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Cap��tulo 0Introdu�~ao
0.1 Pref�aio �a edi�~ao norte ameriana de 1984O esritor e psiquiatra Viktor Frankl ostuma perguntar a seus paientes quando est~ao sofrendomuitos tormentos grandes e pequenos \Por que n~ao opta pelo sui��dio?" �E a partir das respostas aesta pergunta que ele enontra, freq�uentemente, as linhas entrais da psioterapia a ser usada. Numaso, a pessoa se agarra ao amor pelos �lhos; em outro, h�a um talento para ser usado, e, num tereiroaso, velhas reorda�~oes que vale a pena preservar. Costurar estes d�ebeis �lamentos de uma vidasemi-destru��da e onstruir om eles, um padr~ao �rme, om um signi�ado e uma responsabilidade- este �e o objetivo e o desa�o da logoterapia, vers~ao da moderna an�alise existenial elaborada pelopr�oprio Dr. Frankl.Neste livro, o Dr. Frankl desreve a experiênia que o levou �a desoberta da logoterapia. Prisio-neiro durante longo tempo em ampos de onentra�~ao, onde seres humanos eram tratados de modopior do que se fossem animais ele se viu reduzido aos limites entre o ser e o n~ao-ser. O pai, a m~ae, oirm~ao e a esposa de Viktor Frankl morreram em ampos de onentra�~ao ou em remat�orios, e exetosua irm~a, toda sua fam��lia morreu nos ampos de onentra�~ao. Como foi que ele - tendo perdidotudo o que era seu, om todos os seus valores destru��dos, sofrendo de fome, do frio e da brutalidade,esperando a ada momento a sua extermina�~ao �nal - onseguiu enarar a vida omo algo que valiaa pena preservar?Um psiquiatra que passou pessoalmente por tamanha experiênia ertamente tem algo a dizer.Ele - mais que ningu�em - pode ser apaz de ver a nossa ondi�~ao humana om sabedoria e om-paix~ao. As palavras do Dr. Frankl têm um aento profundamente honesto, porque est~ao baseadasem experiênias t~ao profundas que impedem qualquer distor�~ao. O que ele tem a dizer ganha emprest��gio devido �a sua atual posi�~ao na Fauldade de Mediina da Universidade de Viena e por ausado renome das l��nias logoterapêutias que hoje est~ao funionando em muitos pa��ses, segundo opadr~ao da famosa Polil��nia Neurol�ogia de Viktor Frankl, em Viena.�E imposs��vel evitar a ompara�~ao entre os enfoques terapêutio e te�orio de Frankl e o trabalhodo seu predeessor, Sigmund Freud. Os dois se preouparam basiamente om a natureza e a uradas neuroses. Freud enontra a raiz destas desordens angustiantes na ansiedade ausada por motivosinonsientes e onitantes. Frankl distingue v�arias formas de neurose e atribui algumas delas (asneuroses noogênias) �a inapaidade de enontrar um signi�ado e um sentido de responsabilidadeem sua existênia. Freud aentua as frustra�~oes da vida sexual; Frankl, a frustra�~ao do desejo desentido e signi�ado. Na Europa, hoje, h�a uma forte tendênia a um distaniamento de Freud e auma aproxima�~ao da an�alise existenial, que assume v�arias formas - entre elas a esola de logoterapia.Frankl n~ao repudia a postura de Freud - e isto �e t��pio da sua atitude tolerante - mas onstr�oi seutrabalho de bom grado sobre as ontribui�~oes freudianas. Tampouo ataa as outras formas de1



terapia existenial, mas aeita om satisfa�~ao o parenteso da logoterapia om elas.Esta narrativa, embora breve, �e muito bem onstru��da e atraente. Por duas vezes eu a li semlevantar uma s�o vez da poltrona, inapaz de me afastar da seq�uênia de suas palavras. Em algummomento, depois da metade da hist�oria, o Dr. Frankl introduz sua pr�opria �loso�a logoterapêutia,mas o faz de modo t~ao suave ao longo da narrativa que s�o depois de terminar a leitura �e que o leitorperebe tratar-se de um profundo ensaio, e n~ao apenas de mais uma hist�oria sobre as brutalidadesdos ampos de onentra�~ao.O leitor pode aprender muito om este fragmento autobiogr�a�o. Ele perebe o que um serhumano faz quando subitamente ompreende que n~ao tem \nada a perder sen~ao sua existênia t~aoridiulamente nua". Frankl faz uma ativante desri�~ao do misto de emo�~ao e apatia. Primeiro surgeuma fria e distante uriosidade de saber o pr�oprio destino. Depois surgem estrat�egias de preserva�~aodo que resta de vida, apesar das hanes de sobreviver serem pequenas. Fome, humilha�~ao, medo eprofunda raiva das injusti�as s~ao dominadas gra�as �as imagens sempre presentes de pessoas amadas,gra�as ao sentimento religioso, a um amargo senso de humor e at�e mesmo gra�as �as vis~oes urativasde belezas naturais - uma �arvore ou um pôr-do-sol.Mas estes momentos de onforto n~ao estabeleem o desejo de viver - a menos que ajudem oprisioneiro a ver um sentido maior no seu sofrimento aparentemente destitu��do de signi�ado. �E aquique enontramos o tema entral do existenialismo. A vida �e sofrimento, e sobreviver �e enontrarsigni�ado na dor, se h�a, de algum modo, um prop�osito na vida, deve haver tamb�em um signi�adona dor e na morte. Mas pessoa alguma �e apaz de dizer o que �e este prop�osito. Cada um devedesobri-lo por si mesmo, e aeitar a responsabilidade que sua resposta implia. Se tiver êxito,ontinuar�a a reser apesar de todas as indignidades. Frankl gosta de itar esta frase de Nietzshe:\Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer omo (viver)."No ampo de onentra�~ao todas as irunstânias onspiram para fazer o prisioneiro perderseu ontrole. Todos os objetivos omuns da vida est~ao desfeitos. A �unia oisa que sobrou �e \a�ultima liberdade humana" - a apaidade de esolher a atitude pessoal que se assume diante dedeterminado onjunto de irunstânias. Esta liberdade �ultima, reonheida pelos antigos est�oios epelos modernos existenialistas, assume um v��vido signi�ado na hist�oria de Frankl. Os prisioneiroseram apenas idad~aos omuns; mas alguns, pelo menos, omprovaram a apaidade humana deerguer-se aima do seu destino externo ao optarem por serem \dignos do seu sofrimento".Naturalmente, o autor, omo psioterapeuta, deseja saber omo se pode ajudar as pessoas aalan�ar esta apaidade exlusiva dos humanos. Como se pode despertar num paiente o sentimentode que �e respons�avel por algo perante a vida, por mais duras que sejam as irunstânias? Franklnos d�a um emoionante relato de uma sess~ao terapêutia que teve om seus ompanheiros de pris~ao.Respondendo a um pedido do editor, o Dr. Frankl aresentou �a sua autobiogra�a uma exposi�~aobreve, mas lara dos pontos b�asios da logoterapia. At�e agora a maior parte das publia�~oes desta\Tereira Esola Vienense de Psioterapia" (as anteriores s~ao as de Freud e Adler) tem apareido emalem~ao. Assim, o leitor gostar�a de ter um texto adiional de Frankl omplementando sua narrativapessoal.Ao ontr�ario de muitos existenialistas europeus, Frankl n~ao �e nem pessimista nem anti-religioso.Ao ontr�ario, para um esritor que enfrenta om oragem a ubiq�uidade das for�as do mal, ele assumeuma vis~ao surpreendentemente positiva da apaidade humana de transender sua situa�~ao dif��il edesobrir uma adequada verdade orientadora.Reomendo sineramente este pequeno livro, porque �e uma obra-prima de narrativa dram�atiafoalizada sobre os mais profundos problemas humanos. Tem m�eritos liter�arios e �los�o�os e forneeuma estimulante introdu�~ao a um dos mais signi�ativos movimentos psiol�ogios de nossos dias.
2



Gordon W. Allport10.2 Pref�aio do autor �a edi�~ao de 1984Este livro j�a viveu o su�iente para entrar na septuag�esima tereira impress~ao em inglês - al�em deter sido publiado em outras dezenove l��nguas. Apenas as edi�~oes em inglês venderam quase doismilh~oes e meio de exemplares.Estes s~ao os fatos, e �e poss��vel que eles sejam o motivo pelo qual os rep�orteres de jornais norte-amerianos, e espeialmente das esta�~oes de televis~ao, ome�am suas entrevistas, depois de listaremestes fatos, om a exlama�~ao: \Dr. Frankl, seu livro se transformou num autêntio best-seller -omo voê se sente om tamanho suesso?" Ao que ostumo responder que, em primeiro lugar, vejono status de best-seller do meu livro n~ao tanto uma onquista e realiza�~ao da minha parte, masomo uma express~ao da mis�eria dos nossos tempos: se entenas de milhares de pessoas prouram umlivro ujo t��tulo promete abordar o problema do sentido da vida, deve ser uma quest~ao que as est�aqueimando por dentro.Certamente, algo mais pode ter ontribu��do para o impato do livro: sua segunda parte, te�oria,\Coneitos Fundamentais de Logoterapia", foaliza a li�~ao que o leitor pode ter tirado da primeiraparte, o relato autobiogr�a�o (\Experiênias num Campo de Conentra�~ao"), enquanto que estaserve omo valida�~ao existenial das minhas teorias. Assim, as duas partes d~ao redibilidade uma �aoutra.N~ao tinha nada disso em mente quando esrevi o livro em 1945. E o �z no espa�o de tempo denove dias, om a �rme determina�~ao de ter o livro publiado anonimamente. Com efeito, a primeiraimpress~ao da vers~ao original alem~a n~ao mostra meu nome na apa, apesar de, na �ultima hora, euhaver �nalmente edido a meus amigos que estavam insistindo omigo para que deixasse o livro serpubliado om o meu nome pelos menos na p�agina de rosto, onde vai o t��tulo. Iniialmente, noentanto, havia sido esrito om a absoluta onvi�~ao de que, omo obra anônima, nuna daria famaliter�aria a seu autor. Havia querido simplesmente transmitir ao leitor, atrav�es de exemplos onreto,que a vida tem um sentido potenial sob quaisquer irunstânias, mesmo as mais miser�aveis. Eonsiderava que, se a tese fosse demonstrada numa situa�~ao t~ao extrema omo a de um ampo deonentra�~ao, meu livro enontraria um p�ublio. Consequentemente, me senti respons�avel pela tarefade oloar no papel o que eu havia vivido. Pensava que poderia ser �util a pessoas que têm inlina�~aopara o desespero.Paree-me algo ao mesmo tempo estranho e not�avel o fato de que - entre as d�uzias de livros queesrevi - preisamente este, que pretendia publiar anonimamente de modo que nuna desse reputa�~aoa seu autor, se transformasse num suesso. Em onseq�uênia, n~ao anso de alertar meus alunos,tanto na Europa omo nos Estados Unidos: \N~ao prourem o suesso. Quanto mais o prourareme o transformarem num alvo, mais voês v~ao sofrer. Porque o suesso, omo a feliidade, n~ao podeser perseguido; ele deve aonteer, e s�o tem lugar omo efeito olateral de um dedia�~ao pessoal auma ausa maior que a pessoa, ou omo subproduto da rendi�~ao pessoal a outro ser. A feliidadedeve aonteer naturalmente, e o mesmo oorre om o suesso; voês preisam deix�a-lo aonteern~ao se preoupando om ele. Quero que voês esutem o que sua onsiênia diz que devem fazer eoloquem-no em pr�atia da melhor maneira poss��vel. E ent~ao voês ver~ao que a longo prazo - estoudizendo: a longo prazo! - o suesso vai persegui-los, preisamente porque voês esqueeram de pensar1Gordon W. Allport, professor de Psiologia na Universidade de Harvard, �e um dos maiores esritores e professoresnesta �area no hemisf�erio norte. Publiou numerosos livros sobre Psiologia e foi o editor do Journal of Abnormal andSoial Psyhology [Jornal de Psiologia Soial e Anormal℄. Foi prinipalmente atrav�es do trabalho pioneiro do Prof.Allport que a importante teoria de Frankl foi introduzida nos Estados Unidos. Al�em disso, �e em grande parte gra�asa ele que o interesse em torno da logoterapia tem resido exponenialmente neste pa��s.3



nele."Se o texto do livro a seguir transmite, prezado leitor, uma li�~ao que pode ser tirada de Aushwitz,o texto do par�agrafo aima pode dar uma li�~ao tirada de um best-seller involunt�ario.Quanto a esta nova edi�~ao, foi aresentado um ap��tulo para atualizar as onlus~oes te�oriasdo livro. Tirado de uma palestra que pronuniei omo presidente honor�ario do Tereiro CongressoMundial de Logoterapia, no Auditorium Maximo da Universidade de Regensburg, na Rep�ubliaFederal da Alemanha (em junho de 1983), ele forma agora o P�os-esrito de 1984 a este livro, e �eintitulado \A Tese do Otimismo Tr�agio". O ap��tulo se refere a preoupa�~oes dos dias de hojee omo �e poss��vel \dizer sim �a vida" apesar de todos os aspetos tr�agios da existênia humana.Espera-se que um erto \otimismo" om rela�~ao ao nosso futuro possa uir das li�~oes retiradas donosso \tr�agio" passado. Viktor Emil FranklViena, 1983
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Cap��tulo 1Um Psi�ologo no Campo de Conentra�~aoEste livro n~ao trata de fatos e aonteimentos externos, mas de experiênias pessoais que milhares deprisioneiros viveram de muitas formas. �E a hist�oria de um ampo de onentra�~ao visto de dentro,ontada por um dos seus sobreviventes. N~ao vamos desrever os grandes horrores (j�a bastantedenuniados; embora nem sempre se aredite neles), mas sim as in�umeras pequenas torturas. Emoutras palavras, tentarei responder �a seguinte pergunta: \De que modo se reetia na abe�a doprisioneiro m�edio a vida otidiana do ampo de onentra�~ao?"Diga-se de antem~ao que as experiênias aqui relatadas n~ao se relaionam tanto om aonteimentosnos ampos de onentra�~ao grandes e famosos, mas om os que oorreram em suas famigeradas�liais menores. �E fato not�orio que justamente estes ampos mais reduzidos eram autêntios loaisde exterm��nio: Em pauta estar�a aqui n~ao a paix~ao e morte dos grandes her�ois e m�artires, mas a das\pequenas" v��timas, a \pequena" morte da grande massa. N~ao vamos nos oupar om aquilo que oCapo1 nem este ou aquele prisioneiro pessoalmente importante sofreu ou tem para ontar, mas vamostratar da paix~ao do prisioneiro omum e desonheido. Este �ultimo n~ao usava o distintivo em formade bra�adeira a era desprezado pelos Capos. Enquanto ele passava fome at�e morrer de inani�~ao, osCapos n~ao passavam mal. Houve at�e alguns que nuna se alimentaram t~ao bem em sua vida. Doponto de vista psiol�ogio e arateriol�ogio, este tipo de pessoas deve ser enarado antes omo osSS ou os guardas do ampo de onentra�~ao. Os Capos tinham se assemelhado a estes, psiol�ogia esoiologiamente, e om eles olaboravam. Muitas vezes eram mais rigorosos que a guarda do ampode onentra�~ao e eram os piores algozes do prisioneiro omum, hegando, por exemplo, a bater ommais violênia que a pr�opria SS. A�nal, de antem~ao somente eram esolhidos para Capos aquelesprisioneiros que se prestavam a este tipo de proedimento; e aso n~ao �zessem jus ao que deles seesperava, eram imediatamente depostos.1.1 Sele�~ao ativa e passivaO n~ao-iniiado que olha de fora, sem nuna ter estado num ampo de onentra�~ao, geralmente temuma id�eia errada da situa�~ao num ampo destes. Imagina a vida l�a dentro de modo sentimental,simpli�a a realidade e n~ao tem a menor id�eia da feroz luta pela existênia, mesmo entre os pr�opriosprisioneiros e justamente nos ampos menores. �E violenta a luta pelo p~ao de ada dia e pela pre-serva�~ao e salva�~ao da vida. Luta-se sem d�o nem piedade pelos pr�oprios interesses, sejam eles doindiv��duo ou do seu grupo mais ��ntimo de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminenteum transporte para levar erto n�umero de internados para outro ampo de onentra�~ao, segundo avers~ao o�ial, mas h�a boas raz~oes para supor que o destino seja a âmara de g�as, porque o trans-porte de pessoas doentes e fraas representa uma sele�~ao dos prisioneiros inapaitados de trabalhar,1Prisioneiros que dispunham de privil�egios (N. do E.). 7



que dever~ao ser dizimados num ampo maior, equipado om âmaras de g�as e remat�orio. �E nestemomento que estoura a guerra de todos ontra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas ontraoutros. Cada qual proura proteger-se a si mesmo ou os que lhe s~ao hegados, pô-los a salvo dotransporte, \requisit�a-los" no �ultimo momento da lista do transporte. Um fato est�a laro para todos:para aquele que for salvo desta maneira, outro ter�a que entrar na lista. A�nal de ontas, o queimporta �e o n�umero; o transporte ter�a que ser ompletado om determinado n�umero de prisioneiros.Cada qual ent~ao representa pura e simplesmente uma ifra, pois na lista onstam apenas os n�umerosdos prisioneiros. A�nal de ontas �e preiso onsiderar que em Aushwitz, por exemplo, quando oprisioneiro passa pela reep�~ao, ele �e despojado de todos os haveres e assim tamb�em aaba �andosem nenhum doumento, de modo que, quem quiser, pode simplesmente adotar um nome qualquer,alegar outra pro�ss~ao, et. N~ao s~ao pouos os que apelam para este truque, por diversas raz~oes. A�unia oisa que n~ao d�a margem a d�uvidas e que interessa aos funion�arios do ampo de onentra�~ao�e o n�umero do prisioneiro, geralmente tatuado no orpo. Nenhum vigia ou supervisor tem a id�eia deexigir que o prisioneiro se identi�que pelo nome, quando quer denuni�a-lo, o que geralmente aonteepor alega�~ao de \pregui�a". Simplesmente veri�a o n�umero que todo prisioneiro preisa usar, os-turado em determinados pontos da al�a, do asao e da apa, e o anotar (oorrênia muito temidapor suas onseq�uênias).Voltemos ao aso do transporte previsto. Nesta situa�~ao o prisioneiro n~ao tem tempo nem dis-posi�~ao para se demorar em reex~oes abstratas e morais. Cada qual s�o pensa em salvar a sua vidapara os seus, que por ele esperam em asa, e preservar aqueles aos quais se sente ligado de algumaforma no ampo de onentra�~ao. Por isso n~ao hesitar�a em dar um jeito de inluir outra pessoa,outro \n�umero" no transporte.Pelo que dissemos aima j�a d�a para entender que os Capos eram resultado de uma esp�eie de sele�~aonegativa: para esta fun�~ao somente se prestavam os indiv��duos mais brutais, embora felizmente tenhahavido, �e laro, exe�~oes, as quais, deliberadamente, n~ao vamos onsiderar aqui. Mas al�em dessasele�~ao ativa, efetuada, por assim dizer, pelo pessoal da SS, havia ainda uma sele�~ao passiva. Existiamprisioneiros que viviam anos a �o em ampos de onentra�~ao e eram transferidos de um para outro,passando �as vezes por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente onseguiam manter-se om vidaaqueles que n~ao tinham esr�upulos nessa luta pela preserva�~ao da vida e que n~ao hesitavam em usarm�etodos violentos ou mesmo em trair amigos. Todos n�os que esapamos om vida por milhares emilhares de felizes oinidênias ou milagres divinos - seja l�a omo quisermos ham�a-los - sabemos epodemos dizer, sem hesita�~ao, que os melhores n~ao voltaram.1.2 Relato do prisioneiro No� 119104: ensaio psiol�ogioQuando o ex-prisioneiro 119104 tenta desrever agora o que viveniou omo psi�ologo no ampo deonentra�~ao, �e preiso observar de antem~ao que naturalmente ele n~ao atuou ali omo psi�ologo, nemmesmo omo m�edio (a n~ao ser durante as �ultimas semanas). Cumpre salientar este detalhe, porqueo importante n~ao ser�a mostrar o seu modo de vida pessoal, mas a maneira omo preisamente oprisioneiro omum experimentou a vida no ampo de onentra�~ao. N~ao �e sem orgulho que digon~ao ter sido mais que um prisioneiro \omum", nada fui sen~ao o simples no� 119104. A maior partedo tempo estive trabalhando em esava�~oes e na onstru�~ao de ferrovias. Enquanto alguns pouosolegas de pro�ss~ao tiveram a sorte de �ar apliando ataduras improvisadas om papel de lixo empostos de emergênia dotados de algum tipo de alefa�~ao, eu, por exemplo, tive de avar sozinho umt�unel por baixo de uma estrada, para a oloa�~ao de anos d'�agua. Isto para mim n~ao deixou deser importante, pois omo reonheimento deste \servi�o prestado" reebi dois dos assim hamadosupons-prêmio; pouo antes do Natal de 1944. Esses upons eram emitidos pela �rma de onstru�~ao�a qual �eramos literalmente vendidos omo esravos pelo ampo de onentra�~ao. Em troa de adadia de trabalho de um prisioneiro a �rma tinha que pagar �a administra�~ao do ampo determinada8



