (Risada)."\Bem, podem expliar esse meu estado mental? Certa vez eu estava ido de Burdwan para Kamar-pukur, num arro de boi, quando desabou uma violenta tempestade. Algumas pessoas juntaram-seperto do arro. Meus ompanheiros disseram que se tratava de assaltantes. Comeei a repetir osnomes de Deus, �as vezes o de Kali, outras, o de Rama ou Hanuman. O que aha disso?"Estava o Mestre querendo dizer que Deus �e um s�o, mas �e hamado de maneira diferente pelasdiversas seitas?Mestre (a Balaram): \Maya �e apenas `mulher e ouro'. Um homem que vive nesse meio, aospouos perde a onsiênia espiritual. Pensa que tudo est�a bem om ele. Um atador de lixo levauma vasilha na abe�a e ao longo do tempo, perde a repulsa. Uma pessoa gradualmente adquireamor a Deus pela pr�atia de antar Seu santo nome e Suas gl�orias. (A M.): N~ao se deve ter vergonhade antar o santo nome de Deus. Como diz o ditado: `Uma pessoa n~ao ser�a bem suedida enquantotiver uma dessas três oisas: vergonha, �odio e medo'."\Em Kamarpukur antam o kirtan muito bem, om aompanhamento de tambores."(A Balaram): \J�a instalaram alguma imagem em Vrindavan?"Balaram: \Sim, senhor. Temos um bosque onde Krishna �e adorado."Mestre: \Estive em Vrindavan. O bosque de Nidhu �e realmente muito lindo."
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Cap��tulo 10O Mestre e Keshab27 de outubro de 1882ERA UMA SEXTA-FEIRA, dia do Lashmi Puja. Keshab Chandra Sen havia organizado umaviagem de baro pelo Ganges, para Sri Ramakrishna.Mais ou menos �as quatro horas da tarde, o baro om Keshab e seus seguidores Brahmos, anoroujunto �a margem do templo de Kali em Dakshineswar. Os passageiros viram �a sua frente, o ghat debanho e o handni. �A sua esquerda, no onjunto de templos, erguiam-se seis templos de Shiva e �asua direita, outros seis templos de Shiva. A torre brana do templo de Kali, o topo das �arvores doPanhavati e a silhueta dos pinheiros sobressa��am ontra o �eu azul de outono. Os jardins entre osdois nahabats estavam heios de ores perfumadas e ao longo das margens do Ganges, havia �leirasde plantas oridas. O �eu azul reetia-se nas �aguas marrons do Ganges sagrado, assoiado om asmais antigas tradi�~oes da iviliza�~ao ariana. O mundo exterior pareia suave e sereno e os ora�~oesdos devotos Brahmos estavam heios de paz.Sri Ramakrishna, em seu quarto, onversava om Vijay e Haralal. Entraram alguns dis��pulos deKeshab.Inlinando-se diante do Mestre, disseram-lhe: \Senhor, o baro hegou. Keshab Babu pediu-nospara que o lev�assemos at�e l�a." Um pequeno bote j�a estava pronto para onduzi-lo at�e o baro. Malentrou na embara�~ao, perdeu a onsiênia exterior em samadhi. Vijay estava om ele.Entre os passageiros estava M. Assim que o bote aproximou-se, todos orreram para a grade deferro a �m de ver Sri Ramakrishna. Keshab estava ansioso para lev�a-lo a bordo em seguran�a. Commuita di�uldade o Mestre voltou �a onsiênia do mundo e foi levado para uma abine. Ainda emestado abstrato, andou meaniamente, apoiado num devoto. Keshab e outros inlinaram-se, masele n~ao estava onsiente da presen�a deles. Dentro da abine havia algumas adeiras e uma mesa.Fizeram-no sentar numa delas e Keshab e Vijay em outras duas. Alguns devotos estavam sentados,a maioria no h~ao, enquanto os outros permaneiam em p�e, do lado de fora, olhando pelas janelase portas. Sri Ramakrishna novamente entrou em samadhi profundo, ompletamente inonsiente domundo exterior.Como a abine estivesse muito abafada, devido �a presen�a de muita gente, Keshab abriu as janelas.Estava onstrangido om a presen�a de Vijay, uma vez que havia disordado sobre ertos prin��piosdo Brahmo Samaj e Vijay havia se separado da organiza�~ao de Keshab, juntando-se a uma outrasoiedade.Os devotos Brahmos olhavam atentamente para o Mestre. Gradualmente voltou �a onsiênia dossentidos, mas a intoxia�~ao divina ainda persistia. Dizia a si mesmo, num sussurro: \M~ae, por queTu me trouxeste aqui? Eles est~ao erados e presos. Posso libert�a-los?" Ser�a que o Mestre ahavaque as pessoas ali reunidas estavam fehadas dentro das paredes da pris~ao do mundo? Ser�a que sua119



desesperan�a fez o Mestre dizer essas palavras �a M~ae Divina?Sri Ramakrishna foi gradualmente voltando �a onsiênia do mundo exterior. Nilmadhav deGhazipur e um devoto Brahmo onversavam sobre Pavhari Baba. Outro devoto Brahmo disse aoMestre: \Senhor, esses senhores visitaram Pavhari Baba que vive em Ghazipur. �E um santo omoo senhor." O Mestre mal podia falar, apenas sorria. O devoto ontinuou: \Senhor, Pavhari Babamant�em uma fotogra�a do senhor no quarto dele." Apontando para o orpo, o Mestre disse om umsorriso: \Apenas uma fronha."O Mestre ontinuou: \Mas n~ao se deve esqueer que o ora�~ao do devoto �e a morada de Deus. Elehabita, sem d�uvida, em todos os seres, mas Se manifesta de forma espeial no ora�~ao do devoto. Umsenhor de grandes terras pode, de vez em quando, visitar todos os lugares de sua imensa propriedade,mas dizem que geralmente s�o �e enontrado numa determinada sala de sua asa. O ora�~ao do devoto�e a sala de Deus."