quantia. Cada upom-prêmio ustava �a �rma 50 entavos e era resgatado a 5 igarros no ampode onentra�~ao, geralmente apenas depois de passadas algumas semanas. De repente eu estava deposse de um valor equivalente a doze igarros! Aontee que doze igarros valiam doze sopas, e dozesopas realmente signi�am muitas vezes a salva�~ao da morte por inani�~ao, para duas semanas, aomenos. Somente um Capo, que tinha seus upons-prêmio garantidos, �e que podia dar-se ao luxode fumar igarros al�em do prisioneiro que dirigia alguma o�ina ou dep�osito no almoxarifado e quereebia igarros em troa de favores espeiais. Todos os demais, os prisioneiros omuns, ostumavamtroar por gêneros aliment��ios aqueles igarros que reebiam atrav�es de upons-prêmio, isto �e, pormeio de servi�os adiionais que representavam perigo de vida; a n~ao ser que tivessem desistido deontinuar vivendo, por terem perdido as esperan�as, resolvendo ent~ao gozar os �ultimos dias de vidaque ainda tinham pela frente. Quando um olega ome�ava a fumar seus pouos igarros, j�a sab��amosque havia perdido a esperan�a de poder ontinuar - e, de fato, ent~ao n~ao ag�uentava mais.O anterior foi justi�ar e expliar o t��tulo do livro. Vejamos agora que sentido tem propriamenteum relato deste tipo. A�nal de ontas, j�a foi publiado um n�umero mais que su�iente de relatosontando os fatos nos ampos de onentra�~ao. Aqui todavia, apresentaremos os fatos apenas namedida em que eles desenadearam uma experiênia na pr�opria pessoa; �e para a experiênia pessoalem si que se voltar�a o estudo psiol�ogio que segue. Esse tem uma dupla inten�~ao, prourando atingirtanto o leitor que onhee omo o que n~ao onhee por experiênia pr�opria o ampo de onentra�~aoe a vida que ali se passa. Para o leitor que o onhee, prouraremos expliar suas experiêniasom os m�etodos ient���os dispon��veis no momento. Para os outros leitores, prouraremos tornarompreens��vel aquilo que para o primeiro j�a foi sentido e faltava ser expliado. O objetivo, ent~ao, �efazer o n~ao-iniiado tamb�em ompreender a experiênia do prisioneiro e suas atitudes, e ompreendertamb�em aquele n�umero t~ao reduzido de ex-prisioneiros que sobreviveram, aeitando a sua atitudesingular diante da vida - e que onstitui uma novidade do ponto de vista psiol�ogio. Pois a atitudedos sobreviventes n~ao �e sempre f�ail de ompreender. Frequentemente ouvimos essas pessoas dizer:\N~ao gostamos de falar sobre a nossa experiênia. N~ao �e neess�aria nenhuma explia�~ao para quemesteve num ampo, e a quem n~ao esteve jamais onseguiremos expliar o que havia dentro de n�os,nem tampouo o que ontinuamos sentindo hoje."�E muito dif��il fazer uma exposi�~ao met�odia deste tipo de ensaio psiol�ogio. A psiologia exigedistaniamento ient���o. Ser�a que a pessoa que experimentou a vida no ampo de onentra�~aoteria o distaniamento neess�ario, durante a experiênia, ou seja, na �epoa em que preisou fazeras respetivas observa�~oes? Aquele que est�a de fora tem distaniamento, mas est�a distante demaisdo uxo de vivênia para poder oloar qualquer a�rma�~ao v�alida. Pode ser que quem esteve om-pletamente envolvido tivesse muito pouo distaniamento para poder hegar a um julgamento bemobjetivo. Oorre, por�em, que somente ele hega a onheer a experiênia em quest~ao. Naturalmenten~ao s�o �e poss��vel mas �e at�e muito prov�avel que o rit�erio que aplia �as oisas esteja distorido. Istoser�a inevit�avel. Ser mister tentar exluir da desri�~ao o aspeto partiular e pessoal na medida doposs��vel; mas, quando neess�ario, ter tamb�em a oragem para uma desri�~ao de unho pessoal daexperiênia. Porque, a rigor, o perigo de uma investiga�~ao psiol�ogia semelhante n~ao reside emapresentar tra�os pessoais, mas exlusivamente em tornar-se tendeniosa. Por isso deixarei que ou-tros destilem mais uma vez o que est�a sendo apresentado, tirando do extrato dessas experiêniassubjetivas as suas onlus~oes impessoais em forma de teorias objetivas.Poderia ser uma ontribui�~ao �a psiologia do enareramento, investigada depois da PrimeiraGuerra Mundial, e que nos mostrou a \doen�a do arame farpado" dos primeiros ampos de onen-tra�~ao. Devemos ser gratos �a Segunda Guerra Mundial por ela ter aumentado o nosso onheimentosobre a \psiopatologia das massas" (para parafrasear o t��tulo de um livro bastante onheido deLeBon). Ela nos agraiou om a \guerra de nervos" e om todas as experiênias do ampo deonentra�~ao.Neste ponto quero menionar que iniialmente n~ao pretendia publiar este livro om o meu nome,mas apenas indiando o meu n�umero de prisioneiro. A raz~ao disto estava em minha avers~ao a todo e9



qualquer exibiionismo om rela�~ao �as experiênias vividas. O manusrito j�a estava onlu��do quandome onveneram de que uma publia�~ao anônima omprometeria o seu pr�oprio valor, visto que aoragem da on�ss~ao eleva o valor do testemunho. Por amor �a ausa, portanto, desisti tamb�em deortes posteriores, suplantando a avers~ao do exibiionismo om a oragem de onfessar - superando-me assim a mim mesmo.
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Cap��tulo 2A Primeira Fase: Reep�~ao no Campo deConentra�~aoNuma primeira lassi�a�~ao da enorme quantidade de material de observa�~oes sobre si mesmo ousobre outros, do total de experiênias e vivênias passadas em ampos de onentra�~ao, poder��amosdistinguir três frases nas rea�~oes psiol�ogias do prisioneiro ante a vida no ampo de onentra�~ao:a fase da reep�~ao no ampo, a fase da dita vida no ampo de onentra�~ao e a fase ap�os a soltura,ou melhor, da liberta�~ao do ampo.
2.1 A esta�~ao ferrovi�aria de AushwitzA primeira fase se arateriza pelo que se poderia hamar de hoque de reep�~ao. �E preiso lembrarque o efeito de hoque psiol�ogio pode preeder �a reep�~ao formal, dependendo das irunstânias.Este foi o aso, por exemplo, naquele transporte no qual eu mesmo heguei a Aushwitz. Imagine-sea situa�~ao: o transporte de 1500 pessoas est�a a aminho h�a alguns dias e noites. Em ada vag~ao dotrem se estiram 80 pessoas sobre a sua bagagem (seus �ultimos haveres). As mohilas, bolsas, et.empilhadas impedem quase toda vis~ao pelas janelas, deixando livre apenas um �ultimo v~ao na partesuperior. L�a fora se divisa o primeiro lar~ao da aurora. Todos ah�avamos que o transporte se dirigiapara alguma f�abria de armamento onde nos usariam para trabalhos for�ados. Aparentemente otrem p�ara em algum lugar no meio da linha; ningu�em sabe ao erto se ainda estamos na Sil�esia ouj�a na Polônia. O apito estridente da loomotiva ausa arrepios, eoando omo um grito de soorroante o pressentimento daquela massa de gente personi�ada pela m�aquina e por esta onduzida rumoa uma grande desgra�a. O trem ome�a a manobrar frente a uma grande esta�~ao. De repente, doamontoado de gente esperando ansiosamente no vag~ao, surge um grito: \Olha a tabuleta: Aushwitz!"Naquele momento n~ao houve ora�~ao que n~ao se abalasse. Todos sabiam o que signi�ava Aushwitz.Esse nome susitava imagens onfusas, mas horripilantes de âmaras de g�as, fornos remat�orios eexeu�~oes em massa. O trem avan�a lentamente, omo que hesitando, omo se quisesse dar aospouos a m�a not��ia a sua desgra�ada arga humana: \Aushwitz". Agora a vis~ao j�a est�a melhor: aaurora j�a permite ver a silhueta de um ampo de onentra�~ao de olossais dimens~oes, estendendo-sepor quilômetros �a esquerda e �a direita dos trilhos. M�ultiplas eras de arame farpado sem �m, torresde vigia, reetores e longas olunas de �guras humanas aos farrapos, inzentas no alvoreer, queavan�am exaustas pelas ruas desoladas do ampo de onentra�~ao - sem que ningu�em saiba paraonde. Aqui e ali se ouve um apito de omando - e ningu�em sabe para quê. Em alguns de n�os,o terror �a estampado no rosto. Eu pensava estar vendo erto n�umero de adafalsos dos quaispendiam pessoas enforadas. O horror tomava onta de mim, e isto era bom: segundo a segundo epasso a passo preis�avamos nos defrontar om o horror.11



Finalmente hegamos �a esta�~ao de desembarque. L�a fora, nenhuma movimenta�~ao, ainda. Derepente, brados de omando daquele jeito peuliar - estridente e rude - que de agora em dianteouvir��amos sempre de novo em todos os ampos de onentra�~ao, ujo som �e semelhante ao �ultimoberro de um homem assassinado, om uma diferen�a: o som tamb�em �e rouo e fanhoso, omose sa��sse da garganta de um homem que tem que gritar onstantemente assim porque est�a sendoonstantemente assassinado . . .Abrem-se violentamente as portas do vag~ao e ele �e invadido por um pequeno bando de prisioneirostrajando a roupa t��pia de relusos, abe�a raspada, por�em muito bem alimentados. Falam todas asl��nguas europ�eias poss��veis e irradiam todos uma jovialidade que neste momento e situa�~ao s�o podemesmo ser grotesa: Como a pessoa que est�a prestes a se afogar e se agarra a uma palha, assim o meuarraigado otimismo, que desde ent~ao sempre me aomete justamente nas piores situa�~oes, se agarraa esse fato: nem �e t~ao m�a a aparênia dessa gente, eles est~ao visivelmente bem humorados e at�erindo; quem diz que n~ao hegarei tamb�em �a situa�~ao relativamente boa e feliz desses prisioneiros?A psiquiatria onhee o quadro l��nio da assim hamada ilus~ao de indulto: a pessoa ondenada�a morte, preisamente na hora de sua exeu�~ao, ome�a a areditar que ainda reeber�a o indultojustamente naquele �ultimo instante. Assim n�os nos agarr�avamos a esperan�as e aredit�avamos at�e o�ultimo instante que n~ao seria nem poderia ser t~ao ruim. \Olha s�o o rosto rehonhudo e rosado dessesprisioneiros!" Nem de longe sonh�avamos que se tratava de uma \elite", um grupo de prisioneirosesolhido para reeber os transportes dos milhares que, anos a �o, entravam diariamente pela esta�~aode Aushwitz, isto �e, para tomar onta de sua bagagem juntamente om os valores nela oultos:utens��lios dif��eis de onseguir naquela �epoa e j�oias ontrabandeadas. Aushwitz naquele tempoera, sem d�uvida,um entro singular na Europa da �ultima fase da guerra: a quantidade de ouro,prata, platina e brilhantes que ali se enontrava, n~ao s�o nos gigantesos dep�ositos, mas ainda emm~aos do pessoal da SS bem omo do grupo de prisioneiros que nos reebia, ertamente n~ao tinhaparalelo. Certa vez, �eramos 1100 prisioneiros num �unio barra~ao (destinado a abrigar no m�aximo200), esperando pelo transporte para ampos menores, sentados, aoorados ou de p�e, no h~ao deterra, passando frio e om fome. N~ao havia lugar para todos se sentarem, menos ainda para sedeitarem. Num per��odo de quatro dias reebemos uma �unia vez uma lasa de p~ao (de 150 gramas).Naquela oasi~ao preseniei, por exemplo, uma onversa em que o enarregado do barra~ao negoiavaum prendedor de gravata, de platina, enravado de brilhantes, om um prisioneiro daquele grupode elite. O grosso desses objetos, entretanto, aabava sendo troado por aguardente que desse paradivertir-se uma noite. S�o sei de uma oisa: esses prisioneiros de muitos anos preisavam de �alool.Quem vai ensurar uma pessoa que se entorpee em semelhante situa�~ao interior e exterior? Paran~ao falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas âmaras de g�as e no remat�orio, e que sabiamperfeitamente que, passando o seu turno, seriam substitu��dos por outro grupo, e que seguiriam elesmesmos um dia o aminho daquelas v��timas ujos arrasos eram for�ados a ser agora. Esse gruporeebia �alool pratiamente �a vontade at�e do pessoal da SS.2.2 A primeira sele�~aoEu e pratiamente todos os integrantes do nosso transporte est�avamos, portanto, tomados por essailus~ao de indulto que aredita que tudo ainda pode sair bem. Pois ainda n~ao t��nhamos ondi�~oes deentender a raz~ao daquilo que ali se desenrolava; somente �a noite �e que ir��amos entender. Mandaram-nos deixar toda a bagagem num vag~ao, desembarar e formar uma �la de homens e outra de mulheres,para ent~ao des�lar perante um o�ial superior da SS. Curiosamente, tive oragem de levar omigominha saola, esondida da melhor maneira poss��vel debaixo da apa. Vejo, ent~ao, que a minhaoluna se dirige, homem por homem, em dire�~ao ao o�ial da SS. Fio alulando: se ele pereber opeso da saola que me puxa para o lado haver�a no m��nimo uma bofetada que me far�a voar na lama;isto eu j�a onheia de outra oasi~ao . . .Mais por instinto, quanto mais me aproximo daquele homem,12



deixo meu orpo ada vez mais ereto, para que ele n~ao pereba que estou arregando um peso. Ei-loagora �a minha frente: alto, esbelto, elegante, num uniforme perfeito e reluzente - uma pessoa bemtrajada e uidada, muito distante das nossas tristes �guras de rosto sonolento e aparênia dea��da.Ele se sente muito �a vontade. Ap�oia o otovelo direito na m~ao esquerda, e om a m~ao direita erguidaexeuta um leve aeno om o indiador, ora para a direita, ora para a esquerda. Nenhum de n�os tinhaa menor id�eia do signi�ado sinistro daquele pequeno gesto om o dedo - ora para a esquerda, orapara a direita, om freq�uênia muito maior para a direita. Chega a minha vez. Algu�em me sussurrouque para a direita (olhando da nossa dire�~ao) ia-se para o trabalho; para a esquerda, para um ampode doentes e inapaitados para o trabalho. Simplesmente deixo os fatos aonteerem. �E a primeiravez que fa�o isso. Mas tomarei esta atitude muitas vezes de agora em diante. Minha saola me puxapara a esquerda, mas me aprumo e �o ereto. O homem da SS me olha ritiamente. Paree hesitar,p~oe as duas m~aos nos meus ombros; fa�o um esfor�o para assumir uma postura do tipo militar. Fio�rme e ereto: lentamente, ele faz girar os meus ombros - e l�a me vou para a direita.�A noite �amos sabendo o signi�ado desse jogo om o dedo indiador: era a primeira sele�~ao!A primeira deis~ao sobre ser ou n~ao ser. Para a imensa maioria do nosso transporte, era de90%, foi a senten�a de morte. Ela foi levada a abo em pouas horas. Quem era mandado paraa esquerda marhava diretamente da rampa da esta�~ao para um dos pr�edios do remat�orio, onde -segundo me ontaram pessoas que ali trabalhavam - havia letreiros em diversas l��nguas europ�eias quearaterizavam o pr�edio omo asa de banhos. Ent~ao todos os partiipantes do transporte mandadospara a esquerda reebiam um peda�o de sab~ao mara \Rif". Sobre o que se desenrolava dali emdiante posso alar-me, depois que relatos mais autêntios j�a o tornaram onheido. N�os, a minoriado transporte, �amos sabendo naquela mesma noite. Perguntei a ompanheiros que j�a estavam h�amais tempo no ampo de onentra�~ao onde poderia ter ido parar meu olega e amigo P. - \Ele foimandado para o outro lado?" - \Sim", respondi. - \Ent~ao podes vê-lo ali", disseram. \Onde?" Umam~ao aponta para uma hamin�e distante algumas entenas de metros, da qual sobe assustadora ealta labareda pelo imenso e inzento �eu polonês, para se extinguir em tenebrosa nuvem de fuma�a.\O que h�a ali?" - \Ali o teu amigo est�a voando para o �eu", �e a resposta grosseira. Continuo sementender; mas logo ome�o a ompreender, assim que me \iniiam" no assunto.Tudo isto j�a ontei por anteipa�~ao. Sob o ponto de vista psiol�ogio, ainda t��nhamos um aminhomuito longo a perorrer, desde o alvoreer na esta�~ao at�e adormeermos pela primeira vez no ampode onentra�~ao. Nossa oluna foi obrigada orrer desde a esta�~ao, esoltada por um pelot~ao daguarda SS om o fuzil engatilhado, passando pelos orredores de arame farpado arregado de altatens~ao, at�e o banho de desinfe�~ao - para n�os, eleitos na primeira sele�~ao, ao menos um banho real.Mais uma vez era alimentada a nossa ilus~ao de indulto: a SS at�e pareia muito af�avel! Mas logoperebemos que eram agrad�aveis onoso enquanto viam rel�ogios em nossos pulsos, para, em tommuito ordial, nos persuadir a entreg�a-los, j�a que de qualquer forma ter��amos que entregar tudo queainda t��nhamos onoso. Cada um de n�os pensava onsigo mesmo: perdido por perdido, se essapessoa relativamente amig�avel reeber o rel�ogio em ar�ater partiular - por que n~ao? Quem sabe,um dia poder�a prestar-me algum favor.2.3 Desinfe�~aoFiamos esperando agora num galp~ao que forma a ante-sala da \desinfe�~ao". A SS vem omobertores sobre os quais devem ser jogadas as posses pessoais, todos os rel�ogios e todas as j�oias.Para a divers~ao dos prisioneiros \antigos" que olaboram, ainda h�a entre n�os alguns ingênuos que searrisam a perguntar se n~ao se poderia �ar ao menos om uma alian�a, um medalh~ao, um talism~a ouuma lembran�a? Ningu�em onsegue areditar que de fato tiram literalmente tudo da gente. Prouroonquistar a on�an�a de um dos prisioneiros antigos. Aproximo-me dele om uidado, mostro umrolo de papel no bolso interno da minha apa e digo: \Olha aqui! Tenho omigo um manusrito13



ient���o a ser publiado - j�a sei o que vais dizer, j�a sei: `esapar om vida, salvar a vida nua erua �e tudo, �e o m�aximo que se pode pedir do destino'. Mas eu n~ao posso largar isto, eu tenho essamania de grandeza e quero mais. Quero �ar om este manusrito, preserv�a-lo de alguma forma - eleont�em a obra da minha vida; ompreendes?" Ele ome�a a entender, sim; ome�a a sorrir om todoo rosto: primeiro, ompassivo; depois, omo se fosse divertido, �a de olhar zombeteiro e gozadorat�e botar uma areta e gritar omigo, liquidando a minha pergunta om uma �unia palavra, aquelapalavra que desde ent~ao sempre ouviria omo a mais usada no voabul�ario do prisioneiro do ampode onentra�~ao: \Merda!" A�� perebo em que p�e est~ao as oisas. Fa�o aquilo que representa o �apiede toda essa primeira fase de rea�~oes psiol�ogias: dou por enerrada toda minha vida at�e ali.De repente surge uma movimenta�~ao no grupo de ompanheiros do transporte, parados, p�alidosde medo, disutindo desorientados. Mais uma vez, os omandos gritados om voz roua; todos s~aotoados na orrida e aos empurr~oes para dentro da ante-sala propriamente dita do banho. Estamosnuma po�a grande em ujo entro um homem da SS aguarda at�e que nosso grupo esteja ompleto.Ent~ao ome�a: \Dou dois minutos. Estou olhando para o meu rel�ogio. Dentro de dois minutos voêstêm que estar ompletamente nus. Atirem tudo no h~ao; n~ao podem levar nada, exeto sapatos,intos ou suspens�orios, um par de �oulos e, no m�aximo, o bragueiro de quem tem h�ernia. Vouronometrar dois minutos: j�a!" Com uma pressa inr��vel o pessoal arrana a roupa do orpo; �amedida que o tempo vai se esgotando, for�am a roupa, orreias e intos e se despem ada vez maisnervosos e desesperados. S�ubito, os primeiros estalos. Sobre os orpos nus desem hiotes. Somoslevados para outra sala. Ent~ao nos raspam o pêlo de ima a baixo. N~ao somente da abe�a: n~ao �aum pêlo no orpo inteiro. Dali somos toados para dentro dos huveiros. Entramos mais uma vez em�la. Um prisioneiro mal reonhee o outro. Mas �e om grande al��vio e alegria que alguns onstatamque dos huveiros realmente sai �agua . . .2.4 O que resta: a existênia nua e ruaEnquanto ainda esperamos pelo huveiro, experimentamos integralmente a nudez: agora nada maistemos sen~ao esse nosso orpo nu (sem os abelos). Nada possu��mos a n~ao ser, literalmente, nossaexistênia nua e rua. Que restou em omum om nossa vida de antes? Para mim, por exemplo,�aram os �oulos e o into; este, entretanto, teria que ser dado em troa de um peda�o de p~ao,mais tarde. Para quem usasse bragueiro, ainda houve uma pequena surpresa espeial �a noite: oenarregado do nosso barra~ao pronuniou uma sauda�~ao na qual deu a \palavra de honra" deque quem tivesse osturado d�olares ou metal preioso em seu bragueiro, seria enforado por elepessoalmente \neste barrote aqui" (apontando om o dedo). Com muito orgulho, delarou ter estedireito, omo enarregado do grupo e segundo o regulamento do ampo.Os sapatos, om os quais em prin��pio pod��amos �ar, foram um ap��tulo �a parte. Cal�ados derelativa qualidade aabavam sendo tirados da gente, reebendo-se em troa um par que n~ao servia.Deram-se mal aqueles que seguiram o onselho, aparentemente bem intenionado, dos prisioneirosveteranos da guarda na antessala, de ortar o ano de suas elegantes botas e disfar�ar esse \ato desabotagem" passando sab~ao no orte. A SS pareia estar esperando justamente por isso, e mandouque todos se apresentassem para a vistoria dos sapatos. Quem entrasse em suspeita de ter ortadoo ano da sua bota era obrigado a entrar num pequeno quarto ont��guo. Pouo depois se ouviam osestalos do a�oite e os berros dos torturados.2.5 As primeiras rea�~oesDesfez-se assim, uma ap�os outra, qualquer ilus~ao que algu�em do grupo eventualmente ainda estivessenutrindo. A maioria de n�os agora �e tomada de algo inesperado: humor negro! Sabemos que nada mais14



temos a perder a n~ao ser uma vida ridiulamente nua. Debaixo do huveiro fazemos oment�ariosengra�ados, que pretendem ser graejos. Em atitude meio for�ada, ada qual se diverte primeiroonsigo mesmo, depois tamb�em om os outros. A�nal, do huveiro realmente sai �agua!Al�em do humor negro aparee ainda outra sensa�~ao: de uriosidade. Conhe�o essa rea�~ao numaoutra �area, omo atitude b�asia em situa�~oes espeiais na vida. Sempre que eu estava em perigo devida, em oasi~oes anteriores - por exemplo, em quedas, ao esalar montanhas, das quais me sa��ra bem- tive, durante fra�~oes de segundos, a mesma atitude frente ao que repentinamente estava suedendo:uriosidade - vontade de saber se eu esaparia om vida ou n~ao, om uma fratura na base do rânioou em outro lugar, et. Tamb�em em Aushwitz dominava esse esp��rito de uriosidade pratiamentefria, que distania as pessoas do seu mundo, fazendo-as enar�a-lo om objetividade. Com a atitudede observar e esperar, a alma retrai-se e proura salvar-se para outro lugar. Est�avamos uriosos porsaber o que aonteeria agora e quais seriam as onseq�uênias. Por exemplo, as onseq�uênias de se�ar ompletamente nu e molhado ao ar livre no frio do outono avan�ado. E nos dias seguintes auriosidade edeu lugar �a surpresa; surpresa, por exemplo, de n~ao se pegar um resfriado.S~ao muitas as surpresas triviais que ainda aguardam o prisioneiro re�em-hegado. Quem �e ligado �amediina aprende sobretudo uma oisa: os ompêndios mentem! Em algum livro de estudo onstavaque a pessoa n~ao onsegue ag�uentar mais que determinado n�umero de horas sem dormir. Eu mesmotinha a onvi�~ao de que havia ertas oisas que eu simplesmente n~ao onseguiria fazer. N~ao poderiadormir \aso n~ao . . . " N~ao onseguiria viver \sem . . . " Na primeira noite em Aushwitz, dormiem belihes de três andares, e em ada andar (medindo mais ou menos 2x2x5m) dormiam novepessoas, em ima de t�abua pura; e para obrir-se, havia dois obertores para ada andar, isto �e,para nove pessoas. Naturalmente s�o pod��amos nos deitar de lado, apertados e for�ados um ontrao outro, o que, por outro lado, fae ao frio reinante no barra~ao sem alefa�~ao, n~ao deixava de tersuas vantagens. N~ao era permitido levar sapatos para os belihes. Em grave infra�~ao ao �odigo, umou outro os usava �a guisa de travesseiro, mesmo estando totalmente enlameados. No mais, nadanos restava sen~ao apoiar a abe�a sobre o bra�o, mesmo que quase o destronasse. Mas o sono levaonsigo o estado onsiente, eliminando tamb�em o dolorido da posi�~ao.Outras oisas surpreendentes que se onsegue fazer: passar meses ou anos no ampo de onen-tra�~ao sem esovar os dentes, e mesmo assim ter uma gengiva em estado melhor que nuna, apesarda onsider�avel de�iênia de vitaminas. Ou usar a mesma amisa durante metade de um ano, at�eela �ar ompletamente irreonhe��vel; n~ao poder lavar-se de forma alguma, nem parialmente, porestar ongelada a �agua nos anos do lavat�orio; n~ao �ar om pus nas m~aos feridas e sujas de trabalharna terra (laro, enquanto n~ao houvesse sintomas de ongelamento). Uma pessoa de sono leve, queostumava aordar om o menor ru��do no quarto ao lado, aperta-se agora ontra um ompanheiroque rona a plenos pulm~oes a pouos ent��metros de seu ouvido e onsegue air em sono profundologo depois de deitar. Ent~ao nos d�avamos onta da verdade daquela frase de Dostoievski, que de�neo ser humano omo o ser que a tudo se habitua. Podem perguntar-nos. N�os sabemos dizer at�e queponto �e verdade que a pessoa a tudo se aostuma, sem d�uvida! Mas ningu�em pergunte de que modo. . .2.6 \Entrar no �o?"A nossa investiga�~ao psiol�ogia, no entanto, ainda n~ao havia hegado at�e l�a, nem tampouo n�os,prisioneiros, j�a ating��ramos este ponto no urso dos eventos. Est�avamos ainda na primeira fase darea�~ao psiol�ogia. Fae �a situa�~ao sem sa��da, ao perigo de morte a nos espreitar a ada dia; aada hora e minuto, fae �a proximidade da morte de outros, da maioria, era natural que quasetodos pensassem em sui��dio, mesmo que apenas por um momento. Em virtude de erta onvi�~aopessoal, que se eslareer�a adiante, na primeira noite em Aushwitz, pouo antes de adormeer, �za mim mesmo a promessa, uma m~ao apertando a outra, de n~ao \ir para o �o". Esta express~ao,15



orrente no ampo, designava o m�etodo usual de sui��dio: toar no arame farpado, eletri�ado emalta tens~ao. Tomar a deis~ao negativa de n~ao \ir para o �o" n~ao era dif��il. A�nal de ontas, atentativa de sui��dio n~ao fazia muito sentido. O mero �alulo de probabilidade, a \expetativa devida" estat��stia pratiamente exlu��a o prisioneiro omum do minguado perentual daqueles queainda sobreviveriam �as sele�~oes vindouras, dos mais diversos tipos. Em Aushwitz, o internado emestado de hoque n~ao tem medo algum da morte. Nos primeiros dias de sua estada, a âmara de g�asnem de longe representa um horror. Para ele, o g�as �e algo que o poupa de ometer sui��dio.A julgar por repetidas manifesta�~oes de ompanheiros, o hoque da reep�~ao n~ao hegou a meabater muito. Isso eu admito. Mesmo assim, somente pude dar um sorriso, e bem sinero, quando, namanh~a ap�os a primeira noite em Aushwitz, suedeu o que vou ontar. Durante o per��odo em que eraproibido sair da barraa sem inumbênia expressa, um onheido olega que hegara a Aushwitzsemanas antes de n�os, in�ltrou-se em nossa barraa. Queria tranq�uilizar-nos, dar eslareimento eonsolo. Magro a ponto de n~ao o reonheermos logo, mas mostrando-se bem disposto e despreou-pado, forneeu-nos algumas dias: \N~ao tenham medo! N~ao se preoupem om as sele�~oes! M�ediostêm mais hane om o M." (que era m�edio-hefe da SS. N~ao era verdade, por�em n~ao quero entrarno m�erito da quest~ao, nem qu~ao diab�olia era essa aparênia que se dava o menionado \m�edio".O m�edio do bloo, prisioneiro omo n�os, homem de uns sessenta anos, ontou-nos que implorara aodoutor M. que poupasse seu �lho, destinado �a âmara de g�as. O doutor M., entretanto, lho negoufria e terminantemente.) \S�o aonselho e pe�o uma oisa: voês têm que fazer a barba, todos os dias,seja de que jeito for, nem que seja om um ao de vidro. Mesmo que voês tenham que sari�ar o�ultimo peda�o de p~ao para que algu�em fa�a a sua barba. Voês ent~ao pareem mais jovens, o rosto�a mais rosado depois de raspado. N~ao �quem doentes de jeito nenhum, nem om a aparênia dedoentes! Se voês querem ontinuar om vida, s�o h�a um jeito: darem a impress~ao de serem apazesde trabalhar. Basta algu�em �ar manando por qualquer ferimento banal ou quando o sapato est�aapertando. Se a SS vê algu�em nesse estado, onvoa-o om um aeno, e no dia seguinte �e erto queele vai para a âmara de g�as. Sabem o que n�os hamamos de `mu�ulmano'? Uma triste �gura, umder�epito de jeito adoentado e magro que n~ao ag�uenta mais trabalho pesado. Mais edo ou maistarde, geralmente em seguida, todo mu�ulmano aaba na âmara de g�as! Por isso repito: voês têmque fazer a barba, têm que andar om ompostura! Ent~ao n~ao preisam ter medo da âmara deg�as. Assim omo voês est~ao parados na minha frente, mesmo s�o om vinte e quatro horas de vidano ampo, voês todos n~ao preisam ter medo algum da âmara de g�as, afora talvez um: voê", eapontou para mim. \Voê n~ao vai �ar brabo omigo, n~ao �e? Mas eu digo isso abertamente paravoês. S�o mesmo ele, talvez", e aenou om a abe�a mais uma vez em minha dire�~ao, \dentre voêstodos, s�o ele entra em ogita�~ao na pr�oxima sele�~ao. Portanto, voês podem �ar tranq�uilos!" Eujuro que naquela oasi~ao dei um sorriso, e estou onvito de que qualquer outro na minha situa�~aoe naquele dia n~ao teria reagido de outra forma.Gatthold Ephraim Lessing foi quem disse uma vez: \Quem n~ao perde a abe�a om ertas oisas �eporque n~ao tem abe�a para perder." Ora, numa situa�~ao anormal, uma rea�~ao anormal simplesmente�e a onduta normal. Tamb�em omo psiquiatras esperamos que uma pessoa, quanto mais normal for,reaja de modo mais anormal ao fato de ter a��do numa situa�~ao anormal, omo seja, de ter sidointernada num maniômio. Tamb�em um prisioneiro, ao ser internado num ampo de onentra�~ao,demonstra um estado de esp��rito anormal, embora n~ao deixe de ser uma rea�~ao psiol�ogia naturale, onforme ainda se mostrar�a, t��pia naquelas irunstânias.
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Cap��tulo 3A Segunda Fase: A Vida no Campo deConentra�~ao
3.1 ApatiaO tipo de rea�~ao que aabamos de araterizar ome�a a se alterar depois de pouos dias. Ap�os oprimeiro est�agio de hoque, o prisioneiro passa para o segundo est�agio, a fase de relativa apatia. Apessoa aos pouos vai morrendo interiormente. Afora as diversas rea�~oes emotivas aima desritas, oprisioneiro re�em-internado ainda experimenta, durante o primeiro per��odo de sua estada no ampo,outras sensa�~oes extremamente torturantes, que passam a morti��a-lo. Surge, sobretudo, indiz��velsaudade de seus familiares. Uma saudade t~ao ardente que s�o resta uma sensa�~ao: a de se onsumir.Al�em disso h�a o nojo. O nojo de toda a fealdade que o era, interior e exterior. Como a maioria dosseus ompanheiros, o prisioneiro est�a \vestido" em farrapos tais, que a seu lado um espantalho teriaares de elegânia. Entre as barraas, no ampo de onentra�~ao, h�a somente um loda�al. E quantomais se trabalha em sua elimina�~ao, tanto mais se entra em ontato om a lama. �E justamente ore�em-internado que ostuma ser destaado para grupos de trabalho nos quais ter�a que se oupar oma limpeza de latrinas, elimina�~ao de exrementos, et. Quando estes s~ao transportados sobre terrenoaidentado, geralmente n~ao esapamos de levar uns respingos do l��quido abjeto; qualquer gesto querevele uma tentativa de limpar o rosto, om erteza provoar�a uma bordoada do Capo, que se irritaom a exessiva sensibilidade do trabalhador. A morti�a�~ao dos sentimentos normais ontinuaavan�ando. No ome�o o prisioneiro desvia o olhar ao ser onvoado, por exemplo, para assistir aoexer��io oletivo de algum grupo. Por enquanto ele n~ao onsegue suportar a ena de pessoas sendosadiamente torturadas, vendo ompanheiros subindo e baixando horas a �o na sujeira, ao ritmoditado a porrete. Passados alguns dias ou semanas, ontudo, ele j�a reage de forma diferente. Demanh~a edo, ainda no esuro, est�a om o grupo de trabalho, pronto para sair marhando numa dasruas do ampo, frente ao port~ao de entrada; ouve gritos, olha e observa omo um ompanheiro seu�e esmurrado at�e air no h~ao, e isto v�arias vezes. �E levantado e sempre de novo derrubado a soos.Por quê? Porque est�a ardendo em febre, mas s�o pôde pedir que ontrolassem a sua temperatura �anoite, fora do tempo h�abil para dar baixa no ambulat�orio. Agora ele �e punido pela v~a tentativa dereeber baixa de manh~a para n~ao preisar marhar para o trabalho externo. O reluso observador,em pleno segundo est�agio de suas rea�~oes ps��quias, n~ao mais tenta ignorar a ena. Indiferente e j�ainsens��vel, pode �ar observando sem se perturbar.Outra: quando ele mesmo, �a noite, �a se espremendo no ambulat�orio na esperan�a de reeber doisdias de \repouso", por ausa de suas les~oes ou de seu edema, ou por ausa de sua febre, de sorte quen~ao neessita sair para o trabalho durante esses dois dias, n~ao se deixa perturbar ao ver um meninode uns doze anos, para o qual n~ao mais havia al�ados no ampo e que por isso fora obrigado a �arpor horas a �o de p�es desal�os na neve, prestando servi�os externos durante o dia. Os dedos dos p�es17