\Aquele que �e hamado de Braman pelos jnanis, �e onheido omo Atman pelos yogis e Bhagavanpelos bhaktas. O mesmo Brahmin �e hamado de saerdote quando faz o ulto no templo e deozinheiro, quando prepara suas refei�~oes. O jnani, trilhando o aminho do Conheimento, sempredisrimina sobre a Realidade, dizendo: `Isto n~ao, isto n~ao.' Brahman n~ao �e nem `isso' , nem `aquilo'.Ele n~ao �e nem o universo, nem os seres humanos. Disriminando dessa maneira a mente torna-seest�avel. Logo ela desaparee e o aspirante entra em samadhi. Esse �e o Conheimento de Brahman.�E a erteza �rme do jnani de que, somente Brahman �e real e o mundo ilus�orio. Todos esses nomese formas s~ao ilus�orios omo um sonho. O que Brahman �e, n~ao pode ser desrito. N~ao se podenem mesmo dizer que Brahman �e uma Pessoa. �E essa a opini~ao dos jnanis, seguidores da �loso�aVedanta."\Mas os bhaktas aeitam todos os estados de onsiênia. Consideram o estado de vig��lia omoreal, tamb�em. N~ao onsideram o mundo ilus�orio, omo um sonho. Dizem que o mundo �e umamanifesta�~ao do poder e da gl�oria de Deus. Deus riou tudo - �eu, estrelas, lua, sol, montanhas,oeanos, homens e animais. Tudo isso onstitui Sua gl�oria. Est�a dentro de n�os, em nossos ora�~oes.Tamb�em, Ele est�a no exterior. Os devotos mais adiantados dizem que Ele Pr�oprio tornou-se tudoisso - os vinte e quatro prin��pios �osmios, o universo e todos os seres vivos. O devoto de Deus queromer a��uar e n~ao, tornar-se a��uar. (Todos riem)."\Sabem omo o amante de Deus se sente? Sua atitude �e: ` �O Deus, Tu �es o Amo, eu sou Teu servo.Tu �es as M~ae, eu sou Teu �lho.' Ou ent~ao: `Tu �es Pai e M~ae. Tu �es o Todo, eu sou a parte.' Ele n~aogosta de dizer: `Eu sou Brahman'."\O yogi quer realizar o Paramatman, a Alma Suprema. Seu ideal �e a uni~ao da alma individual oma Alma Suprema. Retira a mente dos objetos dos sentidos e proura onentrar-se no Paramatman.Por onseguinte, no primeiro est�agio de sua disiplina espiritual, retira-se para um lugar isolado omaten�~ao onentrada, pratia medita�~ao numa postura est�avel."\Mas a Realidade �e una e a mesma. A diferen�a est�a apenas no nome. Aquele que �e Brahman �e, naverdade, Atman, e tamb�em, Bhagavan. �E Brahman para os seguidores do aminho do Conheimento,Paramatman para os yogis e Bhagavan, para os amantes de Deus."O baro navegava para Calut�a, mas os passageiros om os olhos �xos no Mestre e om os ouvidosnas suas palavras impregnadas de n�etar divino, estavam inonsientes de todo movimento. Dakshi-neswar om seus templos e jardins, havia �ado para tr�as. Os remos batiam nas �aguas do Ganges,riando um som murmurante, mas os devotos estavam indiferentes a tudo isso. Enantados, olhavampara o grande yogi, a fae iluminada por um sorriso divino, o semblante irradiando amor, os olhosbrilhando de alegria - um homem que a tudo renuniara por Deus e que n~ao onheia nada a n~ao serDeus. Inessantes palavras de sabedoria u��am de seus l�abios.Mestre: \Os jnanis, que seguem a �loso�a n~ao-dualista da Vedanta, dizem que os atos de ria�~ao,preserva�~ao e destrui�~ao, o pr�oprio universo e todos os seres vivos, s~ao manifesta�~oes de Shakti, o120



Poder Divino. Se disriminarmos, veremos que tudo isso �e ilus�orio omo um sonho. S�o Brahman �ea Realidade, tudo o mais �e irreal. Mesmo a Pr�opria Shakti n~ao tem substânia, omo um sonho."\Mas embora voês disriminem toda a vida, a n~ao ser que estejam estabeleidos em samadhi,n~ao poder~ao ir al�em da jurisdi�~ao de Shakti, mesmo que digam: `Estou meditando' ou `Estou on-templando', ainda assim, estariam no dom��nio de Shakti, dentro de Seu Poder."\Assim Brahman e Shakti s~ao idêntios. Se aeitarem um, têm que aeitar o outro. �E omo o fogoe seu poder de queimar. Se virem o fogo, têm que reonheer tamb�em, seu poder de queimar. N~aopodem pensar em fogo, sem seu poder de queimar, nem podem pensar no poder de queimar, sem ofogo. N~ao se pode oneber os raios de sol sem o sol, nem se pode oneber o sol sem os raios."\Como �e o leite? �O, voês dizem que �e algo brano. N~ao podem pensar em leite sem sua branurae tamb�em, pensar na branura sem pensar no leite."\Assim, n~ao se pode pensar em Brahman sem Shakti, ou em Shakti sem Brahman. N~ao se podepensar no Absoluto sem o Relativo, ou no Relativo sem o Absoluto."\O Poder Primordial est�a sempre em a�~ao . Est�a sempre riando, preservando e destruindo, omoum jogo. Este Poder �e hamado Kali. Kali �e na verdade, Brahman e Brahman �e de fato, Kali. �Euma e mesma Realidade. Quando pensamos n'Ela omo inativa, quer dizer, n~ao engajada na ria�~ao,preserva�~ao e destrui�~ao, A hamamos Brahman, mas quando Ela est�a oupada nessas atividades, Ahamamos Kali ou Shakti. A Realidade �e uma e a mesma: a diferen�a est�a em nome e forma."