do menino est~ao restados de frio, e o m�edio do ambulat�orio arrana om a pin�a os toos ner�otiose enegreidos de suas artiula�~oes. O nojo, o horror, o ompadeimento, a revolta, tudo isso nossoobservador j�a n~ao pode sentir nesse momento. Padeentes, moribundos e mortos onstituem umaena t~ao orriqueira, depois de algumas semanas num ampo de onentra�~ao, que n~ao onseguemsensibiliz�a-lo mais.Por erto tempo estive deitado num barra~ao em que estavam aquartelados os que sofriam de tifoexantem�atio, em meio a paientes om febre alta e em pleno del��rio, muitos deles �as portas da morte.Mais um aaba de morrer. Que aontee pela en�esima vez, sim, pela en�esima vez, sem despertarum m��nimo de rea�~ao ou sentimento? Fio observando omo um ompanheiro depois do outro seaproxima do ad�aver ainda quente; um lhe surrupia o resto de batatas enardidas do almo�o; outroveri�a que os sapatos de madeira do ad�aver ainda est~ao um pouo melhores que os seus pr�oprios; umtereiro tira o manto do morto; outro, a�nal, ainda �a ontente por surripiar um barbante - imagine.Fio olhando, ap�atio. Finalmente dou-me um empurr~ao e me animo a onvener o \enfermeiro" alevar o orpo para fora do barra~ao (um galp~ao de h~ao batido). Quando ele resolve fazê-lo, pegao ad�aver pelas pernas, f�a-lo rolar em dire�~ao ao estreito orredor entre as duas �leiras de t�abuas �aesquerda e �a direita, sobre as quais est~ao deitados os inq�uenta enfermos aometidos da febre, paraent~ao arrast�a-lo pelo h~ao aidentado at�e hegar �a porta do barra~ao. Dali sobe dois degraus parafora, em dire�~ao ao ar livre - o que j�a �e um problema para n�os, debilitados pela fome rônia. Semaux��lio das m~aos, sem nos puxarmos para ima segurando nos postes, todos n�os, que j�a estamos h�ameses no ampo, h�a muito n~ao onseguimos mais levantar o pr�oprio peso do orpo somente om afor�a das pernas, para vener esses dois degraus de vinte ent��metros. Agora o homem hega at�e aliom o ad�aver. Com muito esfor�o ele se al�a primeiro, e depois o morto: primeiro as pernas, depoiso trono, e �nalmente o rânio, que d�a l�ugubres panadas nos degraus. Logo em seguida �e trazido obarril om a sopa, que �e distribu��da e avidamente sorvida.O meu lugar �a em frente �a porta, do outro lado da barraa, pr�oximo da �unia janelinha, umpouo aima do solo. Minhas m~aos geladas se aonhegam �a vasilha quente da sopa. Enquantosorvo seu onte�udo sofregamente, por aaso dou uma espiada para fora da janela. L�a est�a o ad�averre�em-tirado do barra~ao, a �tar a janela de olhos esbugalhados. H�a apenas duas horas eu estavaonversando om esse ompanheiro. Continuo tomando a sopa. Se eu n~ao tivesse �ado espantadoom a minha pr�opria insensibilidade, de erta forma por uriosidade pro�ssional, esta experiênianem se teria �xado em minha mem�oria, de t~ao pouo sentimento que o fato todo me despertou.3.2 O que d�oiA apatia e a insensibilidade emoional, o desleixo interior e a indiferen�a - tudo isso arater��stiasdo que designamos de segunda fase dentro das rea�~oes an��mias do reluso no ampo de onentra�~ao- muito edo tamb�em tornam a v��tima insens��vel aos espanamentos di�arios e em que se ada hora.Esta ausênia de sensibilidade onstitui uma oura�a sumamente neess�aria da qual se reveste emtempo a alma dos prisioneiros.No ampo se �e espanado pelas raz~oes mais insigni�antes, ou mesmo sem raz~ao alguma. Porexemplo: no loal da obra est�a sendo distribu��da a \merenda". Coloamo-nos em �la. Aquele quese enontrava atr�as de mim deve ter se oloado talvez um palmo fora do alinhamento, o que n~aodeve ter agradado ao guarda SS, talvez por um apriho de simetria �otia, embora do ponto de vistadisiplinar isto fosse ompletamente irrelevante e sup�eruo - a�nal de ontas, est�avamos num terrenoaidentado e ainda n~ao nivelado. Eu, por�em, n~ao podia ter a menor id�eia do que oorria atr�as demim na �la, nem do que se passava na mente do guarda. De repente senti dois violentos golpes naabe�a. S�o ent~ao me dei onta de que o guarda estava parado a meu lado e tinha usado o assete.A dor f��sia ausada por golpes n~ao �e o mais importante por sinal, n~ao s�o para n�os, prisioneiros18



adultos, mas tamb�em para rian�as que reebem astigo f��sio! A dor psiol�ogia, a revolta pelainjusti�a ante a falta de qualquer raz~ao �e o que mais d�oi numa hora dessas. Assim �e ompreens��velque um golpe que nem hega a aertar eventualmente pode doer at�e muito mais. Exemplo: ertavez estive trabalhando numa estrada de ferro, em plena tempestade de neve. A tempestade seriaraz~ao su�iente para interromper o trabalho; e para n~ao sentir muito frio, aplio todo o ��mpeto em\entupir" om pedras os espa�os debaixo dos trilhos. Paro por um momento, a �m de tomar fôlego,e me ap�oio na ferramenta. Por infeliidade, no mesmo instante o guarda se vira em minha dire�~aoe pensa naturalmente que estou vadiando. O que me d�oi agora, apesar de tudo e a despeito dainsensibilidade resente, n~ao �e a perspetiva de alguma arraspana ou bordoada, e sim o fato deque para aquele guarda essa �gura der�epita e esfarrapada, que s�o de longe lembra vagamente umser humano, n~ao meree sequer uma repreens~ao. Ao inv�es, ele n~ao faz mais do que levantar umapedra do h~ao e, omo se estivesse brinando, atira-a em minha dire�~ao. Desse jeito - foi o que senti- hama-se a aten�~ao de um biho qualquer, assim se adverte o animal dom�estio de seu \dever", oanimal om que se tem uma rela�~ao t~ao super�ial que \nem" se hega a astig�a-lo.3.3 O es�arnioO que mais d�oi ao se ser golpeado �e o es�arnio. Estamos arregando dormentes longos e pesadossobre os trilhos obertos de gelo. Se qualquer um de n�os air, h�a enorme perigo n~ao s�o para o infeliz,mas tamb�em para os ompanheiros que junto om ele arregam o dormente. Um olega e velhoamigo meu tem, de nasen�a, teve uma luxa�~ao na oxa. Ele se onsidera feliz por ainda onseguirtrabalhar, uma vez que para pessoas om defeito f��sio, omo ele, ada \sele�~ao" signi�a morteerta na âmara de g�as. Agora ele vai manando ao longo dos trilhos, arregando um dormenteexepionalmente pesado. A pouos passos do lugar onde esses s~ao empilhados, vejo que ele quaseperde o equil��brio, om perigo de air e derrubar os outros onsigo. Como ainda n~ao tenho umdormente para arregar, vou automatiamente em seu soorro, para apoi�a-lo e ajud�a-lo a arregar.Eis que j�a dese o assetete sobre minhas ostas. Com uma gritaria loua sou repreendido e mandadode volta. Mas pouos minutos antes o mesmo supervisor aabara de me dizer em tom de deboheque n�os, \velhaos", n~ao t��nhamos esp��rito de amaradagem.De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, ome�amos a piar a amada superiordo h~ao, que estava ompletamente ongelada, em plena oresta, para assentar tubos de analiza�~aode �agua. Na �epoa eu j�a estava bastante enfraqueido �siamente. Chega o apataz, bohehudo ede faes rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita abe�a de leit~ao. Noto que est�a usando luvas, quefazem muito bem naquele frio, enquanto n�os temos que trabalhar sem elas. Al�em disso, traja umasao de ouro forrado de peles. Ele me �xa por algum tempo, alado. Tenho um mau press�agio,pois �a minha frente se vê um monte de terra que permite ontrolar perfeitamente o quanto j�a produzi.Ent~ao ele ome�a: \Seu vagabundo! Estou de olho em voê o tempo todo! Ainda vou ensin�a-lo atrabalhar mesmo que voê tenha que arranar a terra a dentes! Olha que fa�o voê estiar as anelasaqui mesmo! Em dois dias aabo om voê! Logo se vê que em toda sua vida nuna trabalhou!A�nal, o que voê foi, antes de vir aqui, seu poralh~ao? Comeriante? Hein?" Para mim, tantofaz. Tenho que levar a s�erio sua amea�a de aabar omigo em pouo tempo. Fio parado de p�e eo �to om �rmeza nos olhos: \Eu era m�edio. Espeialista." - \O que? M�edio? Voê aliviava obolso das pessoas, isto sim!" - \Sr. apataz: por asualidade meu trabalho prinipal era feito degra�a, em ambulat�orio para os pobres." Isto foi demais. Ele se atira em ima de mim, me derrubano h~ao e berra feito um louo - n~ao lembro mais o quê. Mas tive sorte. Um Capo do meu grupo detrabalho se mostrava muito reonheido para omigo. Passei a ser seu protegido desde quando lhedera aten�~ao ao me ontar seus asos amorosos e onitos matrimoniais durante a marha de v�ariashoras rumo ao loal da obra; �-lo om vis��vel ompreens~ao pro�ssional e impressionei-o om umadiagnose araterol�ogia sobre a sua pessoa e alguns onselhos psioterapêutios.19



Desde ent~ao ele me era muito grato. J�a fazia v�arios dias que sua gratid~ao me era de grande valia.Isto porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado, na primeira �leira de ino da nossaoluna de trabalho, que perfazia geralmente duzentos e oitenta indiv��duos. Isto para mim foi de umvalor enorme. Imagine-se a situa�~ao: de manh~a edo, ainda no esuro, entramos em forma. Todostêm medo de hegar muito tarde, pois ter~ao que se postar nas �ultimas �leiras. Aontee que em asode se preisar homens para outro \omando de trabalho" desagrad�avel e impr�oprio, hega o hefedo ampo momento temido, este - para busar o n�umero neess�ario de prisioneiros preisamente das�ultimas �leiras. Esses ent~ao têm que sair andando rumo a um omando de trabalho estranho e aoqual ningu�em est�a habituado, sendo por isso muito temido, por v�arias raz~oes. Mas �as vezes tamb�emaontee que o hefe do ampo, no intuito de pegar os \espertos", \pega" justamente as primeiras�leiras de ino homens. Qualquer s�uplia ou protesto �e sileniado om alguns pontap�es erteiros, eas v��timas da sua esolha s~ao toadas aos berros e empurr~oes.Isto, por�em, jamais poderia aonteer-me enquanto durassem as on�dênias do meu Capo. Eutinha meu lugar de honra reservado e garantido a seu lado. E havia mais um detalhe. Como era o asoom quase todos os internados no ampo, nesta �epoa eu j�a sofria de graves edemas provoados pelafome. Minhas pernas estavam t~ao inhadas e a pele t~ao tensa, que j�a n~ao onseguia dobrar direito osjoelhos; para en�ar os p�es inhados nos sapatos, eu preisava deix�a-los abertos. E mesmo que tivessemeias, n~ao poderia al��a-las. Tinha sempre os p�es molhados e os sapatos reheados de neve. Aonseq�uênia foi que logo �quei om os p�es restados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passoque desse signi�ava um pequeno mart��rio. Al�em disso, ao marhar sobre os ampos obertos de neve,ia-se aumulando gelo no al�ado defeituoso. Repetidamente aonteia que um ompanheiro a��a,fazendo om que os que vinham atr�as tamb�em a��ssem sobre ele. Neste aso, aquela parte da olunatinha que parar e esta se dividia - mas n~ao por muito tempo. Pois imediatamente um dos guardasda esolta vinha orrendo - e hoviam oronhadas sobre os ompanheiros para que se levantassemlogo. Quanto mais �a frente a gente estivesse na oluna, menos efeitos teriam sobre a respetiva�leira essas repetidas perturba�~oes, e, por isso, tanto menos, se teria que �ar parado para ent~aoalan�ar os outros na orrida - a despeito dos p�es doloridos. Por isso me dava por satisfeito porquepodia, omo m�edio e psiquiatra honor�arios do Sr. Capo, marhar ao lado dele, na primeir��ssima�leira e, por onseguinte, em ritmo uniforme. Isto para n~ao falar de emolumentos adiionais: quandoda distribui�~ao da sopa do meio-dia, enquanto ainda havia sopa, o Capo, ao hegar a minha vez,mergulhava a onha mais fundo no barril para apanhar algumas ervilhas.Naquela oasi~ao, portanto, este Capo, um ex-o�ial, teve a oragem de segredar ao irritado apatazque ele me onheia omo \bom trabalhador". Pouo adiantou - por�em mesmo assim mais uma vezesapei om vida. No dia seguinte o Capo me ontrabandeou para outro omando de trabalho. Comeste epis�odio, relativamente trivial �a primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que j�aperdeu a sensibilidade emoional ainda hega a ser tomado de revolta, n~ao por brutalidade externaou qualquer dor f��sia, mas pelo es�arnio que vem om tudo isso. Naquela oasi~ao o sangue mesubiu violentamente �a abe�a ao ouvir a desfa�atez de um indiv��duo que n~ao tinha a menor id�eiada minha vida anterior - \um indiv��duo (devo reonheer que essa observa�~ao posterior perante osompanheiros que me rodeavam me aliviou de erta forma, embora pare�a infantil) t~ao ordin�ario ede aspeto t~ao brutal, que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava n~ao o teria deixado entrarnem na sala de espera."Entretanto, tamb�em havia apatazes que tinham pena de n�os e faziam o poss��vel para amenizar anossa situa�~ao, ao menos no loal da obra. �E verdade que tamb�em eles frequentemente nos lan�avamno rosto que um trabalhador normal, em menos tempo, renderia muito mais do que n�os. Entretanto,aeitavam nossa r�eplia de que um trabalhador normal n~ao se sustenta om trezentos gramas de p~aoe um litro de sopa rala por dia (teoriamente; na pr�atia era menos ainda); de que um trabalhadornormal n~ao est�a submetido �a mesma press~ao psiol�ogia que n�os, que nada ��avamos sabendo dosnossos familiares igualmente levados para ampos de onentra�~ao ou logo exeutados em âmara deg�as; que um trabalhador normal n~ao se enontra sob onstante amea�a de morte, diariamente e a20



qualquer momento, et. et.Certa vez dei-me at�e ao luxo de fazer a seguinte observa�~ao frente a um apataz de boa ��ndole: \Seo senhor aprender omigo a fazer pun�~oes erebrais em pouas semanas, omo eu estou aprendendoa trabalhar om terra om o senhor, ent~ao gozar�a de todo o meu respeito!" Ao que ele sorriu.A apatia omo prinipal sintoma da segunda fase �e um meanismo neess�ario de auto-prote�~aoda psique. Reduz-se a perep�~ao da realidade. Toda a aten�~ao e, portanto tamb�em os sentimentosse onentram em torno de um �unio objetivo: pura e simplesmente salvar a vida - a pr�opria e a dooutro! Assim se podia ouvir repetidamente os ompanheiros dizerem quando voltavam do loal detrabalho ao ampo, �a noitinha, numa exlama�~ao bem t��pia: \Ent~ao, passou mais um dia!"3.4 Os sonhos dos prisioneirosCompreende-se perfeitamente que naquela situa�~ao psiol�ogia sem sa��da e sob a press~ao da nees-sidade de se onentrar na preserva�~ao imediata da vida, toda a vida an��mia paree baixar a umn��vel primitivo. Por isso, olegas de orienta�~ao psianal��tia entre os ompanheiros ostumavam falarde uma \regress~ao" da pessoa no ampo de onentra�~ao, de um retraimento a uma forma maisprimitiva da vida an��mia. Essa primitividade dos desejos e anseios se revela nos sonhos t��pios dosrelusos.Qual �e o sonho mais freq�uente da pessoa internada no ampo? Ela sonha om p~ao, om tortas,igarros e om uma banheira heia de �agua quente. A n~ao-satisfa�~ao das respetivas neessidadesmais primitivas f�a-lo experimentar a satisfa�~ao das mesmas em sonhos primitivos. Outra oisa �e oefeito desse sonho sobre quem sonha, no momento em que desperta para a realidade do ampo deonentra�~ao e sente o terr��vel ontraste entre a ilus~ao do sonho e a realidade do ampo.Jamais vou esqueer erta noite em que fui aordado pelo ompanheiro que dormia ao meu ladoa gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horr��vel. Quero observar deantem~ao que pessoalmente sempre tive penas de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos oufantasias. Por isso eu j�a estava prestes a aordar o pobre ompanheiro atormentado pelo pesadelo.Neste instante assustei-me do meu prop�osito e retirei a minha m~ao que j�a ia despertar o ompanheirodo seu sonho. Pois naquele momento me onsientizei om muita nitidez de que nem mesmo o sonhomais terr��vel poderia ser t~ao ruim omo a realidade que nos erava ali no ampo; e eu estava prestesa hamar algu�em de volta para a experiênia desperta e onsiente dessa realidade . . .3.5 FomeFae ao estado de extrema subnutri�~ao em que se enontravam os prisioneiros, �e ompreens��velque, entre os instintos primitivos que representam a \regress~ao" da vida psiol�ogia no ampo, oinstinto de alimenta�~ao oupasse o lugar prinipal. Observemos os prisioneiros de um modo geralquando est~ao juntos no lugar de trabalho, num momento em que n~ao est~ao sendo t~ao rigorosamentevigiados. A primeira oisa de que ome�am a falar �e omida. Imediatamente algu�em ome�ar�a porperguntar ao olega que trabalha a seu lado no valo qual o seu prato favorito. Come�am a troarreeitas e ompor menus para o dia em que pretendem onvidar-se mutuamente para um reenontro,futuramente, depois de libertos e de volta em asa. Este assunto os fasina tanto que n~ao onseguemlarg�a-lo antes do onvenionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela men�~ao de um n�umero,por exemplo, alertando os que est~ao no valo da hegada do guarda.Eu pessoalmente sempre tive minhas reservas om rela�~ao a essa onversa onstante, quase ob-sessiva, sobre omida (no ampo ostumava-se ham�a-la de \onanismo estomaal"). N~ao se deveprovoar o organismo om essas imagens de iguarias, muito intensas e arregadas de sentimento,21



quando ele j�a onseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira �as reduzid��ssimas ra�~oes e quan-tidades de alorias. O al��vio ps��quio �e produzido por ilus~oes que ertamente podem ser perigosasna �area �siol�ogia.Nos �ultimos tempos, a alimenta�~ao di�aria onsistia numa sopa bastante aguada distribu��da umavez durante o dia, e na min�usula ra�~ao de p~ao j�a menionada. Al�em disso, havia o assim hamadoextra, que podiam ser vinte gramas de margarina, ou uma rodela de ling�ui�a de m�a qualidade, ou umpedainho de queijo, ou mel arti�ial, ou uma olher de marmelada rala, et., alternando a ada dia.Em termos da alorias, esta alimenta�~ao era absolutamente insu�iente, ainda mais onsiderandoo pesado trabalho f��sio, a exposi�~ao a temperaturas abaixo de zero, om agasalho extremamentepre�ario.Pior ainda era a situa�~ao dos doentes que estavam sendo \poupados", que podiam �ar deitadosna barraa e n~ao preisavam deixar o ampo para o trabalho externo. Uma vez onsumidos os �ultimosvest��gios de gordura no teido subutâneo, ��avamos pareendo esqueletos vestidos de pele dos quaispendiam alguns trapos. Dali para frente pod��amos observar omo o orpo passava a devorar-se a simesmo. O organismo onsumia sua pr�opria prote��na, a musulatura ia de�nhando. Agora o orpotamb�em n~ao apresentava mais resistênia. Morria um atr�as do outro na omunidade formada pornosso barra~ao. Cada qual podia alular om bastante preis~ao quem seria o pr�oximo e quando seriasua pr�opria vez. A�nal, o grande n�umero de asos observados j�a permitia onheer bem os sintomas,baseados nos quais se podia prever om boa margem de seguran�a o tempo de vida que ainda restavapara algu�em. \Este n~ao vai muito longe", ou \esse vai ser o pr�oximo" - era o que segred�avamosum ao outro �a noite, quando mat�avamos os piolhos antes de nos deitar, v��amos o nosso orpo nu,e ada qual �ava pensando onsigo mesmo: Na realidade esse orpo a��, o meu orpo, j�a n~ao passade um ad�aver. O que �eramos ainda? Uma part��ula de uma grande massa de arne humana; umamassa erada de arame farpado, omprimida em algumas abanas de h~ao batido; uma massa daqual diariamente apodreia um erto perentual por ter �ado sem vida.Falamos antes da natureza obsessiva de pensamentos sobre omida ou sobre ertos pratos favoritos,pensamentos que se imp~oem ao prisioneiro assim que ele disp~oe de um pouo de tempo ou espa�o emseu onsiente. Por isso �e de entender que justamente os melhores entre n�os esperassem ansiosamentepelo tempo em que pudessem alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente, n~ao por amoraos pratos saborosos, mas para que �nalmente aabasse aquela situa�~ao indigna de n~ao se onseguirmais pensar em outra oisa sen~ao omer.Quem n~ao passou por isto ainda, di�ilmente poder�a imaginar o desgaste interior ausado pelosonitos ��ntimos que se desenrolam na pessoa do faminto. N~ao �e f�ail imaginar o que signi�a estarno valo, empunhando a piareta, e �ar sempre atento, �a espera da sirene indiar nove e meia oudez horas, ou da pausa de meia hora, ao meio-dia, om a distribui�~ao da \merenda" perguntandorepetidamente as horas ao apataz, ou mesmo a passantes ivis, aso n~ao fossem pessoas intrat�aveis.Apalp�avamos arinhosamente um pequeno peda�o de p~ao no bolso da apa, om os dedos desprovidosde luvas e entorpeidos de frio, quebr�avamos um pedainho que lev�avamos �a boa para ent~ao, num�ultimo esfor�o da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. �E que nesta manh~a hav��amos jurado ag�uentar at�eao meio-dia.Nosso tempo era tomado por intermin�aveis disuss~oes sobre a onveniênia ou n~ao de se omeraos pouos, ao longo do dia, a minguada ra�~ao de p~ao que, nos �ultimos tempos, era distribu��daapenas uma vez. Havia dois grandes partidos. Uns eram a favor de se omer tudo de uma vez, assimque reebido. Isto teria duas vantagens: deste modo matava-se o pior da fome ao menos uma vezpor dia, se bem que por pouo tempo, e em segundo lugar eliminava-se a possibilidade de roubo ouperda da ra�~ao por desuido. O partido ontr�ario, por sua vez, dispunha de outros argumentos. Noque tange a mim, aabei me onvertendo a este segundo grupo. Tinha para isso as minhas raz~oespessoais. Durante as vinte e quatro horas di�arias no ampo de onentra�~ao, o momento mais terr��velera o despertar. Os três apitos estridentes que davam a ordem de \Levantar!" nos arranavam sem22



d�o nem piedade do sono da exaust~ao e de ansiosos sonhos, ainda em plena madrugada. Chegava omomento de enfrentar a luta om os sapatos molhados, nos quais mal e mal se onseguia en�ar osp�es feridos e inhados pelo edema de fome. Nos primeiros minutos de vida aordada ome�avam aslam�urias e as imprea�~oes ontra objetos omo, por exemplo, os arames usados para substituir osadar�os, mas que de vez em quando aabavam quebrando, at�e se ouvia ompanheiros de muita �brahorarem omo rian�as porque, doravante, tinham que sair desal�os rumo ao loal de onvoa�~ao,arregando nas m~aos os sapatos demasiadamente apertados por ausa da umidade. Nesses minutosterr��veis eu tinha um m��sero onsolo: tirar do bolso um pedainho de p~ao guardado da noite anteriore mastig�a-lo todinho entregue a esse prazer.3.6 SexualidadeA subnutri�~ao faz om que os instintos que tomam onta do reluso na segunda fase de sua adapta�~aointerior �a vida do ampo de onentra�~ao elevem para o primeiro plano de onsiênia o impulso dealimenta�~ao. Provavelmente �e tamb�em o estado de subnutri�~ao que explia o fato de o instinto se-xual, de modo geral, n~ao se manifestar. Afora o efeito de hoque iniial, somente assim �e poss��velompreender aquilo que surpreende o psi�ologo nesse aquartelamento mai�o de homens: em on-traste om a vida em outros alojamentos em massa (quart�eis e similares); n~ao oorre aqui qualquerdeprava�~ao sexual. E mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nuna apresentam onte�udo sexual,ao passo que as \tendênias inibidas", em sentindo psianal��tio, ou seja, toda a ânsia de amor doprisioneiro, bem omo outros sentimentos, de forma alguma deixam de apareer em sonhos.3.7 Ausênia de sentimentosNa grande maioria dos prisioneiros, a preponderânia dos instintos primitivos e a perempt�oria ne-essidade de se onentrar sobre a pura e simples preserva�~ao da vida onstantemente amea�ada,susitam uma depreia�~ao radial de tudo aquilo que n~ao serve a este interesse exlusivo. Assim seexplia a ausênia absoluta de sentimentos por parte do prisioneiro quando avalia os aonteimen-tos. Quando inexperiente, tomei onsiênia desta frieza de forma dr�astia, ao ser transferido deAushwitz para um ampo �lial em Dahau, na Baviera. O trem, que transportava era de doismil prisioneiros, passava por Viena. Cruzamos por uma esta�~ao vienense depois da meia-noite. Operurso seguinte passava defronte ao beo em que est�a a asa onde nasi e na qual vivi d�eadasinteiras da minha vida, at�e o momento em que fui deportado. �Eramos era de inq�uenta homensnum pequeno vag~ao de prisioneiros, que tinha duas pequenas aberturas om grades. Apenas algunsde n�os podiam sentar-se no h~ao, enquanto os demais eram for�ados a �ar de p�e horas a �o. Estesgeralmente se apinhavam junto �as aberturas. Eu tamb�em era um deles. Aquilo que pude entrever daminha idade natal, por entre as abe�as �a minha frente e atrav�es das grades, pondo-me nas pontasdos p�es, tinha para mim um aspeto fantasmag�orio ao extremo. Todos nos sent��amos mais mortosque vivos. Sup�unhamos que o transporte se dirigisse para Mauthausen. Por isso, ah�avamos que n~aoviver��amos mais que uma ou duas semanas, em m�edia. Enxergava as ruas, pra�as e asas da minhainfânia, da minha terra natal, - era um sentimento bem n��tido - omo se eu j�a tivesse morrido, omoum morto olhando do al�em, um fantasma a ontemplar esta idade de aspeto fantasmag�orio. Otrem parte da esta�~ao, depois de longas horas de espera. Agora vem o beo - o meu beo! Come�oa implorar omo um mendigo. Os que est~ao �a minha frente s~ao jovens, embora j�a tenham atr�asde si muitos anos no ampo de onentra�~ao, raz~ao por que uma viagem omo aquela representapara eles uma ria safra de novas impress~oes e experiênias, de modo que �am espiando om muitauriosidade pela abertura. Pe�o-lhes que me deixem passar �a frente s�o por um momento. Prouromostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio brusos, meio indignados,23



om debohe e desprezo na voz, eles rejeitam meu pedido, que �e quitado om a observa�~ao: \Tantosanos voê viveu ali? Bom, ent~ao j�a viu o su�iente!"3.8 Pol��tia e religi~aoA falta de sentimentos do prisioneiro de muitos anos no ampo de onentra�~ao �e preisamente um dosreexos da desvaloriza�~ao de tudo aquilo que n~ao serve ao interesse mais primitivo da preserva�~ao davida. Tudo o mais, neessariamente, paree um evidente luxo aos olhos do prisioneiro. Isto d�a origema um retraimento ante todas as quest~oes inteletuais e ulturais, de todos os interesses mais elevados.De um modo geral prevalee uma esp�eie de hiberna�~ao ultural. �A parte deste fenômeno mais oumenos geral, existem apenas duas �areas de interesse. Em primeiro lugar a pol��tia (o que n~ao �e desurpreender) e, em segundo, a religi~ao (o que n~ao deixa de ser not�avel). No ampo de onentra�~aotodos disutem pol��tia quase sem parar, mesmo que se trate apenas de ouvir sequiosamente osboatos in�ltrados e pass�a-los adiante - sobre a situa�~ao militar do momento, et. Como, por�em,a maioria deles se ontradizem, havendo uma r�apida suess~ao de boatos inoerentes entre si, elesrepresentam mais uma ontribui�~ao para a desgastante \guerra de nervos" que se proessa nas almasdos prisioneiros. Com freq�uênia ada vez maior eram desfeitas as esperan�as de um breve �nalda guerra, despertadas pela maioria dos boatos otimistas. Alguns aabavam aindo em desesperode�nitivo. Justamente os otimistas inur�aveis entre n�os eram os que mais nos enervavam.O interesse religioso dos prisioneiros, na medida em que surgia, era o mais ardente que se possaimaginar. N~ao era sem um erto abalo que os prisioneiros re�em-hegados se surpreendiam pelavitalidade e profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante neste sentido devem tersido as rea�~oes aos ultos improvisados, no anto de algum barra~ao ou num vag~ao de gado esuroe fehado, no qual �eramos trazidos de volta ap�os o trabalho em uma obra mais distante, ansados,famintos e passando frio em nossos trapos molhados.O tifo exantem�atio, que ataou, omo se sabe, quase todos os relusos no inverno e na primaverade 1945, aarretou grande mortandade entre os doentes extenuados que faziam trabalho for�ado at�en~ao poder mais, pessimamente alojados, geralmente sem reeber qualquer assistênia m�edia. Algunsdos sintomas desta doen�a eram muit��ssimo desagrad�aveis: uma repugnânia quase que insuper�avelpor qualquer boado de omida (o que representava uma amea�a adiional para a vida), e ainda osterr��veis del��rios! Para esapar deles, �z o mesmo que muitos outros: prourei manter-me aordado amaior parte da noite. Por horas a �o eu fazia disursos mentalmente. Por �m passei a reonstruir omrabisos estenogr�a�os, em min�usulos peda�os de papel, aquele manusrito que tive que jogar foraantes da desinfe�~ao em Aushwitz. O aso mais angustiante de del��rio, entretanto, foi-me relatado arespeito de um ompanheiro que, sabendo-se pr�oximo da morte, quis orar mas n~ao onseguiu artiularpalavras, transtornado pela febre . . .3.9 Uma sess~ao esp��ritaVez por outra podia surgir tamb�em um debate ient���o no ampo de onentra�~ao. Certa vezpreseniei algo que, embora me fosse de erta forma a�m do ponto de vista pro�ssional, eu jamaisonheera na vida normal: uma sess~ao esp��rita. O m�edio-hefe do ampo, que teve o palpite deque eu era um psi�ologo pro�ssional, onvidou-me para uma reuni~ao altamente sereta no pequenoompartimento em que morava, na enfermaria. Reuniu-se ali um pequeno ��rulo no qual tamb�em seahava (em agrante infra�~ao do �odigo) o subo�ial de sa�ude de nosso ampo. Um olega estrangeiroome�ou a onjurar os esp��ritos numa esp�eie de reza. O seret�ario da enfermaria estava sentado frentea uma folha de papel em brano, devendo segurar um l�apis sobre a mesma, sem qualquer inten�~aoonsiente de esrever. No urso de dez minutos - ao �m dos quais a sess~ao foi interrompida om a24



alega�~ao de terem falhado os esp��ritos ou o m�edium - seu l�apis foi tra�ando muito lentamente algumaslinhas sobre o papel, as quais podiam ser laramente deifradas omo VAE VICTIS. A�an�ou-se queo seret�ario jamais aprendera latim nem tampouo teria ouvido as palavras VAE VICTIS (ai dosvenidos!). Se algu�em me perguntasse, eu diria que, sem saber, ele j�a devia ter ouvido estas palavrasalguma vez em sua vida, assim omo tamb�em a respetiva tradu�~ao; e a nossa situa�~ao de ent~ao,pouos meses antes da nossa liberta�~ao, ou seja, do �nal da guerra, ensejava ao \esp��rito" (esp��ritodo seu subonsiente) pensar justamente nessas palavras . . .3.10 A fuga para dentro de siApesar de todo o primitivismo que toma onta da pessoa no ampo de onentra�~ao, n~ao s�o ex-teriormente, mas em sua vida interior, perebem-se, embora esporadiamente, os ind��ios de umaexpressiva tendênia para a vivênia do pr�oprio ��ntimo. Pessoas sens��veis, originalmente habituadasa uma vida inteletual e ulturalmente ativa, dependendo das irunstânias e a despeito de sua de-liada sensibilidade emoional, experimentar~ao a dif��il situa�~ao externa no ampo de onentra�~aode forma, sem d�uvida, dolorosa; esta, n~ao obstante, ter para elas efeitos menos destrutivos em suaexistênia espiritual. Pois justamente para essas pessoas permanee aberta a possibilidade de se reti-rar daquele ambiente terr��vel para se refugiar num dom��nio de liberdade espiritual e riqueza interior.Esta �e a �unia explia�~ao para o paradoxo de �as vezes, justamente aquelas pessoas de onstitui�~aomais deliada onseguirem suportar melhor a vida num ampo de onentra�~ao do que as pessoas denatureza mais robusta.Para tornar este tipo de experiênia mais ou menos ompreens��vel, vejo-me outra vez obrigado areportar-me a oisas pessoais. Reordo-me de quando sa��amos do ampo, de manh~a edo, marhandorumo �a \obra". Ouve-se uma voz de omando: \Grupo de trabalho Weingut, marhar!!! Esquerda, 2,3, 4, esquerda, 2, 3, 4! Cabo de �la, lateral! Esquerda - esquerda - e - esquerda - boinas fora!" Estesos brados que a mem�oria faz ressoar em meus ouvidos. Ao grito de \Boinas fora!" passamos peloport~ao do ampo. Os reetores est~ao foados sobre n�os. Quem n~ao marhar ereto e bem alinhadona �leira de ino homens, pode ontar om um pontap�e - e haver�a algo pior para quem, pensandoem se resguardar do frio, ousar obrir de novo as orelhas om a boina, antes que a voz de omando oautorize. Prosseguimos na esurid~ao, aos trope�os, sobre as pedras e longas po�as d'�agua na zona deaesso ao ampo. Os guardas de esolta �am berrando e nos espia�am om a oronha de seus fuzis.Quem tem os p�es muito feridos, dê o bra�o ao seu ompanheiro ao lado, ujos p�es doem um pouomenos. Mal e mal troamos alguma palavra; o vento gelado antes de naser o sol n~ao o permite.Com a boa esondida atr�as da gola da apa o ompanheiro que marha ao meu lado murmura derepente: \Se nossas esposas nos vissem agora . . . ! Tomara que estejam passando melhor no ampode onentra�~ao em que est~ao. Espero que n~ao tenham id�eia do que estamos passando." E eis queaparee �a minha frente a imagem de minha mulher.3.11 Quando nada mais restaEnquanto avan�amos aos trope�os, quilômetros a �o, vadeando pela neve ou resvalando no gelo,onstantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente. Nenhumde n�os pronunia uma palavra mais, mas sabemos neste momento que ada um ainda s�o pensa emsua mulher. Vez por outra olho para o �eu aonde v~ao empalideendo as estrelas, ou para aquelaregi~ao no horizonte em que assoma a alvorada por detr�as de um l�ugubre grupo de nuvens. Mas agorameu esp��rito est�a tomado daquela �gura �a qual ele se agarra om uma fantasia inrivelmente viva,que eu jamais onheera antes na vida normal. Converso om minha esposa. Ou�o-a responder,vejo-a sorrindo, vejo seu olhar omo que a exigir e a animar ao mesmo tempo e - tanto faz se �e real25



ou n~ao a sua presen�a - seu olhar agora brilha om mais intensidade que o sol que est�a nasendo.Um pensamento me saode. �E a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantospensadores ressaltaram omo a quintessênia da sabedoria, por tantos poetas antada: a verdadede que o amor �e, de erta forma, o bem �ultimo e supremo que pode ser alan�ado pela existêniahumana. Compreendo agora as oisas �ultimas e extremas que podem ser expressas em pensamento,poesia - em f�e humana: a reden�~ao pelo amor e no amor! Passo a ompreender que a pessoa,mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada - ainda que somentepor alguns momentos - entregando-se interiormente �a imagem da pessoa amada. Na pior situa�~aoexterior que se possa imaginar, numa situa�~ao em que a pessoa n~ao pode realizar-se atrav�es de algumaonquista, numa situa�~ao em que sua onquista pode onsistir uniamente num sofrimento reto, numsofrimento de abe�a erguida, nesta situa�~ao a pessoa pode realizar-se na ontempla�~ao amorosa daimagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada. Pela primeira vez na vida entendo oque quer dizer: Os anjos s~ao bem-aventurados na perp�etua ontempla�~ao, em amor, de uma gl�oriain�nita . . .�A minha frente um ompanheiro ai por terra, e os que v~ao atr�as dele tamb�em aem. Numinstante o guarda est�a l�a e usa seu hiote sobre eles. Por alguns segundos se interrompe minha vidaontemplativa. Mas num abrir e fehar de olhos eleva-se novamente minha alma, salva-se mais umavez do aqu�em, da existênia prisioneira, para um al�em que retoma mais uma vez o di�alogo om oente querido: Eu pergunto - ela responde; ela pergunta - eu respondo.\Alto!" Chegamos ao loal da obra. \Cada qual busque sua ferramenta! Cada um pegue umapiareta e uma p�a!" E todos se preipitam para dentro do galp~ao ompletamente �as esuras paraarrebanhar uma p�a jeitosa ou uma piareta mais �rme. \Como �e, n~ao v~ao se apressar, seus ahorrosimundos?" Dali a pouo estamos no valo, ada um em seu lugar da v�espera. A piareta estilha�a oh~ao ongelado, soltando at�e fagulhas. Nem mesmo os �erebros ainda degelaram, os ompanheirosontinuam alados. Meu esp��rito ainda se apega �a imagem da pessoa amada. Continuo falandoom ela, e ela ontinua falando omigo. De repente me dou onta: nem sei se minha esposa aindavive! Naquele momento �o sabendo que o amor pouo tem a ver om a existênia f��sia de umapessoa. Ele est�a ligado a tal ponto �a essênia espiritual da pessoa amada, a seu \ser assim" (naspalavras dos �l�osofos) que a sua \presen�a" e seu \estar aqui omigo" podem ser reais sem suaexistênia f��sia em si e independentemente de seu estar om vida. Eu n~ao sabia, nem poderia oupreisaria saber, se a pessoa amada estava viva. Durante todo o per��odo do ampo de onentra�~aon~ao se podia esrever nem reeber artas. Mas isto naquele momento de erta forma n~ao tinhaimportânia. As irunstânias externas n~ao onseguiam mais interferir no meu amor, na minhalembran�a e na ontempla�~ao amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Se naquela oasi~aotivesse sabido: minha esposa est�a morta - aho que este onheimento n~ao teria perturbado meuenlevo interior naquela ontempla�~ao amorosa. O di�alogo inteletual teria sido intenso e grati�anteem igual esala. Naquele momento me aperebo da verdade: \p~oe-me omo selo sobre o teu ora�~ao. . . porque o amor �e forte omo a morte." (Cântio dos Cântios 8.6).3.12 Medita�~ao na valaA vida no ampo de onentra�~ao pode ser transferida para o��ntimo naquela pessoa que est�a dispostapara tal. O efeito desta intimiza�~ao est�a na fuga do vazio e da desola�~ao, da sea espiritual daexistênia atual, para o ref�ugio no passado. Absorta em si mesma, a fantasia da pessoa sempre voltaa reviver experiênias passadas. Mas o que oupa o pensamento n~ao s~ao as grandes experiênias,e, sim, muitas vezes, um fato orriqueiro, as oisas mais insigni�antes de sua vida anterior. Nalembran�a nost�algia, elas se apresentam sublimes ao prisioneiro. Distaniada da vida real, voltadapara o passado, a vida interior reebe um unho peuliar. O mundo e a vida l�a fora est~ao muitodistantes. O esp��rito tem saudade deles: a gente anda de bonde, hega em asa, abre a porta da frente,26