\�E omo a �agua, hamada em diferentes l��nguas por nomes diferentes, omo `jali', `pani' e assimpor diante. H�a três ou quatro ghats no lago. Os hindus bebem �agua num lugar, hamam-na `jal'.Os mu�ulmanos num outro lugar, hamam-na `pani'. E os ingleses num tereiro lugar, `water'. Ostrês nomes denotam uma e mesma oisa, a diferen�a est�a somente no nome. De algum modo, algunsdirigem-se �a Realidade omo `Al�a', alguns omo `Deus', alguns omo `Brahman' ou `Kali', e outrospor nomes omo `Rama', `Jesus', `Durga', `Hari'."Keshab (sorrindo): \Desreve-nos, senhor, de quantas maneiras Kali, a M~ae Divina, brina nestemundo."Mestre (om um sorriso): \�O, Ela brina de diferentes modos. �E somente Ela que �e onheidaomo Maha-Kali, Nitya-Kali, Shmasana-Kali, Raksha Kali e Shyama-Kali. Maha-Kali e Nitya-Kaliest~ao menionadas na �loso�a tântria. Quando n~ao existia nem ria�~ao, nem o sol, a lua, os planetase a terra e quando a esurid~ao estava envolta na esurid~ao, ent~ao a M~ae, a Sem Forma, Maha-Kali,o Grande Poder, era una om Maha-Kali, a Absoluta."\Shyama-Kali tem um aspeto um tanto terno e �e adorada pelos hefes de fam��lia hindus. �Edoadora de Gra�as e Dissipadora do medo. O povo adora Raksha-Kali, a Protetora, quando oorremepidemias, fome, terremotos, sea e enhente. Shmasana-Kali �e a Enarna�~ao do poder de destrui�~ao.Habita nos remat�orios, erada de ad�averes, haais e terr��veis esp��ritos femininos. Da boa sai umuxo de sangue, em Seu peso�o est�a dependurado um olar de abe�as humanas e em Sua intura,um into feito de m~aos humanas."\Depois da destrui�~ao do universo, no �nal de um grande ilo, a M~ae Divina armazena as sementespara a pr�oxima ria�~ao. Ela �e omo a senhora mais velha de uma asa, que tem um pote onde guardaos diferentes utens��lios para o uso dom�estio. (Todos riem)."\�O sim! As donas de asa têm jarros omo esses, onde guardam `espuma do mar' , p��lulas azuis,sementes de pepino, de moranga e de aba�a et. Elas as tiram quando têm neessidade. Assimtamb�em, depois da destrui�~ao do universo, minha M~ae Divina, a Enarna�~ao de Brahman, guarda assementes para a pr�oxima ria�~ao. Depois da ria�~ao, o Poder Primordial mora no pr�oprio universo.Traz �a existênia esse mundo fenomenal e o penetra. Nos Vedas a ria�~ao est�a ligada �a aranha e suateia. A aranha produz a teia de si mesma e permanee nela. Deus �e quem ont�em o universo e aomesmo tempo, O que est�a ontido nele." 121



\�E Kali, minha M~ae Divina, negra? Ela paree negra porque est�a sendo vista �a distânia, masquando intimamente onheida, Ela n~ao o �e mais. O �eu paree ser azul ao longe, mas se for vistode perto, vemos que n~ao tem or. A �agua do oeano �e azul �a distânia, mas quando hegamos pertoe a pegamos, vemos que �e inolor."O Mestre, intoxiado pelo amor divino, antou:�E Kali, minha M~ae Divina, realmente negra?Desnuda da or mais negra,Ilumina o L�otus do Cora�~ao. . . .O Mestre ontinuou: \Esravid~ao e Libera�~ao s~ao ambas de Sua onstru�~ao. Por Sua maya, aspessoas mundanas �am enredadas em `mulher e ouro', mas por Sua gra�a atingem a libera�~ao. Ela�e hamada a Salvadora, Aquela que remove a esravid~ao que prende uma pessoa ao mundo."Em seguida, o Mestre antou a seguinte an�~ao , om sua voz melodiosa.No movimentado merado do mundo, �O Shyama, Tu �es as pipas utuantes.Alto, voam ao sabor do vento da esperan�a, presas pela linha de Maya.Suas estruturas s~ao esqueletos humanos, sus velas s~ao feitas dos três gunas.Mas todo seu trabalho urioso �e meramente para ornamento.Mas no barbante das pipas. Tu passaste pasta de manja do mundanismo.A �m de tornar ada �o mais ortante e forte.Em em mil papagaios, um ou dois no m�aximo �am livres;E Tu ris e bates palmas, �O M~ae, observando-os!Sob ventos favor�aveis, diz Ramprasad, os papagaios afrouxados ser~ao rapidamenteLevados para o in�nito, atravessando o mar do mundo.O Mestre disse: \A M~ae Divina �e sempre brinalhona e esportiva. Este universo �e o Seu jogo.Tem vontade pr�opria e deve ter sempre Sua pr�opria diretriz. Est�a plena de feliidade. D�a libera�~aoa um em em mil."Um devoto Brahmo: \Mas senhor, se Ela quisesse, poderia dar libera�~ao a todos. Por que ent~ao,Ela nos mant�em ligados ao mundo?"Mestre: \�E Sua vontade. Quer ontinuar brinando om os seres riados. No jogo de esonde-esonde aquele que est�a orrendo p�ara, quando os jogadores toam a `vov�o'. Se todos a toaremomo poder�a o jogo ontinuar? Isso a desagrada. Seu prazer �e o de ontinuar o jogo. Da�� o poetadizer:"Entre em mil papagaios, somente um ou dois no m�aximo, �am livres;Ent~ao Tu ris e bates palmas, �O M~ae, observando-os!\�E omo se a M~ae Divina dissesse �a mente humana, on�denialmente, om um pisar de olhos:`V�a e goze o mundo.' Como pode algu�em ensurar a mente? A mente s�o pode se desapegar domundanismo se, por Sua Gra�a, Ela a faz voltar para Si mesmo. S�o ent~ao, ela se torna um devotoaos p�es de L�otus da M~ae Divina'." Ent~ao Sri Ramakrishna, tomando sobre si, por assim dizer, asagonias de todos os hefes de fam��lia, antou queixando-se �a M~ae Divina.M~ae, essa �e a tristeza que amargamente aige o meu ora�~ao:Que embora Tu sejas a M~ae e eu esteja alerta,Haja assalto em minha asa.Muitas e muitas vezes prometo hamar-Te. 122