o telefone toa; a gente aminha para atender e aende a luz do quarto - s~ao detalhes aparentementeirris�orios omo estes que o prisioneiro gosta de lembrar. A doe reorda�~ao destes pormenores oomove at�e as l�agrimas!Essa tendênia para a intimiza�~ao, ao manifestar-se em ertos prisioneiros, possibilita a mais vivaperep�~ao da arte ou da natureza. A intensidade desta experiênia faz esqueer por ompleto o mundoque o era e todo o horror da situa�~ao. Certa vez, no transporte de prisioneiros de Aushwitz parao ampo de onentra�~ao na Baviera, est�avamos outra vez olhando por entre as grades da aberturade um vag~ao. Quem tivesse visto nossos semblantes arrebatados, a ontemplar as montanhas deSalzburgo, ujos pios resplandeiam das ores rubras do sol poente, jamais areditaria tratar-se derostos de pessoas que nada mais esperavam da vida. Mesmo assim (ou, quem sabe, justamente porisso?) eles estavam enlevados ante a beleza natural que n~ao viam h�a anos. E mesmo dentro do ampo,algu�em hama a aten�~ao do ompanheiro de trabalho para algum quadro deslumbrante que est�a aoalane dos olhos, omo erto dia em plena Floresta B�avara (onde nos puseram a onstruir gigantesasf�abrias subterrâneas de armamento). Entre aqueles pinheiros alt��ssimos, o sol poente resplandeeomo na famosa aquarela de D�erer. Outra vez, �a noitinha, est�avamos estendidos no h~ao de terrado barra~ao, mortos de ansa�o, o prato de sopa na m~ao, quando entrou um ompanheiro orrendoe mandou-nos depressa para a �area de hamada da turma, apesar de toda a nossa fadiga e do frio l�afora, s�o para n~ao perdermos uma vis~ao magn���a do pôr do sol. Vimos, ent~ao, o oaso inandesentee tenebroso, om todo o horizonte tomado de nuvens multiformes e em onstante trans�gura�~ao, defant�astios per�s e ores sobrenaturais, desde o azul obalto at�e o esarlate sangue, ontrastandopouo mais abaixo om os desolados barraos inzentos do ampo de onentra�~ao e a lamaenta�area onde �e feita a hamada dos prisioneiros, em ujas po�as ainda se reetia o �eu inandesente.E algu�em exlamou ap�os alguns minutos de silênio arrebatado: \O mundo poderia ser t~ao belo!"3.13 Mon�ologo na madrugadaEst�as no valo trabalhando. O rep�usulo que te envolve �e or-de-inza, o �eu aima �e inzento,inzenta a neve no p�alido luso-fuso, os trapos dos teus ompanheiros s~ao inzentos, e tamb�em ossemblantes deles s~ao or-de-inza. Retomas outra vez o di�alogo om o ente querido. Pela mil�esimavez lan�as rumo ao sol teu lamento e tua interroga�~ao. Busas ardentemente uma resposta, queressaber o sentido do teu sofrimento e de teu sarif��io - o sentido de tua morte lenta. Numa revolta�ultima ontra o desespero da morte �a tua frente, sentes teu esp��rito irromper por entre o inzento quete envolve, e nesta revolta derradeira sentes que teu esp��rito se al�a aima deste mundo desolado esem sentido, e tuas indaga�~oes por um sentido �ultimo reebem, por �m, de algum lugar, um vitoriosoe regozijante \sim". Nesse mesmo instante aende-se ao longe uma luz, na janela de uma distantemoradia amponesa, postada feito bastidor �a frente do horizonte, em meio �a inzenta e desoladamadrugada b�avara et lux in tenebris luet, e a luz resplandee nas trevas. Agora estiveste horas a�o piando o h~ao ongelado, outra vez passou a sentinela e debohou um pouo de ti, e de novoreome�as o di�alogo om teu ente querido. Tens ada vez mais o sentimento de que ela est�a presente.Sentes que ela est�a ali. Crê poder to�a-la, paree preisares apenas estender a m~ao para tomar suam~ao. E om grande intensidade te invade o sentimento: Ela, est�a aqui! Eis �a aquilo: no mesmoinstante - o que �e aquilo? - sem que tenhas notado, aaba de pousar um passarinho bem �a tua frente,sobre o torr~ao que re�em avaste, parte �tar atento e sereno . . .3.14 Arte no ampo de onentra�~aoFalamos aima de arte. Arte no ampo de onentra�~ao ser�a poss��vel isso? Claro, depende do quese hama de arte. Vale dizer que vez por outra havia inlusive teatro improvisado. Desoupava-se27



provisoriamente um barra~ao, improvisavam-se alguns banos de t�abuas e elaborava-se um \pro-grama". E �a noite vêm aqueles que passavam relativamente bem no ampo, omo por exemplo osCapos ou os que trabalhavam no dep�osito e n~ao preisavam marhar para o trabalho externo; elesvêm para rir ou horar um pouo, em todo o aso para esqueer. Apresentam-se algumas an�~oese reitam-se poemas, ontam-se ou apresentam-se enas ômias, ou mesmo s�atiras alusivas �a vidano ampo de onentra�~ao, tudo para ajudar a esqueer. E realmente ajuda! Ajuda a tal ponto quealguns prisioneiros omuns, n~ao privilegiados, vêm para esse teatro mesmo exaustos da labuta dodia, e mesmo perdendo por isso a distribui�~ao da sopa.Quem fosse privilegiado om uma voz realmente boa, era alvo de inveja, e n~ao poua. Durantea meia hora de intervalo do meio-dia, nos primeiros tempos de nosso internamento no ampo deonentra�~ao, era distribu��da uma sopa no pr�oprio loal da obra (a sopa era provideniada pela �rmaonstrutora, que n~ao tinha interesse em investir muito na mesma). Durante esse intervalo pod��amosreunir-nos na sala de m�aquinas ainda em onstru�~ao; na entrada ada um reebia uma onha desopa rala. Enquanto a sorv��amos sequiosamente, um ompanheiro subia num tonel e antava �ariasitalianas. Enquanto para n�os isto representava um deleite musial, ele tinha garantida uma ra�~aodupla de sopa, \do fundo", ou seja, at�e om ervilhas.No ampo de onentra�~ao havia reompensa n~ao somente para a arte, mas tamb�em para oaplauso. Embora aabasse n~ao sendo neess�ario, eu ao menos pude ontar om a prote�~ao do maistemido hefe em todo o ampo, por todos hamado de \hefe assassino", ertamente por mais de umaraz~ao. Por que? Certa noite tive a inr��vel \honra" de ser onvidado para aquele mesmo alojamentoem que tivera lugar a sess~ao esp��rita aima desrita. Mais uma vez houve primeiro uma onversainformal numa reuni~ao ��ntima do m�edio-hefe (prisioneiro ele mesmo), e mais uma vez a presen�atotalmente ilegal do subo�ial de sa�ude. Entrando, por aaso, o Capo assassino, pediram-lhe queapresentasse um de seus poemas, uja fama j�a se espalhara por todo o ampo. N~ao se fez de rogadoe trouxe uma esp�eie de di�ario, passando a reitar alguns trehos de sua arte po�etia. Ao ouvir umde seus poemas de amor, tive que morder os l�abios para n~ao air em gargalhadas, o que sem d�uvidame salvou a vida. Al�em disso, n~ao poupei aplausos, o que deerto me salvaria a vida aso eu �zesseparte do seu omando de trabalho - este fora o aso uma �unia vez e por um s�o dia, o que para mimj�a foi mais do que su�iente . . . Em todo aso era onveniente o Capo assassino ter boa lembran�a dagente. Portanto bati palmas o que, pude, mesmo que um dos aspetos menos rid��ulos do poema deamor do hefe assassino onsistisse em que \amor" onstantemente rimava om \dor", e \ora�~ao",om \paix~ao".De um modo geral, toda a assim hamada atividade art��stia no ampo de onentra�~ao natu-ralmente apresentava muitos aspetos grotesos. Eu diria, at�e, que a experiênia propriamente ditadaquilo que, de erta forma, est�a ligado �a arte, provinha antes do tremendo ontraste entre o queera apresentado e o pano de fundo da desolada vida no ampo. Jamais esqueerei quando aordei doprofundo sono de esgotamento na segunda noite em Aushwitz, despertado por - m�usia. O hefe dobloo estava omemorando alguma oisa em seu ompartimento bem ao lado da entrada do barra~ao.Vozes embriagadas berravam an�~oes populares. Repentinamente silênio, e um violino horava umtango de tristeza in�nita, raramente toado e ainda n~ao gasto de tanto ouvir . . . Chorava o violino -dentro de mim algo horava junto. �E que naquele dia algu�em fazia vinte e quatro anos, e este algu�emestava deitado em qualquer barra~ao do ampo de Aushwitz, distante apenas algumas entenas oumilhares de metros dali - e mesmo assim fora de alane. Este algu�em era minha esposa.3.15 Humor no ampo de onentra�~aoSe a pessoa que est�a de fora j�a pode surpreender-se om o fato de o ampo de onentra�~ao permitiralgo omo a experiênia da arte ou da natureza, mais ainda se espantar�a se eu disser que ali tamb�emexistia humor. Claro, somente um prin��pio de humor, e mesmo ent~ao apenas por segundos ou28



minutos. Tamb�em o humor onstitui uma arma da alma na luta por sua auto-preserva�~ao. A�nal �esabido que di�ilmente haver�a algo na existênia humana t~ao apto omo o humor para riar distâniae permitir que a pessoa passe por ima da situa�~ao, mesmo que somente por alguns segundos.Um amigo e olega om quem trabalhei lado a lado, por semanas a �o, no loal da onstru�~ao,foi por mim adestrado na pr�atia do humor: propus-lhe o ompromisso m�utuo de inventarmos aomenos uma piada por dia, mais espeialmente uma oorrênia que poderia ter lugar ap�os a nossaliberta�~ao e volta para asa. Ele era irurgi~ao, tendo sido assistente de uma se�~ao de irurgia de umhospital. Assim, por exemplo, tentei fazê-lo sorrir, erta vez, desrevendo a di�uldade que ele teria,ap�os a volta para asa e para o antigo ampo de atividades, em perder os h�abitos adquiridos noampo de onentra�~ao. Diga-se de antem~ao que, quando o hefe da obra se aproximava do loal denosso trabalho, para inspe�~ao, o supervisor prourava aelerar o ritmo om o habitual \mexam-se,mexam-se!" O que ontei a meu ompanheiro foi o seguinte: \Quando voê estiver novamente nasala de opera�~ao realizando uma demorada irurgia de estômago, o atendente da sala de opera�~ao vaientrar orrendo e dizer `mexam-se, mexam-se', para avisar que o hefe est�a hegando." - Muitas vezesos pr�oprios ompanheiros inventavam esse tipo de situa�~ao engra�ada no futuro. Assim prediziam,por exemplo, que quando fossem onvidados para um jantar em soiedade, poderia sueder que,distra��dos, quando fosse servida a sopa, pediriam �a senhora da asa - assim omo pediam ao Capono intervalo do meio-dia - que ela lhes desse sopa \bem do fundo", para pesar algumas ervilhas oumeia batata.A vontade de humor - a tentativa de enxergar as oisas numa perspetiva engra�ada - onstitui umtruque �util para a arte de viver. A possibilidade de optar por viver a vida omo uma arte, mesmo empleno ampo de onentra�~ao, �e dada pelo fato de a vida ali ser muito ria em ontrastes. E efeitosontrastantes, por sua vez, pressup~oem erta relatividade de todo sofrimento. Em sentido �gurado, sepoderia dizer que o sofrimento do ser humano �e omo algo em estado gasoso. Assim omo determinadaquantidade de g�as preenhe um espa�o oo sempre de modo uniforme e integral, n~ao importando asdimens~oes desse espa�o, o sofrimento oupa toda a alma da pessoa humana, o onsiente humano,seja grande ou pequeno este sofrimento. Da�� resulta que o \tamanho" do sofrimento humano �e algobem relativo; resulta, ainda, que algo quase insigni�ante pode proporionar a maior das alegrias,omo foi, por exemplo, na oasi~ao em que viaj�avamos de Aushwitz para um dos ampos �liais emDahau, na Baviera. Tem��amos que o transporte fosse para Mauthausen. Nossa ansiedade resia�a medida em que o trem se aproximava daquela ponte sobre o Dan�ubio pela qual, segundo diziamompanheiros om anos de experiênia em ampos de onentra�~ao, ele teria que passar assim quese desviasse da linha prinipal, aso se dirigisse a Mauthausen. Quem ainda n~ao passou por algosemelhante s�o areditaria se pudesse ver os prisioneiros no vag~ao dan�ar de alegria, ao pereberemque o transporte se dirigia \apenas" para Dahau.E omo foi depois, ao hegarmos ao ampo suursal em Dahau? T��nhamos viajado dois dias etrês noites, e no h~ao do apertado vag~ao-�arere n~ao havia lugar para todos se assentarem. A maioriateve que passar de p�e a longa viagem, enquanto alguns pouos podiam aoorar-se por turnos sobreum pouo de palha, que estava molhada de urina. Em outras palavras: est�avamos ompletamenteesgotados ao hegar. A primeira informa�~ao importante, dada por prisioneiros internados h�a maistempo l�a, dizia que naquele ampo relativamente pequeno (o n�umero de prisioneiros nuna passoude dois mil e quinhentos) n~ao havia \forno", isto �e, ali n~ao havia nenhum remat�orio nem, poronseguinte, âmara de g�as, e isto signi�ava que, no aso de algu�em �ar \mu�ulmano", n~ao poderiaser levado diretamente para o g�as, mas apenas quando se organizasse o transporte de doentes paraAushwitz. Assim o perigo de morte vindo dessa parte ao menos n~ao era t~ao direto. A agrad�avelsurpresa por nos ter sido dado aquilo que nos desejara nosso hefe de bloo - ele nos reomendarasermos mandados o quanto antes para um ampo que n~ao tivesse \lareira" omo em Aushwitz -esta agrad�avel surpresa nos enheu de alegria. Fiamos t~ao bem humorados a ponto de nos entregara graejos e dar risadas, a despeito do que nos sobreveio nas horas seguintes. Aontee que, nasrepetidas ontagens dos prisioneiros re�em-hegados om o nosso transporte, faltava um. Tivemos que29



�ar de p�e na �area de ordem-unida, expostos �a huva e ao vento frio, at�e que fosse ahado o homem.Foi enontrado num barra~ao, onde a��ra em sono profundo, venido pelo ansa�o. Assim, a demoradaforma�~ao para ontagem aabou virando uma ordem-unida de astigo. Durante a noite inteira emais uma parte da manh~a seguinte tivemos que �ar de p�e na �area de ordem-unida, enharados eenregelados, e isto ainda depois de longa e penosa viagem! Mesmo assim, nosso estado de esp��ritoera a maior das alegrias! Pois naquele ampo n~ao havia \lareira", e Aushwitz �ava longe . . .3.16 Invejando presidi�ariosOu omo era quando v��amos um grupo de presidi�arios passando pelo loal de trabalho? Ali se revelavaagrantemente a relatividade de qualquer situa�~ao! Oorre que invej�avamos esses presidi�arios por suavida relativamente regrada, relativamente assegurada, relativamente asseada! Era om melanoliaque pens�avamos: \Esses a�� podem tomar banho regularmente, eles sem d�uvida têm sua esova dedentes, sua esova de roupa, sua tarimba para dormir (ada um a sua), sua orrespondênia mensal."Eles sabiam onde estavam seus familiares, sim, que estavam om vida. N�os, entretanto, fazia muitoque n~ao goz�avamos mais desses privil�egios.Ou omo invej�avamos at�e aqueles entre n�os que tinham a grande hane de ir trabalhar numaf�abria em ambiente fehado, protegidos do frio e do tempo! Com quanta ansiedade ada um de n�osesperava essa hane de salvar a vida! Mas a esala de feliidade relativa ainda vai al�em. Mesmoentre n�os, que t��nhamos que trabalhar em grupos de trabalho externo, podia ser que aquele destaadopara um omando pior invejasse outro justamente por este n~ao ter a infeliidade de �ar doze horaspor dia desarregando as vagonetas de uma linha rural, numa enosta ��ngreme, om o barro at�e osjoelhos. Neste omando oorria a maior parte dos aidentes, que eram di�arios e muitas vezes fatais.Outros omandos tinham apatazes t~ao rigorosos e inlinados �a violênia ontra os prisioneiros quenos onsider�avamos relativamente felizes pelo fato de n~ao pertener a eles. Certa vez, por umainfeliz oinidênia, a�� num desses omandos de trabalho. Durante duas horas o supervisor mevigiou onstantemente, at�e que um alarme a�ereo for�ou a interrup�~ao do servi�o. Depois se tornouneess�aria uma nova distribui�~ao do pessoal em grupos de trabalho. N~ao fosse isso, eu aabariasendo transportado de volta para o ampo de onentra�~ao sobre o tren�o em que eram levados osompanheiros j�a mortos ou prestes a morrer de esgotamento. Ouvir a sirene de alarme numa situa�~aodestas �e uma reden�~ao que nem um pugilista, que j�a experimentou o que representa a batida do gongo,no �nal de um round, a salv�a-lo do nouate no �ultimo instante, pode imaginar.3.17 Feliidade �e ser poupadoN�os �eramos gratos ao destino quando ele nos poupava de sustos, os m��nimos que fossem. J�a ��avamosontentes quando �a noite pod��amos atar os piolhos do orpo, antes de nos deitar. Em si, n~ao erauma opera�~ao agrad�avel, porque era preiso despir-nos no barra~ao quase nuna aqueido, em ujointerior, muitas vezes, pendiam do teto estalatites de gelo. Mas nos d�avamos por satisfeitos quando,em tal hora, n~ao havia um alarme a�ereo que ausasse um bleaute e nos impedisse de ompletar aopera�~ao ata-piolho, o que signi�ava metade da noite sem onseguir dormir. �E laro que todasessas miser�aveis \alegrias" do ampo de onentra�~ao representavam por exelênia uma feliidadeno sentido negativo de Shopenhauer, ou seja, uma isen�~ao de sofrimento, e mesmo esta, onformemostramos aima, apenas em sentido muito relativo. Alegrias positivas, mesmo pequenas, t��nhamoss�o raras vezes. Lembro-me muito bem que elaboramos erta vez uma esp�eie de balan�o do prazer,ujo saldo resultou em que, no urso de muitas e muitas semanas, tive apenas dois momentos de realontentamento. Foi quando, ao voltar do servi�o para o ampo, depois de longa espera em frente aobarra~ao de ozinha, fui destaado para aquela �la que dava no ozinheiro F., tamb�em prisioneiro.30