Mas quando a hora da ora�~ao hega, eu me esque�o;Agora vejo que tudo �e Tua m�agia.Como Tu nada deste, assim Tu reebeste, nada.Devo eu ser ensurado por isso, �O M~ae? Se Tu tivesses dadoCom erteza Tu terias reebidoDas Tuas pr�oprias d�adivas, eu teria dado a Ti.Gl�oria e vergonha, amargura e do�ura s~ao apenas Tuas:Esse mundo nada mais �e do que Teu jogo.Por que ent~ao, �O Aben�oada, Tu provoas tanta omo�~ao nele?Ramprasad diz: Tu me deste essa mente.E om olhar sabedor,Tu mandas, ao mesmo tempo, ir gozar o mundo.E assim vagueio abandonado por Tua ria�~ao,Afugentado pelo olhar mau de algu�emTomando o amargo pelo doe.O irreal pelo Real.O Mestre ontinuou: \Os homens est~ao iludidos por Sua maya e apegaram-se ao mundo."Diz Ramprasad: \Tu me deste essa mente."E om um olhar sabedor.Tu mandas ao mesmo tempo, ir gozar o mundo.Devoto Brahmo: \Senhor, n~ao podemos realizar Deus sem ren�unia ompleta?"Mestre (om uma risada): \Claro que podem! Por que deveriam renuniar a tudo? Est~ao bemomo est~ao, seguindo o aminho do meio - omo o melado, parte s�olido, parte l��quido. Conheem ojogo de artas `nax' ? Tendo obtido o n�umero m�aximo, �o fora do jogo. N~ao posso mais me divertir.Voês, ontudo, s~ao muito espertos. Alguns onseguiram dez pontos, outros seis e uns, ino. Voêsonseguiram o n�umero orreto: portanto, n~ao est~ao fora omo eu. O jogo ontinua. Ora, essa �e boa!(Todos riem)."\Conto-lhes a verdade: n~ao h�a nada de errado om voês, pelo fato de estarem no mundo, masdevem dirigir a mente para Deus, sen~ao, n~ao ser~ao bem suedidos. Fa�am seu dever om uma m~aoe om a outra, segurem Deus. Quando o trabalho estiver terminado, segurem Deus om ambas asm~aos."\Tudo �e quest~ao de mente. Esravid~ao e libera�~ao est~ao somente na mente. A mente tomar�a aor om a qual a tingirem. �E omo as roupas branas que aabaram de hegar da lavanderia. Seas mergulharem em tintura vermelha, �ar~ao vermelhas. Se mergulharem em tinta azul ou verde,�ar~ao azuis ou verdes. Tomar~ao somente a or da tintura na qual as mergulharem, qualquer queseja. J�a repararam que se lerem um pouo em inglês, logo ome�ar~ao a dizer palavras inglesas:`Foot fut it mit?' Ent~ao al�am botas e assobiam uma melodia e assim por diante. Tudo vai juntoou, se um erudito estuda sânsrito, imediatamente vai ome�ar a reitar versos sânsritos. Se serelaionarem om m�as ompanhias, ome�ar~ao a falar e pensar omo seus amigos. Por outro lado,quando estiverem em ompanhia dos devotos, apenas falar~ao e pensar~ao em Deus."\A mente �e tudo. O homem de um lado, tem a esposa e de outro, a �lha. Mostra afei�~ao porambas, de modo diferente, mas a mente �e uma e a mesma."\Esravid~ao est�a na mente e libera�~ao, tamb�em. Um homem �e livre, se pensar livremente: `Souuma alma livre. Como posso �ar ligado, quer more na oresta ou no mundo? Sou �lho de Deus,Rei dos Reis. Quem pode me prender?' Se for mordido por uma obra um homem pode libertar-sedo seu veneno dizendo enfatiamente: `N~ao h�a veneno em mim'. Do mesmo modo, repetindo omresolu�~ao e determina�~ao, `N~ao sou ligado, sou livre', uma pessoa torna-se realmente livre."123



\Uma vez uma pessoa deu-me um livro dos rist~aos e pedi-lhe que o lesse para mim. S�o falavade peado. (A Keshab). Peado �e tamb�em a �unia oisa que se ouve falar no seu Brahmo Samaj.O peador que diz onstantemente, `Estou ligado, estou ligado', s�o onsegue mesmo �e estar ligado.Aquele que diz, dia e noite, `Sou um peador, sou um peador', realmente torna-se um peador."\Uma pessoa deve ter uma f�e t~ao ardente em Deus, que possa dizer: `O que? Tenho repetidoo nome de Deus e o peado ainda pode permaneer em mim? Como posso ser ainda um peador?Como posso estar apegado?' "\Se um homem repete o nome de Deus, seu orpo, mente e tudo o mais tornam-se puros. Por queraz~ao uma pessoa deveria falar s�o de peado e de inferno e de oisas assim? Diga pelo menos umavez: ` �O Senhor, sem d�uvida �z oisas erradas, mas n~ao as repetirei'. Tenha f�e em Seu nome."