Tinha ele �a sua frente um taho enorme, de onde tirava a sopa para despej�a-la nas vasilhas que lheestendiam os ompanheiros de trabalho en�leirados. Era ele o �unio ozinheiro que n~ao olhava paraa pessoa que lhe estendia o prato; era o �unio que distribu��a a sopa por igual, literalmente \semolhar a quem", sem dar preferênia a seus amigos pessoais ou a seus onterrâneos, pesando paraeles as batatas no fundo do taho, para dar aos outros o aldo \de ima" . . . - Mas n~ao faz sentidoritiar aqueles prisioneiros para quem a sua panelinha era tudo. Quem vai atirar a primeira pedraem pessoas que d~ao preferênia a seus amigos quando, mais edo ou mais tarde, se trata de umaquest~ao de vida ou morte? Num aso destes ningu�em deveria levantar a pedra antes de se perguntarom sineridade, �a toda prova, se om erteza teria agido de outra forma, estando na mesma situa�~ao.Muito tempo depois de ser libertado do ampo de onentra�~ao e reome�ar uma vida normal,algu�em me hama a aten�~ao para uma fotogra�a reproduzida numa revista, mostrando prisioneirosnum ampo de onentra�~ao amontoados em seus belihes oletivos, a �tar de olhar vazio e observa-dor. \Voê n~ao aha terr��vel isto, esses olhares horripilantes, e tudo o mais . . . ?" - \Como assim?"pergunto eu - e de fato n~ao onsigo entender. Pois naquele instante surge um quadro dentro de mim.Cino horas da manh~a. L�a fora, noite esura ainda. Estou deitado sobre as duras t�abuas de umgalp~ao de h~ao batido, no qual era de setenta ompanheiros est~ao \em repouso", isto �e, deram-nosbaixa e n~ao preisamos deixar o ampo de onentra�~ao para marhar rumo ao trabalho. N~ao pre-isamos nem entrar em ordem-unida. Podemos �ar o dia inteiro deitados ou enostados em nossoapertado antinho no barra~ao, devaneando, esperando pela distribui�~ao, uma vez por dia, da ra�~aode p~ao naturalmente reduzida para os doentes \em repouso", e pela distribui�~ao, uma vez por dia,da ra�~ao da sopa ainda mais aguada e ainda mais reduzida para essa ategoria. Mas estamos muitosatisfeitos, sim, at�e felizes, apesar de tudo! Aonhegamos os nossos orpos para evitar toda perdadesneess�aria de alor e estamos ap�atios e lerdos demais para mexer um dedo sequer enquanto n~aofor impresind��vel, quando ouvimos l�a de fora estridentes apitos e brados de omando, da �area deforma�~ao onde aaba de hegar a turma de trabalho da noite. Abre-se a porta om��mpeto, a nevasainvade o barra~ao. Uma �gura oberta de neve, um ompanheiro exausto entra ambaleando paradesansar alguns minutos sobre uma t�abua. Por�em o hefe do barra~ao o bota para fora, porquedurante a formatura de hamada �e estritamente proibido permitir a entrada no galp~ao de repouso aquem quer que seja que n~ao tenha ali o seu lugar. Como tenho pena dele! Qu~ao feliz estou, nestemomento, por n~ao estar na pele dele, mas \em repouso", podendo entregar-me a devaneios no meugalp~ao. A�nal era omo salvar a vida, reeber dois dias de repouso na enfermaria no setor de doentese, al�em disso, ainda ganhar de quebra mais dois dias.3.18 Ir para o setor de tifo exantem�atio?Mas daquela vez ainda tive muito mais sorte. Ao passar o quarto dia \em repouso", onstava queeu seria destaado para o turno da noite - o que para mim signi�ava morte erta. Inesperadamenteo m�edio-hefe preipitou-se para dentro do barra~ao e instou omigo para que me apresentassevoluntariamente para o servi�o m�edio em outro setor, o de tifo exantem�atio. Contrariando osinsistentes onselhos dos meus amigos e �a diferen�a do omportamento alulista de quase todos osoutros olegas de pro�ss~ao n~ao engajados, imediatamente resolvi apresentar-me. Eu sabia que numomando de trabalho eu me aabaria dentro de pouqu��ssimo tempo. J�a que iria morrer, ent~ao euqueria que minha morte tivesse sentido. Alguma esp�eie de ajuda a meus ompanheiros enfermos, naqualidade de m�edio, sem d�uvida me pareia ter mais sentido que bater as botas omo trabalhadorbra�al ine�iente que eu era ent~ao. Isto foi para mim um �alulo muito simples e de modo algumum sarif��io her�oio. Oorre, por�em, que o subo�ial de sa�ude havia determinado em segredo queos dois m�edios que se apresentaram voluntariamente para o ampo de febre exantem�atia poderiam�ar em repouso at�e serem levados para l�a. Com efeito, est�avamos t~ao aabados que, n~ao tomasseele essa medida, o que teria �a disposi�~ao n~ao seriam alguns m�edios, e sim alguns ad�averes.31



Tudo isso me veio �a mem�oria quando me mostraram aquela foto de um ampo de onentra�~ao.E passei a ontar tudo isso at�e me entenderem, tamb�em disse que nem era t~ao horr��vel o que seapresentava naquela foto, e sim que eu poderia imaginar at�e muito bem que aquela gente n~ao estavase sentindo t~ao infeliz.Falamos no in��io da grande desvaloriza�~ao que elimina om pouas exe�~oes - tudo aquilo quenada tem a ver diretamente om a preserva�~ao da vida da pr�opria pessoa bem omo daquelas que emseu ��ntimo lhe s~ao pr�oximas. A pr�opria pessoa, entretanto, n~ao esapa dessa desvaloriza�~ao. At�e ela �einlu��da no turbilh~ao espiritual que paree arranar todos os valores para um abismo de ambig�uidade.Sob a sugest~ao de um ambiente que n~ao d�a o menor valor �a vida humana ou �a dignidade das pessoas,mas que faz de pessoas objetos destitu��dos de vontade, pe�as de uma pol��tia de extermina�~ao que �eadiada apenas para a explora�~ao dos �ultimos restos de apaidade f��sia de trabalho - exposto a essasugest~ao generalizada, o pr�oprio eu s�o pode mesmo aabar desvalorizado. A pessoa que estiver noampo de onentra�~ao e n~ao resistir a essa sugest~ao om um impulso �ultimo do sentimento de valorpr�oprio, aaba perdendo a sensa�~ao de ser ainda um sujeito, ou sequer um ente espiritual dotado deliberdade interior e valor pessoal. Ela experimenta a si mesma somente omo part��ula de uma massaenorme, e sua existênia se reduz ao n��vel de existênia num rebanho. Sem poder pensar nem quererdireito, as pessoas ali ora s~ao toadas para �a, ora para l�a, ora s~ao ajustadas, ora dispersas, omorebanho de ovelhas. �A tua direita e �a tua esquerda, �a frente e atr�as espreita pequena, por�em armada,requintada e s�adia matilha que n~ao p�ara de te toar para frente ou para tr�as, aos berros, pontap�ese oronhadas. Sent��amo-nos feito ovelhas num rebanho, que somente sabem, pensam e querem umaoisa: esapar aos ataques dos ~aes e, num momento de paz, poder omer um pouo. Como ovelhasque prouram temerosamente en�ar-se para o meio do rebanho amontoado, ada um de n�os tentavapostar-se no entro da �leira de ino homens e, se poss��vel, tamb�em no meio de todo o grupo, paraassim ter as melhores hanes de esapar aos golpes dos guardas que marhavam ao lado da oluna, �asua frente e na retaguarda. Essa posi�~ao no meio apresentava ainda uma vantagem nada desprez��vel,ou seja, a da prote�~ao ontra o vento.Quando a pessoa que est�a no ampo de onentra�~ao proura submergir ompletamente na massa,ela n~ao est�a sendo apenas ondiionada pela sugest~ao, mas trata-se ainda de uma tentativa de auto-preserva�~ao em v�arios sentidos. \Submergir" em �leiras de ino �e algo que o prisioneiro edo j�a fazmeaniamente; onsientemente, no entanto, ele proura submergir \na massa" para fazer jus a umdos supremos mandamentos da auto-preserva�~ao no ampo: n~ao hamar a aten�~ao da SS sobre sinem no mais insigni�ante detalhe!3.19 Ânsia por solid~aoNaturalmente existem oasi~oes em que �e neess�ario e tamb�em poss��vel distaniar-se da massa. �Efato not�orio que a ompanhia ininterrupta de tantos pareiros de sofrimento, �a toda hora, em todosos atos triviais do otidiano, ria muitas vezes uma ânsia irresist��vel de esapar dessa permanenteomunh~ao ompuls�oria, ao menos por algum tempo. A gente �e tomado pelo desejo profundo de �arsozinho onsigo mesmo e om os pr�oprios pensamentos, pela saudade de um lugar de reolhimento esolid~ao.Eu j�a me enontrava em outro ampo na Baviera, num assim hamado ampo de repouso, no qualpude ent~ao �nalmente trabalhar omo m�edio durante uma grande epidemia de tifo exantem�atio.Durante erto per��odo tive ali a feliidade de poder retirar-me para a t~ao almejada solid~ao, ao menospor alguns minutos. Atr�as do galp~ao de enfermos, um barra~ao de h~ao batido em que se amontoavamera de inq�uenta ompanheiros om febre alta, delirantes, havia um antinho sossegado, onde aera dupla de arame farpado que irunda o ampo formava uma esquina. Ali tinham improvisadoom algumas estaas e galhos uma esp�eie de barraa na qual se jogava a meia d�uzia de ad�averes\produzidos" diariamente em nosso ampo - que era onsiderado pequeno! Havia ali no h~ao uma32



abertura de aesso �a analiza�~ao subterrânea, fehada om tampa de madeira. Nesta eu me sentava,sempre que me podiam dispensar por alguns minutos omo m�edio no galp~ao. Aninhado ali, euontemplava por entre a vinheta obrigat�oria do arame farpado - os vastos ampos verdejantes eoridos, as distantes olinas azuis da paisagem b�avara. Ali eu sonhava os sonhos de minha saudade eenviava meus pensamentos para bem longe, para o norte e nordeste, onde supunha pessoas amadas.Agora, por�em, somente enxergava ali nuvens de per�l estranho e bizarro. Atirados a meu lado osad�averes heios de piolhos n~ao hegavam a me perturbar. Arranavam-me dos meus sonhos apenasos passos do vigia a patrulhar periodiamente a era de arame farpado, ou talvez um hamado dogalp~ao a me mandar para a enfermaria entral a �m de reeber mediamentos re�em-hegados para aminha esta�~ao de quarentena: ino ou dez omprimidos de um suedâneo de Aspirina, ou Cardiazol,para tratar inq�uenta paientes durante v�arios dias. Ia bus�a-los e fazia ent~ao a \visita�~ao": deompanheiro a ompanheiro, sentindo-lhes o pulso e dando meio omprimido nos asos graves. Masos asos extremos n~ao reebiam media�~ao nenhuma; ela �ava reservada para aqueles que aindatinham hanes de ura. Aos asos mais leves eu nada podia dar, a n~ao ser talvez uma palavra deapoio. Assim eu me arrastava de um ompanheiro at�e outro, debilitado e desgastado �siamente aoextremo, uma vez que eu mesmo havia pouo estivera gravemente enfermo de tifo exantem�atio. Emseguida me retirava novamente por um momento em solid~ao, e me assentava mais uma vez sobre atampa de madeira do hidrante subterrâneo.Essa, ali�as, erta vez salvou a vida de três ompanheiros. Pouo antes da liberta�~ao houve trans-portes em massa (alegava-se, para Dahau), dos quais três ompanheiros meus, preavidamente,quiseram safar-se. Entraram por aquela abertura e ali se esonderam da guarda do ampo que es-quadrinhava todo o terreno. Naqueles minutos de ansiedade, eu mesmo, aparentando serenidadeexterior, �quei sentado sobre a tampa da abertura, diligentemente ignorando os guardas a prourardeson�ados. Paree que, num primeiro momento, tiveram suspeitas e queriam levantar a tampa.Mudaram, por�em, de id�eia e passaram por mim, sentado ali a olhar inoente e tranq�uilo, atirandopedrinhas na era, �ngindo ares de quem n~ao quer nada om nada. Um guarda, que me viu daquelejeito, hesitou por um segundo, mas foi s�o. Desarmado que foi em sua suspeita, pelo quadro que selhe apresentava, ontinuou a sua busa. Logo pude avisar aos três ompanheiros l�a no fundo que j�apassara o maior dos perigos.3.20 Joguete do destinoQuem n~ao viveniou pessoalmente a situa�~ao reinante num ampo de onentra�~ao n~ao faz a menorid�eia da radial insigni�ânia a que se reduz o valor da vida do indiv��duo ali internado. A pessoaom isso perde a sensibilidade, e no m�aximo ainda se dava onta desse desprezo pela existênia de in-div��duos humanos quando se organizavam transportes de enfermos. Os destinados para o transporte,aqueles orpos onsumidos, s~ao simplesmente jogados em ima de arretas de duas rodas, puxadasent~ao pelos pr�oprios prisioneiros, quilômetros a �o, em plena nevasa. Se algu�em j�a estava morto,tinha que ir junto assim mesmo. A lista tinha que onferir! A lista �e o prinipal, a pessoa somenteimporta na medida em que tem um n�umero de prisioneiro, representando literalmente apenas umn�umero. Viva ou morta - n~ao vem ao aso. A \vida" do \n�umero" �e irrelevante. O que est�a portr�as deste n�umero, o que representa esta vida, �e menos importante ainda: o destino - a hist�oria - onome de uma pessoa. Por exemplo, naquele transporte de doentes em que, na qualidade de m�edio,fui transferido de um ampo b�avaro para outro, havia um jovem ompanheiro que teria de deixarpara tr�as seu irm~ao, porque este n~ao estava na lista. Fiou pedinhando junto ao hefe do ampoat�e que este resolveu troar um que estava na lista, mas queria air fora no �ultimo instante, pelo t~aoamado irm~ao. Mas a lista preisava ser umprida! Nada mais f�ail: o irm~ao simplesmente adotouo n�umero de prisioneiro, nome e sobrenome do ompanheiro que �aria em seu lugar, e vie-versa;pois, omo j�a menionamos, todos no ampo de onentra�~ao h�a muito j�a n~ao mais possu��am seus33



doumentos, e ada um se dava por feliz quando podia onsiderar propriamente seu nada mais queeste seu organismo ainda a respirar, apesar de tudo. O resto, o que ainda pendia sobre a esqu�alidapele desses semi-esqueletos em farrapos, s�o interessava ainda aos que �avam para tr�as. Com olhol��nio e indisfar�ada uriosidade, eram vistoriados os \mu�ulmanos" destaados para o transporte,a �m de veri�ar se seus sapatos e suas apas n~ao estavam ainda em estado um pouo melhor que ospr�oprios. A�nal de ontas, o seu destino estava selado. Entretanto, para aqueles que podiam �are tinham relativas ondi�~oes de trabalhar, valia tudo que servisse para aumentar a sua hane desobrevivênia. Sentimentais �e que n~ao eram . . .A perda da sensa�~ao de ainda ser sujeito humano �e agravada pelo fato de a pessoa no ampode onentra�~ao experimentar-se a si mesma n~ao s�o omo mero objeto do arb��trio da guarda, mastamb�em omo objeto e joguete do destino. Eu sempre fora da opini~ao e ostumava dizer que, apenaspassados ino ou dez anos, �e que a pessoa saberia dizer para que foi �util determinado fato em suavida. O ampo de onentra�~ao me ensinou algo diferente. Muitas vezes j�a �amos sabendo ino oudez minutos depois para que foi bom. J�a em Aushwitz eu estabelei um prin��pio para mim mesmouja validade se revelaria muito edo e o qual, a seguir, foi tamb�em aolhido pela maioria dos meusompanheiros. Quando me perguntavam alguma oisa, eu dava uma resposta verdadeira, de modogeral. Mas sobre aquilo que n~ao era objeto de pergunta, eu me alava. Se algu�em perguntava porminha pro�ss~ao, eu lhe respondia \m�edio", mas n~ao fazia men�~ao de ser espeialista, a n~ao ser que,perguntassem por minha espeialidade. Durante a primeira manh~a em Aushwitz um o�ial da SSse fez presente na hora de entrarmos em forma para a hamada. Os ompanheiros om menos dequarenta anos deviam postar-se de um lado, os aima de quarenta, de outro; metal�urgios, meâniosde autom�ovel, et., por seu turno, deviam entrar numa forma�~ao �a parte. Em seguida tivemos quebaixar as al�as para exame de h�ernia, sendo que desta vez outros ompanheiros foram separados.Um grupo foi toado para outro barra~ao, onde devia entrar em forma mais uma vez. Fui junto. Maisuma vez fomos seleionados, e eu, por exemplo, depois de ter respondido as perguntas \Pro�ss~ao?Idade?" de forma r�apida e en�ergia, fui destaado para um pequeno grupo �a parte. E tamb�em estegrupo foi toado para outro barra~ao, onde logo fomos mais uma vez reagrupados. E assim pordiante, at�e que a�nal j�a me sentia muito deepionado ao me ver lan�ado entre pessoas estranhas,todas elas estrangeiras e falando l��nguas que eu n~ao onheia. Nisso foi feita uma �ultima sele�~ao,sendo eu toado om os esolhidos para um �ultimo barra~ao. Eis que me vejo om meus velhosompanheiros, entre meus onterrâneos e olegas, naquele barra~ao do qual sa��ra originalmente! Enem tinham perebido que entrementes eu fora toado para l�a e para �a. Eu, entretanto, imagineide quantas sinas poss��veis eu esapara no espa�o de pouos minutos . . .Ao se organizar o menionado transporte de enfermos para um \ampo de repouso", inlu��rammeun�umero na lista: estavam preisando de alguns m�edios, mas ningu�em areditava que o transporteseguisse realmente para um ampo de repouso. A�nal, ningu�em mais era ingênuo. Aquele mesmotransporte j�a estivera previsto para algumas semanas antes, e j�a ent~ao ningu�em areditara que fossepara um ampo de repouso, mas sim para a âmara de g�as. Repentinamente foi dado um aviso: quemquisesse, poderia ser risado da lista dos enfermos em repouso, aso se apresentasse voluntariamentepara trabalhar no (muito temido) turno da noite. Oitenta e dois ompanheiros se ausaram sempestanejar. Quinze minutos depois ouvia-se o an�unio: Transporte anelado. Aqueles oitenta edois, no entanto, n~ao mais esaparam da lista para o turno da noite! Para a maioria deles o trabalhonoturno signi�ou a morte dentro dos pr�oximos quatorze dias.3.21 �Ultimo desejo - deoradoDesta feita era omposto pela segunda vez o transporte para o ampo de repouso. Agora ningu�emmais sabia se era ou n~ao uma �nta para extrair dos enfermos o �ultimo resto de for�a para trabalhar,mesmo que s�o por quatorze dias. Ou seriam as âmaras de g�as o destino? Ou, quem sabe, de fato34