\Sri Ramakrishna tornou-se intoxiado pelo amor divino e antou":Se apenas pudesse morrer repetindo o nome de Durga.Como podes Tu, �O Aben�oado,Impedir minha libera�~ao,Por mais peador que eu tenha sido . . .Ent~ao disse: \�A minha M~ae Divina orava apenas por puro amor. Oferei ores aos Seus P�es deL�otus e orei a Ela: `M~ae, aqui est�a Tua virtude, aqui est�a Teu v��io. Toma-os ambos e onede-mesomente puro amor por Ti. Aqui est�a Teu Conheimento, aqui est�a Tua ignorânia. Toma-os ambose d�a-me somente puro amor por Ti. Aqui est�a Tua pureza, aqui est�a Tua impureza. Toma-as ambas,M~ae, e onede-me somente puro amor por Ti. Aqui est�a Teu dharma, aqui est�a Teu adharma.Toma-os ambos, M~ae, e onede-me somente puro amor por Ti'."(Aos devotos Brahmos): \Ou�am agora uma an�~ao de Ramprasad":\Venha, vamos dar uma volta, �O mente, at�e Kali, a �Arvore que onede todos os desejos.E ali embaixo Ela olhe os quatros frutos da vida.De suas duas esposas, Desapego e Mundanismo.Traz apenas o Desapego no seu aminho para a �Arvore,E pergunte a seu �lho Disrimina�~ao a respeito da Verdade.Quando voê vai aprender a permaneer, �O mente na morada da Bem-aventuran�aCom Pureza e Corrup�~ao de ada lado?S�o quando voê tiver enontrado a maneira deManter essas esposas em harmonia sob o mesmo teto,Voê ver�a a inompar�avel forma da M~ae Shyama.Afugente instantaneamente de sua vida, seus pais, o Ego e a Ignorânia.Se a ilus~ao pux�a-lo para sua toa.Corajosamente agarre-se �a pilastra da Paiênia.Amarre ao poste da Despreoupa�~ao, as abras do v��io e virtude,Matando-as om a espada do Conheimento, se elas se rebelarem.Mantenha �a distânia os �lhos da Mundanismo, sua primeira esposa.E, se n~ao atenderem, afogue-os no mar da Sabedoria.Diz Ramprasad: Se voê �zer o que digoPode apresentar om bom resultado, �O mente, ao Rei da Morte.Fiarei bem satisfeito om voê e a hamarei de minha querida."Por que n~ao se �e apaz de realizar Deus nesse mundo? O Rei Janaka teve tal realiza�~ao. Ramprasaddesreveu o mundo omo uma simples `estrutura de ilus~ao', mas amando os p�es sagrados de Deus,ent~ao - 124



Este mundo �e mesmo uma mans~ao de alegria.Aqui posso omer, beber e �ar feliz.O poder de Janaka era inompar�avelO que lhe faltou do mundo ou do Esp��rito?Gozando tanto um, quanto o outro.Que bebeu leite de uma x��ara heia at�e a borda!(Todos riem)\Mas n~ao se pode ser um Rei Janaka de uma hora para outra. Janaka, no in��io, pratiou nasolid~ao muitas austeridades."\Mesmo que se viva no mudo, deve-se �ar na solid~ao de vez em quando. Ser�a de grande ajudaa um homem, afastar-se da fam��lia, morar sozinho e horar por Deus, mesmo por três dias. Sepensar em Deus um dia somente, em solid~ao, quando tiver tempo livre, isso tamb�em lhe far�a bem.As pessoas derramam um jarro de l�agrimas por sua esposa e �lhos. Mas quem hora por Deus?De vez em quando deve-se retirar para a solid~ao e pratiar disiplina espiritual a �m de realizarDeus. Vivendo no mundo e sufoado pelos seus in�umeros deveres, o aspirante, no primeiro est�agiode sua vida espiritual, enontra muitos obst�aulos no aminho da onentra�~ao. Quando as �arvoresda al�ada s~ao ainda novas, têm que ser eradas, do ontr�ario, ser~ao destru��das pelo gado. A era�e neess�aria enquanto a �arvore for pequena, mas pode ser retirada, quando o trono estiver grossoe forte. Ent~ao a �arvore n~ao ser�a dani�ada, mesmo que um elefante seja amarrado a ela. A doen�ado mundanismo �e semelhante �a febre tif�oide. No quarto desse tipo de paiente, h�a um grande jarrod'�agua e outro, de gostosos pikles. Se desejar ur�a-lo deve removê-lo desse aposento. O homem domundo �e omo esse paiente de febre tif�oide. Os diversos objetos de prazer s~ao o grande jarro d'�aguae o desejo de goz�a-los �e a sua sede. O simples pensamento dos pikles d�a �agua na boa; voê n~aotem que trazê-los para perto. Ele j�a est�a erado por eles. A ompanhia de mulher �e o pikles. Da��ser neess�ario o tratamento na solid~ao."\Pode-se voltar ao mundo depois de se ter atingido disrimina�~ao e desapego. No oeano domundo h�a seis roodilos: lux�uria, raiva et. N~ao h�a nada a temer se passar a�afr~ao no orpo antesde entrar na �agua. Disrimina�~ao e desapego s~ao o a�afr~ao. Disrimina�~ao �e o onheimento do que�e real e o que �e irreal. �E a realiza�~ao de que s�o Deus �e a real e eterna Substânia e que tudo o mais �eirreal, transit�orio, impermanente. Deve-se ultivar intenso fervor por Deus. Deve-se sentir amor porEle e ser atra��do para Ele. As gopis de Vrindavan sentiram a atra�~ao de Krishna. Deixe-me antaruma an�~ao para voês":\Esuta! A auta ressoou l�a no bosque.Devo voar para l�a porque Krishna espera na estrada.Digam amigas, voês vêm ou n~ao?Para voês, o meu Krishna �e somente um nome vazioPara mim. Ele �e a ang�ustia do meu ora�~ao.Voês ouvem as notas de Sua auta, somente om seus ouvidos,Mas �O, eu as ou�o no fundo de minha alma.Esuto Sua auta hamando: `Radha, venha' !Sem voê o bosque est�a despojado de enanto."O Mestre antou om l�agrimas nos olhos e disse a Keshab e outros devotos Brahmos: \N~aoimporta se aeitem ou n~ao, Radha e Krishna, mas por favor, aeitem a atra�~ao que um sentia pelooutro. Tentem riar em seu ora�~ao o mesmo desejo ardente por Deus. Anelo �e tudo o que voêsneessitam para realiz�a-Lo." Gradualmente a mar�e baixa ome�ou. O baro aumentou a veloidadeat�e Calut�a. Passaram sob a Ponte Howrath e avistaram o Jardim Botânio. Pediram ao apit~aopara ir um pouo mais rio abaixo. Os passageiros estavam enantados om as palavras do Mestre ea maioria tinha perdido a no�~ao do tempo e de quanto haviam navegado.125



Keshab ome�ou a servir arroz empapado e oo raspado. Os onvidados puseram a omida nasdobras da roupa e logo ome�aram a omer. Todos estavam muito felizes. O Mestre observou,entretanto, que Keshab e Vijay estavam onstrangidos e �ou ansioso para reonili�a-los.Mestre (a Keshab): \Olhe. Ali est�a Vijay. Sua briga paree-se om a de Shiva e Rama. Shiva foi oguru de Rama. Apesar de brigarem, logo �zeram as pazes, mas as aretas dos fantasmas, seguidoresde Shiva e os sons inompreens��veis dos maaos, seguidores de Rama, n~ao terminaram (Gargalhada).Essas brigas têm lugar, mesmo entre os pr�oprios parentes e amigos ��ntimos. Rama n~ao lutou ontraseus pr�oprios �lhos, Lava e Kusa? Assim tamb�em, voês devem ter notado omo a m~ae e sua �lha,morando juntas e tendo o mesmo objetivo espiritual, observam jejum em separado nas ter�as-feiras,ada uma om sua pr�opria ren�a, omo se o bem-estar de uma, nada tivesse a ver om o da outra.Mas o que bene�ia uma, bene�ia a outra. Assim tamb�em, voês têm uma soiedade religiosa eVijay pensa que deve ter a sua, tamb�em. (Risada). Penso que tudo isso �e neess�ario. Enquanto SriKrishna, Ele mesmo um Deus Enarnado, brinava om as gopis em Vrindavan, pessoas riadoras deproblemas omo Jatila e Kutila apareiam em ena. Podem perguntar o porquê disso. A resposta�e que um jogo n~ao pode se desenvolver sem pessoas riadoras de problemas. (Todos riem). N~ao h�agra�a sem Jatila e Kutila. (Gargalhada)."\Ramanuja postulou a doutrina do N~ao-dualismo Quali�ado. Mas seu Guru era um puro n~ao-dualista. Estavam em desaordo um om o outro e refutavam mutuamente seus argumentos. �E oque sempre aontee. Para o mestre, por�em, o dis��pulo �e muito ��ntimo."Todos desfrutavam a ompanhia e as palavras do Mestre.Mestre (a Keshab): \Voê n~ao estuda a natureza das pessoas antes de torn�a-las seus dis��pulos epor isso, elas se afastam de voê."\Todas as pessoas s~ao semelhantes, mas suas naturezas s~ao diferentes. Algumas têm sattva emexesso, outras muito rajas e ainda outras, um exesso de tamas. J�a reparou que os bolos onheidosomo puli têm a mesma aparênia, mas s~ao feitos de ingredientes muito diferentes. Uns têm leiteondensado, outros oo e outros, somente sementes de kalai fervidas. (Todos riem)."\Sabem qual �e a minha atitude? Da minha parte omo, bebo e vivo feliz. O resto a M~ae Divinaonhee. Na verdade h�a três palavras que me inomodam: `guru', `mestre' e `pai'."\H�a somente um Guru, que �e Sathidananda. S�o ele �e o Instrutor. Minha atitude em rela�~ao aDeus �e a de um �lho para om a m~ae. Podemos onseguir milh~oes de gurus humanos. Todos queremser instrutores, mas quem quer ser dis��pulo?"\�E extremamente dif��il ensinar os outros. Um homem s�o pode ensinar se Deus Se revela a Ele elhe d�a a ordem. Narada, Shukadeva e s�abios omo eles reeberam tal autoriza�~ao de Deus e Shankaratamb�em a teve. A n~ao ser que Deus ordene, quem ouvir�a suas palavras?"\Sabe omo as pessoas de Calut�a �am agitadas om tanta failidade? O leite sobe e ferveenquanto existir fogo debaixo dele. Apague o fogo e tudo �ar�a parado. As pessoas de Calut�agostam de sensa�~oes. Podemos vê-las avando um po�o num erto lugar. Dizem que querem �agua,mas se enontram uma pedra desistem; reome�am a avar em outro lugar. A�� talvez enontrem areia;desistem de novo. Reome�am ent~ao, num tereiro lugar e assim vai. Isso, por�em, n~ao aonteeriase um homem apenas imaginar que tem o mandato de Deus."\Deus revela-Se a uma pessoa e fala. S�o ent~ao ela pode reeber Seu omando. Qu~ao poderosass~ao as palavras de tal mestre! Podem remover montanhas. Mas, simples onferênias? O povo asouvir�a por alguns dias e as esqueer�a logo. Nuna agir�a somente por simples palavras."\Em Kamarpukur h�a um pequeno lago hamado Haldarpukur. Certas pessoas ostumavam sujaras margens todos os dias. Outras iam de manh~a para se banharem, xingavam essas pessoas em vozalta, e na manh~a seguinte, enontravam a mesma situa�~ao. O aborreimento n~ao tinha �m. (Todosriem). Os alde~oes do loal, por �m, informaram as autoridades. Um poliial foi avisado e oloou um126



aviso, na margem, dizendo: `Proibido ausar aborreimentos'. Isto bastou para que os transgressoresparassem imediatamente. (Todos riem)."\Para ensinar algu�em, deve-se ter autoriza�~ao, sen~ao, ensinar torna-se um engodo. Um homemque, por sua vez, �e um ignorante, ome�a a ensinar os outros - omo um ego guiando um outro ego!Em vez de fazer o bem, esse ensinamento �e prejudiial. Depois da realiza�~ao de Deus, obt�em-se avis~ao interior. S�o ent~ao, poder�a diagnostiar uma doen�a espiritual e dar instru�~ao."\Sem a delega�~ao de Deus, um homem torna-se iludido. Diz para si mesmo: `Estou ensinando�as pessoas.' Essa vaidade adv�em da ignorânia, pois somente uma pessoa ignorante pensa que �eela quem faz. Um homem realmente libera-se em vida, se sentir: `Deus �e O que faz. S�o Ele est�afazendo tudo. Eu n~ao fa�o nada.' Os sofrimentos e preoupa�~oes do homem surgem uniamente dopensamento persistente de que �e ele quem faz."\Voês falam de fazer bem para o mundo. �E o mundo uma oisa pequena? E, quem s~ao voês,digam-me, para fazerem bem ao mundo? Primeiro realizem Deus, vejam-n'O por meio de disiplinaespiritual. Se Ele lhes onferir poder, ent~ao podem fazer bem aos outros, do ontr�ario, n~ao."Um devoto Brahmo: \Devemos, senhor, abandonar nossas atividades at�e que realizemos Deus?"Mestre: \N~ao. Por que deveriam? Devem-se empenhar em tais atividades omo ontempla�~ao,antar Suas gl�orias e outras devo�~oes di�arias."Brahmo: \E nossos deveres mundanos - deveres ligados a ganhar dinheiro e assim por diante?"Mestre: \Sim, pode fazê-las, tamb�em, desde que neessitem delas para viver. Ao mesmo tempodevem orar a Deus na solid~ao, om l�agrimas nos olhos a �m de que possam exeutar aquelas obriga�~oesde uma forma desinteressada. Devem dizer-Lhe: ` �O Deus, diminui minhas obriga�~oes do mundo adavez mais, sen~ao, �O Senhor, aho que Te esqueerei, envolvido em tantas atividades. Posso pensarque estou fazendo um trabalho desinteressado, mas no �nal, aaba sendo ego��sta.' Pessoas que d~aomuitas esmolas ou distribuem omida para os pobres, aem v��timas do desejo de nome e fama."\Sambhu Mallik uma vez falou em onstruir hospitais, dispens�arios e esolas, estradas, reser-vat�orios p�ublios et. Eu lhe disse: `N~ao se desvie de seu aminho para uidar desses trabalhos.Exeute apenas aqueles que se apresentam e que s~ao de muita neessidade - exeute-os om desa-pego.' N~ao �e bom �ar envolvido em muitas atividades. Isso pode fazer om que se esque�a de Deus.Vindo ao templo de Kalighat alguns talvez gastem todo o seu tempo dando esmolas aos pobres.N~ao têm tempo para ver a M~ae no santu�ario interior. (Risada). Em primeiro lugar, fa�a tudo paraonseguir ver a M~ae Divina, mesmo que tenha que abrir aminho entre a multid~ao. Ent~ao, podeou n~ao dar esmolas, omo quiser. Voê pode dar aos pobres o quanto satisfa�a o seu ora�~ao, seassim sentir vontade. O trabalho �e somente um meio de realiza�~ao de Deus. Por onseguinte, dissea Sambhu: `Suponha que Deus apare�a diante de voê; ent~ao Lhe pediria para onstruir hospitais eambulat�orios para voê?' (Risada). Um amante de Deus jamais diz isso, mas sim: ` �O Senhor, d�a-meum lugar nos Teus P�es de L�otus. Mantenha-me sempre em Tua ompanhia. D�a-me sinero e puroamor por Ti'."\Karmayoga �e na verdade, muito dura. No Kaliyuga �e extremamente dif��il fazer os rituaispresritos nas esrituras. A vida de um homem est�a hoje em dia, entrada somente na omida. Elen~ao pode exeutar muitos ritos, onforme as esrituras. Suponhamos que uma pessoa esteja omfebre. Se for tentada uma ura demorada, om rem�edios antiquados, demorar�a muito e sua vidapode aabar-se. N~ao aguenta a espera. Hoje em dia a mistura dr�astia `D.Gupta' �e a indiada. NoKaliyuga o melhor rem�edio �e a Bhakti Yoga, o aminho da devo�~ao - antar as gl�orias do Senhor ea ora�~ao. S�o o aminho da devo�~ao �e a religi~ao para esta �epoa."(Aos devotos Brahmos): \O seu, tamb�em, �e o aminho da devo�~ao. S~ao realmente aben�oadosporque antam o nome de Hari e as gl�orias da M~ae Divina. Gostei de sua atitude. N~ao dizemque o mundo �e um sonho omo os n~ao-dualistas. Voês n~ao s~ao Brahmajnanis omo eles: s~ao127



bhaktas, amantes de Deus. Que voês O onsiderem uma Pessoa, tamb�em �e bom. Voês s~ao devotos.Certamente O realizar~ao se O hamarem om sineridade e dedia�~ao."O baro anorou em Kayalaghat e os passageiros prepararam-se para desembarar. Quandosa��ram, viram que a lua heia j�a havia surgido. As �arvores, os edif��ios e os baros do Gangesestavam banhados pelo suave luar. Chamaram uma arruagem para o Mestre e M. e alguns devotosentraram. O Mestre perguntou por Keshab que hegou perguntando sobre as medidas tomadas parao regresso do Mestre a Dakshineswar. Em seguida inlinou-se profundamente e despediu-se de SriRamakrishna.A arruagem atravessou o bairro europeu da idade. O Mestre apreiou as belas mans~oes emambos os lados da rua, muito bem iluminadas. Subitamente disse: \Estou om sede. O que se podefazer?" Nandalal, sobrinho de Keshab, parou a arruagem defronte ao India Club e subiu para pedir�agua. Conseguiu e o Mestre perguntou se o opo havia sido bem lavado. Assegurando-se que issohavia sido feito, bebeu a �agua.Enquanto a arruagem andava, o Mestre pôs a abe�a para fora, olhando om uma alegria infantil,as pessoas, os ve��ulos, os avalos e as ruas, tudo inundado pelo luar. De vez em quando ouvia assenhoras europ�eias antando ao piano. O Mestre estava muito feliz.A arruagem hegou �a asa de Surendra Mitra, um grande devoto do Mestre, a quem ele afetuo-samente, hamava Surendra. N~ao estava em asa.As pessoas da asa abriram uma das salas no andar t�erreo para o Mestre e sua omitiva. Aarruagem tinha que ser paga. Se Surendra estivesse l�a, ertamente o faria. O Mestre disse a um dosdevotos: \Por que n~ao pede �as senhoras da asa para pagar? Elas ertamente sabem que Surendranos visita em Dakshineswar. N~ao sou um estranho para elas." (Todos riem).Foram busar Narendra que vivia nessa parte da idade. Nesse meio tempo Sri Ramakrishna e osdevotos foram onvidados para ir �a sala de visitas no andar de ima. O h~ao estava oberto por umtapete e um len�ol brano. Algumas almofadas estavam espalhadas. Na parede havia um quadro a�oleo espeialmente pintado para Surendra, em que Sri Ramakrishna mostrava a Keshab a harmoniaentre o ristianismo, islamismo, budismo, hindu��smo e outras religi~oes. Vendo o quadro Keshab haviadito, erta oasi~ao: \Aben�oado seja a pessoa que teve a id�eia de pint�a-lo."Sri Ramakrishna onversava alegremente om os devotos, quando Narendra hegou. Isto fez oMestre �ar duplamente feliz. Disse ao jovem dis��pulo: \Hoje �zemos uma viagem de baro omKeshab. Vijay e outros devotos Brahmos estavam presentes. (Mostrando M.). Pergunte a ele o queeu disse a Keshab e Vijay sobre a m~ae e a �lha fazendo jejum na ter�a-feira, ada uma por sua onta,embora o bem-estar de uma fosse o bem-estar de outra. Disse, tamb�em, a Keshab que, enrenqueirosomo Jatila e Kutila eram neess�arios para dar sabor ao jogo. (A M.). N~ao �e verdade?"M.: \Sim, senhor, foi assim."Era tarde. Surendra ainda n~ao havia retornado. O Mestre tinha que voltar ao templo e hegouuma arruagem para lev�a-lo. M. e Narendra saudaram-no e despediram-se. A arruagem de SriRamakrishna partiu para Dakshineswar, perorrendo as ruas iluminadas pelo luar.10.1 Cronologia da Vida de Sri Ramakrishna1775 Nasimento de Khudiram.1791 Nasimento de Chandra Devi.1805 Nasimento de Ramkumar.1814 Khudiram estabelee-se em Kamarpukur. 128



1826 Nasimento de Rameswar.1835 Peregrina�~ao de Khudiram a Gaya.1836 Nasimento de Sri Ramakrishna, 18 de fevereiro, mais ou menos �as 5:15 da manh~a.1843 Morte de Khudiram.1845 Cerimônia do ord~ao sagrado de Sri Ramakrishna.1850 Ramkumar abre sua esola em Calut�a.1852 Sri Ramakrishna vem para Calut�a.1853 Nasimento da Santa M~ae, 22 de dezembro.1855 Fundado o templo de Kali em Dakshineswar. Hriday em Dakshineswar. Sri Ramakrishna �enomeado saerdote do templo de Vishnu e em seguida, do templo de Kali.1856 Morte de Ramkumar. Realiza�~ao de Deus e o primeiro estado de intoxia�~ao divina de SriRamakrishna.1857 Tratamento de Sri Ramakrishna sob a orienta�~ao de Gangaprasad.1858 Haladhari torna-se saerdote em Dakshineswar. Sri Ramakrishna vai para Kamarpukur.1859 Casamento de Sri Ramakrishna.1860 Volta a Dakshineswar. Vis~ao de Mathur.1861 Morte da Rani Rasmani. Enontro om Brahmani. Pr�atia tântria sob a orienta�~ao daBrahmani. Louura divina pela segunda vez.1863 Fim da pr�atia tântria. Enontro om o Pundit Padmalohan. Chandra Devi vem viver emDakshineswar.1864 Pr�atia de Sri Ramakrishna do vatsalya bhava sob a orienta�~ao de Jatadhari. Pr�atia do madhurbhava. Iniia�~ao em sannyas por Tota Puri.1865 Akshay substitui Haladhari. Totapuri deixa Dakshineswar.1866 Sri Ramakrishna no plano advaita durante seis meses. Doen�a. Pr�atia do islamismo.1867 Sri Ramakrishna em Kamarpukur. A partida da Brahmani.1868 Peregrina�~ao. Enontro om Gangama.1870 Peregrina�~ao om Mathur. Sri Ramakrishna no Colootola Harisabha. Visita a Kalna e Navad-vip.1871 Morte de Mathur.1872 Primeira visita da Santa M~ae a Dakshineswar. O Shodasi Puja.1873 Morte de Rameswar.1874 A Santa M~ae de novo em Dakshineswar.1875 A primeira visita de Sri Ramakrishna a Keshab Chandra Sen.1876 Morte de Chandra Devi.1877-78 Relaionamento om Keshab. Tereira visita da Santa M~ae a Dakshineswar.1879 Come�a a hegada dos dis��pulos.1880 �Ultima visita a Kamarpukur. Enontro om Rakhal e Narendranath.1881 Demiss~ao de Hriday. Enontro om Rakhal e Narendranath.1882 Visita ao Pundit Vidyasagar. A Santa M~ae novamente em Dakshineswar.129



1884 Morte de Keshab. Enontro om Pundit Shashadhar. Gopal Ma. A Santa m~ae vem viverde�nitivamente em Dakshineswar.1885 �Ultima visita a Panihati. Doen�a e mudan�a para Syampukur. Liga�~ao om Dr. Sarkar.Mudan�a para Cossipore.1886 Tratamento em Cossipore. Organiza�~ao dos dis��pulos. Mahasamadhi. 16 de agosto, doisminutos depois de uma hora da manh~a.
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