o ampo de repouso? - O m�edio-hefe se dava bem omigo. �As quinze para as dez da noite ele mesegredou: \Avisei no esrit�orio que voê ainda pode ser risado da lista. Voê pode fazê-lo at�e �as dezhoras da noite." Dou-lhe a entender que isto n~ao �e do meu feitio que aprendi a seguir o aminho retoou - omo se queira - deixar o destino ir em frente. \Vou �ar om meus ompanheiros doentes", �eo que lhe digo. Perebo seu olhar penalizado, omo se tivesse um pressentimento . . . Sem dizer umapalavra, ele me estende a m~ao, omo se fosse uma despedida, n~ao por toda a vida, e sim da minhavida . . . Saio. A passos lentos volto para o meu barra~ao. Um bom amigo est�a sentado no meu lugar.\Voê vai mesmo?" \Sim, vou". Seus olhos se enhem de l�agrimas. Prouro onsol�a-lo. Mas preisofazer outra oisa: meu testamento oral . . . - \Cuide bem, Otto, se eu n~ao voltar para asa, para minhamulher, e se voê voltar a vê-la . . . diga a ela o seguinte, uide bem: em primeiro lugar que falei sobreela todos os dias e a ada instante - Voê lembra? Segundo: jamais amei algu�em tanto quanto aela. Tereiro: ser asado om ela t~ao pouo tempo, esta feliidade ompensou tudo, inlusive o quetivemos que passar aqui . . . " - Otto, onde est�as agora? Vives ainda? Que aonteeu ontigo desdeaquele �ultimo momento em que estivemos juntos? Reenontraste tua esposa? Lembras-te ainda omote obriguei, apesar de teu horo infantil, a deorar meu testamento oral, palavra por palavra?Na manh~a seguinte parti om o transporte. Desta vez n~ao foi nenhuma �nta nem truque. Estetransporte tamb�em n~ao seguiu para as âmaras de g�as, mas realmente para um ampo de repouso. Eaqueles que tiveram tanta pena de mim, �aram no ampo de antes, onde ent~ao a fome grassou ommuito mais violênia que em nosso novo ampo. Aharam estar se salvando, mas �aram em maiordesgra�a. Meses depois, j�a ap�os a liberta�~ao, enontrei novamente aquele ompanheiro do ampoanterior, o qual, na qualidade de \poliial", havia on�sado de uma panela o peda�o de arne quefaltou naqueles dias num dep�osito de ad�averes daquele ampo . . . �E que ali irrompera o anibalismo,mas desse inferno eu havia esapado em tempo.Isso me lembra de uma velha hist�oria da morte em Teer~a. Estava um persa rio e poderosopasseando erta vez pelo parque de sua asa, em ompanhia de seu riado. Este se p~oe a lamentarque aabou de ver a morte amea�ando lev�a-lo. O riado implora a seu amo que lhe dê o avalo maisr�apido para se pôr imediatamente a aminho e fugir rumo a Teer~a, onde ele queria hegar naquelamesma noite. O amo lhe d�a o avalo e o riado parte a galope. Caminhando de volta para asa,o pr�oprio amo se depara om a morte e passa a interrog�a-la: \Por que assustaste meu riado destaforma, por que o amea�aste?" Responde-lhe a morte: \Ora, n~ao o ameaei! Nem quis assust�a-lo.Apenas me admirei, surpresa om o fato de vê-lo aqui, pois devo enontr�a-lo em Teer~a ainda hoje �anoite!"3.22 Plano de fugaO sentimento predominante de ser mero joguete, e o prin��pio de n~ao assumir o papel do destino, masde deixar ao destino o seu livre urso, tudo isso, e ainda a profunda apatia que se apodera da pessoano ampo de onentra�~ao, s~ao fatores que expliam por que ela evita qualquer tipo de iniiativae teme tomar deis~oes. A vida no ampo de onentra�~ao apresenta situa�~oes que exigem deis~oess�ubitas e imediatas, e que muitas vezes representam deis~oes sobre o ser ou n~ao ser. O prisioneiroent~ao prefere que o destino o livre da obriga�~ao de deidir-se.Esta fuga ante a deis~ao pode ser muita bem observada quando o prisioneiro preisa deidir sefoge ou n~ao. Naqueles minutos (e a ada vez somente podem ser pouos os minutos nos quais preisatomar a deis~ao) ele passa por horr��vel tortura interior: Ser�a que tento fugir, ou n~ao? Devo assumiro riso, ou n~ao? Eu mesmo tamb�em experimentei este purgat�orio de tens~ao interior ao surgir umaoportunidade de fuga pouos dias antes de aproximar-se a frente de ombate. Um ompanheiro quepreisava prestar servi�os m�edios em Banases situados fora do ampo era a favor da fuga. Eleinsistia em fugir omigo. A pretexto de uma onsulta onjunta para um n~ao-prisioneiro, para a qualele alegou neessitar-me urgentemente omo espeialista, demos um jeito de sair do ampo. L�a fora35



um membro sereto de uma organiza�~ao de resistênia estrangeira nos forneeria uniformes e pap�eisfalsos. No �ultimo momento, entretanto, surgiram di�uldades de ordem t�enia, e tivemos que voltarpara o ampo. Aproveitamos a oportunidade para apanhar algumas batatas meio podres, omoprovis~ao para o aminho, e prinipalmente preis�avamos arranjar uma mohila para ada um. Paraeste �m penetramos num barra~ao vazio do ampo de mulheres, que aabara de ser evauado, tendoelas sido levadas para outro ampo. Um aos inimagin�avel se nos apresentou neste barra~ao. Estavatudo numa grande bagun�a, e se podia ver laramente que muitas mulheres haviam fugido. Trapose palha, restos estragados de omida e lou�a quebrada. Mas preferimos n~ao levar nem mesmo tigelasem bom estado que via de regra, eram onsideradas objetos de alto valor no ampo de onentra�~ao.Sab��amos bem que ultimamente, quando passaram a reinar as piores ondi�~oes poss��veis no ampode onentra�~ao, essas tigelas de sopa ostumavam ser usadas n~ao s�o para a mesa, mas tamb�emomo lavat�orios e urin�ois. (Era rigorosamente proibido ter no barra~ao qualquer vasilha para asneessidades �siol�ogias; entretanto esta proibi�~ao foi simplesmente ignorada por todos aqueles que,durante a epidemia de tifo exantem�atio, estavam prostrados om febre alta e que nem om aux��lio deoutros podiam ser levados �a noite para a latrina, dada a sua grande debilidade f��sia.). Enquanto �ode guarda l�a fora, meu olega penetra sorrateiramente no abandonado barra~ao de mulheres. Pouodepois ele sai, todo ontente, mostrando disfar�adamente, por�em om muito orgulho, a mohila quetraz esondida debaixo da apa. Diz que ainda viu outra l�a dentro e que devo bus�a-la para mim. Ele�a de guarda, e eu entro no barra~ao. Ao vasulhar os montes de objetos desordenados, enontro,para minha grande alegria e surpresa, ainda antes de dar om a outra mohila, uma velha esova dedentes; nisto, vejo, em meio aos objetos evidentemente deixados para tr�as na preipita�~ao da fuga,um ad�aver de mulher . . .Volto apressado para o meu barra~ao a �m de apanhar todos os meus pertenes: minha tigelade sopa, algumas luvas esfarrapadas que \herdei" de um paiente faleido naquele barra~ao de tifoexantem�atio, e algumas dezenas de papeizinhos nos quais eu passara a reonstruir om anota�~oesestenogr�a�as o meu manusrito ient���o perdido em Aushwitz �as pressas ainda fa�o uma visita�~aoe perorro pela �ultima vez a ala direita e depois a esquerda de paientes deitados sobre t�abuas podres,apertados um ontra o outro, de ambos os lados do orredor e no meio do barra~ao. Chego ao �unioonterrâneo meu, que jaz ali �as portas da morte. Salv�a-lo, apesar do seu estado muito r��tio, tinhasido para mim uma quest~ao de honra. �E laro que tenho que manter em segredo o meu plano defuga. Mesmo assim o meu ompanheiro paree suspeitar de alguma oisa. �E poss��vel que eu estivesseum pouo nervoso. Em todo o aso, ele me pergunta om voz muito d�ebil: \Voê tamb�em vai airfora?" Digo que n~ao. Mas n~ao onsigo mais afastar-me dele, do seu olhar. Ap�os a visita�~ao, voltopara ele. E mais uma vez se �xa em mim aquele olhar sem esperan�a - e de alguma forma o sintoomo repreens~ao. Cada vez mais rese aquele sentimento inômodo que se apoderou de mim apartir do momento em que onordei em fugir om meu olega - proedendo ontra o meu velhoprin��pio de n~ao assumir o papel do destino. De repente saio do barra~ao rumo �a enfermaria paraavisar o meu olega que n~ao posso ir. Nem bem lhe delarara que n~ao podia mais ontar omigo,mal tomara eu a deis~ao de ontinuar om os paientes omo antes, deixei de sentir, de um momentopara o outro, aquela intranq�uilidade! Fio sem saber o que vir�a nos dias seguintes; interiormente,por�em, sereno omo nuna, a passo �rme, volto para o meu barra~ao de tifo exantem�atio, sento-mesobre as t�abuas, aos p�es do meu onterrâneo, prouro onsola-lo e �o batendo papo om os outrosompanheiros, tranq�uilizando-os.Chegou ent~ao o �ultimo dia em nosso ampo de onentra�~ao. Quase todos os internados haviamsido levados em transportes mai�os para outros ampos, visto que se aproximava a frente de ombate.Os gra�udos do ampo, os Capos e os ozinheiros haviam fugido. Foi dado o aviso de que �a noite oampo teria que ser ompletamente evauado, inluindo os �ultimos prisioneiros que restavam - queeram, sem exe�~ao, doentes e alguns pouos m�edios e \enfermeiros". Constava ainda da omunia�~aoque �a noite o ampo seria inendiado. Aontee, por�em, que �a tarde ainda haviam hegado osaminh~oes que deveriam busar os doentes. S�ubito, tranaram hermetiamente a sa��da do ampo36



e passaram a vigiar rigorosamente a era de arame farpado, de modo que ningu�em mais pudesseruz�a-la em algum ponto j�a meio \preparado". Aparentemente queriam inendiar o ampo om osprisioneiros restantes l�a dentro. Pela segunda vez o meu olega e eu resolvemos fugir.Existem três ad�averes para enterrar fora da era. Reebemos a inumbênia de fazê-lo. �Eque, afora n�os dois, n~ao h�a mais ningu�em naquele ampo que tenha for�as para isso. Quase todosjazem prostrados, om febre alta e del��rio, nos pouos barra~oes ainda oupados. Ent~ao tomamosa deis~ao: om o primeiro ad�aver ontrabandeamos a mohila do ompanheiro, dentro da velhatina usada omo maa e aix~ao. Com o segundo ad�aver, levamos minha mohila. Com o tereiroorpo, n�os mesmos fugimos. Conseguimos exeutar bem o nosso plano at�e o segundo ad�aver. Masantes de levar o tereiro tenho de esperar. Meu olega avisou que tentaria arranjar algum peda�ode p~ao para omermos nos dias seguintes na oresta. Fio esperando. Passam-se os minutos, reseminha impaiênia - e ele ontinua n~ao apareendo. Logo agora, quando eu j�a estava antegozando aliberdade, pela primeira vez, depois de três anos, ir��amos ao enontro da frente de batalha . . . Somentemais tarde saber��amos que riso enorme teria sido este enontro. A��, no instante em que meuolega �nalmente aparee orrendo, abre-se o port~ao de entrada do ampo, e lentamente avan�a ummagn���o autom�ovel or de alum��nio, ostentando grandes ruzes vermelhas, indo em dire�~ao da �areade formatura dos prisioneiros. Chega o Delegado da Cruz Vermelha Internaional de Genebra paratomar sob sua prote�~ao o ampo e os seus �ultimos relusos. Quem ainda pensaria em fugir? Dointerior do arro saem aixas de rem�edios, igarros s~ao distribu��dos, somos fotografados e a alegria �egeral. Agora j�a n~ao preisamos tentar atravessar as frentes de ombate.O delegado se hospeda na asa de um agriultor, pr�oximo ao ampo, pois quer estar dispon��vel �anoite, para qualquer aso. Naquele primeiro arroubo de alegria t��nhamos esqueido ompletamente otereiro ad�aver. Agora o levamos para fora e o deixamos rolar para dentro da estreita sepultura quelhe avamos. O guarda que nos aompanha e supervisiona, de uma hora para outra, �e a amabilidadeem pessoa. Ele ome�a a pereber que as oisas agora podem tomar outro rumo e proura ontatoonoso. Em todo o aso ele toma parte na breve ora�~ao que pronuniamos antes de fazer air aterra sobre o ad�aver. Ap�os aquela nossa tens~ao interior e o nervosismo dos �ultimos dias e horas,nessa reta �nal em nossa orrida om a morte, as palavras om que supliamos paz na nossa ora�~aodevem ter sido das mais ardentes que um ser humano jamais pronuniou.Assim passa este dia, o �ultimo em nosso ampo, na vivênia de uma liberdade interiormenteanteipada. Por�em a nossa expetativa falhou num ponto. Apesar de o representante da CruzVermelha a�rmar, om base numa onven�~ao, que o ampo n~ao poderia mais ser evauado, e adespeito da sua presen�a no lugarejo pr�oximo, �a noite hegam aminh~oes om integrantes da SSdando a ordem de desoupar o ampo imediatamente. D~ao-nos a entender que os �ultimos prisioneirosrestantes devem ser transportados para um ampo entral, de onde, dentro de 48 horas, seriam levadospara a Su���a e troados por prisioneiros de guerra.O pessoal da SS est�a irreonhe��vel, tal a amabilidade om que insistem para que subamos semmedo nos aminh~oes e nos alegremos om a hane que nos seria dada. Quem ainda tem for�as j�aorre para os aminh~oes. Com muito sarif��io os gravemente enfermos e totalmente enfraqueidoss~ao erguidos para a plataforma da viatura. Meu olega e eu j�a n~ao esondemos nossas mohilas e nosoloamos de p�e, prontos a ser inlu��dos entre treze pessoas a serem levadas pelo �ultimo aminh~ao. Om�edio-hefe �e que faz a distribui�~ao. Estamos ali de p�e, e somos quinze pessoas. Ao ontar os trezeque ir~ao, ele nos deixa fora. Os treze s~ao postos no aminho, enquanto n�os dois que �amos para tr�as,surpresos, deepionados e indignados ao partir a pen�ultima leva, nos queixamos ao m�edio hefe. Elese desulpa alegando estar exausto e distra��do; por engano ele teria ahado que ainda pens�avamosem fugir. Tomados de impaiênia, sentamo-nos novamente, mas de mohila �as ostas, e om osprisioneiros restantes �amos esperando o �ultimo aminh~ao. A espera �e muito longa. Deitamo-nossobre os atres desoupados da enfermaria, ompletamente desgastados que estamos pela \guerrade nervos" das �ultimas horas e dias, pelas esperan�as despertadas a se alterar suessivamente omdesilus~ao, pelo vaiv�em entre alegria imensa e tristeza mortal. Estamos \prontos" para a viagem37



adormeemos sem troar de roupa nem tirar os sapatos. Aordamos om o barulho de tiros deanh~ao e fuzil, o lar~ao de foguetes sinalizadores, o sibilo de balas atravessando at�e as paredes dobarra~ao. O m�edio-hefe entra orrendo e nos manda busar obertura no h~ao. Do belihe aima demim o ompanheiro pula om os sapatos em ima da minha barriga. Agora, sim, estou bem aordado.Logo sabemos o que est�a havendo: hegou a frente de ombate! O tiroteio vai diminuindo at�e pararpor ompleto. A noite ede ao rep�usulo. L�a fora o mastro no port~ao prinipal do ampo ostentauma bandeira brana. Apenas semanas mais tarde �e que n�os, o reduzido e �ultimo grupo daqueleampo, �amos sabendo que at�e mesmo naquelas horas derradeiras o \destino" nos �zera mais umavez de joguete; experimentamos a ambig�uidade de toda deis~ao, ainda mais quando justamente vidaou morte est~ao em jogo. Quanto �aqueles que naquela �ultima noite julgaram que os aminh~oes oslevariam rumo �a liberdade, tivemos que pensar mais uma vez naquele onto que fala da morte emTeer~a. Semanas mais tarde tive diante de mim fotogra�as tiradas num pequeno ampo n~ao muitodistante do nosso, para onde haviam levado os meus paientes; tranaram-nos em barra~oes, queforam inendiados. As fotogra�as mostravam os ad�averes semi-arbonizados.3.23 IrritabilidadeAt�e aqui desrevemos a apatia, a dessensibiliza�~ao do ��ntimo, que toma onta do prisioneiro durantea sua estada no ampo de onentra�~ao, fazendo a sua vida an��mia baixar, de modo geral, a umn��vel mais primitivo, tornando objeto do destino ou do arb��trio dos guardas, destitu��do de vontade,tanto que ele aaba heio de medo de tomar nas m~aos o seu destino, ou seja, de enfrentar deis~oes.A apatia tem ainda outras ausas e n~ao pode ser entendida apenas omo meanismo de autodefesada alma, no sentido menionado. H�a tamb�em ausas de natureza �siol�ogia. �E o que vale tamb�empara a irritabilidade, a qual, al�em da apatia, representa uma das mais eminentes arater��stiasda psique do prisioneiro. Entre as ausas �siol�ogias est~ao em primeiro lugar a fome e a falta desono. Como qualquer um sabe, mesmo na vida normal ambos os fatores tornam a pessoa ap�atia eirritadi�a. No ampo de onentra�~ao, o sono insu�iente se deve em parte aos insetos parasitas aproliferar livremente na mais inoneb��vel falta de higiene, e �a inimagin�avel onentra�~ao de pessoasnos barra~oes.Existe ainda outro fator a ontribuir para a apatia e a irritabilidade, que �e a ausênia daquelest�oxios da iviliza�~ao que normalmente servem para atenu�a-las, isto �e, a niotina e a afe��na. Au-menta, assim, a propens~ao para a apatia e a irritabilidade. Al�em das ausas �siol�ogias existem aindaorigens an��mias deste peuliar estado de esp��rito dos prisioneiros. Trata-se de ertos \omplexos".�E ompreens��vel que a maioria dos prisioneiros seja atormentada por uma esp�eie de sentimento deinferioridade. Antes, ada um de n�os havia sido \algu�em", ou ao menos julgava sê-lo. Agora, noentanto, �e tratado literalmente omo se fosse um ningu�em. (N~ao h�a d�uvida de que o amor-pr�oprio,quando anorado em �areas mais profundas, espirituais, n~ao pode ser abalado pela situa�~ao do ampode onentra�~ao; mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuir~ao um sentimento de auto-estimat~ao bem �rmado?) Mesmo sem reetir muito sobre isso, sem que se onsientize disso, �e natural que oprisioneiro mediano se sinta totalmente rebaixado. Esta experiênia somente se fazia sentir diante doontraste evideniado na peuliar estrutura soiol�ogia do ampo de onentra�~ao. Re�ro-me �aquelaminoria de prisioneiros que passavam, a bem dizer, por gente importante, os Capos e ozinheiros, oshefes de dep�osito e os \poliiais" do ampo. Em todos eles havia uma ompensa�~ao do sentimentoprimitivo de inferioridade. �E que estes n~ao se sentiam rebaixados de maneira alguma, omo \a mai-oria" dos prisioneiros omuns, mas sentiam-se omo se sente um arrivista. Alguns se sentiam at�eomo um C�esar em miniatura. A rea�~ao an��mia da maioria, ressentida e invejosa, ao omportamentodaquela minoria, se manifestava de diversas formas, �as vezes tamb�em em piadas maldosas. Assim,por exemplo, um prisioneiro diz a outro, referindo-se a um tereiro, que �e um desses \arrivistas".\Esse a�� eu onhei quando era apenas presidente do maior bano de . . . Agora ele se promoveu a38



Capo."Sempre que essa maioria dos rebaixados e a minoria dos arrivistas entravam em onito, explodiaa irrita�~ao, que logo hegava ao auge. Para esses enontros onitivos havia oportunidades maisque su�ientes na vida do ampo de onentra�~ao, a ome�ar pela distribui�~ao de omida. Aquelairritabilidade, de ujas origens �siol�ogias diversas falamos aima, aaba por se poteniar om oar�esimo das ausas an��mias, a omplexa arga de sentimentos de todos os envolvidos. J�a n~ao ausasurpresa que o a�umulo assim originado aabe em panadaria entre os prisioneiros. Aquele reexoque, da emo�~ao raivosa vai extravasar-se no golpe f��sio, j�a est�a basiamente pr�e-ondiionado pelosfreq�uentes espanamentos que o reluso testemunha a ada instante. Eu mesmo passei repetidas vezespela experiênia de sentir a m~ao \solta", prestes a perder o ontrole quando, faminto e tresnoitado, eraaometido de raiva s�ubita. Entre outras raz~oes, eu estava tresnoitado porque, durante determinadoper��odo, pudemos fazer fogo para aqueer o nosso barra~ao de h~ao batido que servia de galp~ao detifo, e preis�avamos uidar que n~ao apagasse o fogo no fog~ao. Aqueles entre n�os que ainda estavamem ondi�~oes relativamente boas eram obrigados a partiipar de um servi�o noturno destinado aatender ao fog~ao. Apesar de tudo, foram horas das mais id��lias as que vivi quando, em plena noite,enquanto os outros dormiam ou deliravam de febre eu me estirava no h~ao batido frente ao pequenofog~ao do barra~ao, uidando do fogo naquelas horas do meu turno, assando umas batatas furtadasnas brasas do arv~ao igualmente furtado . . . Por�em, tanto mais tresnoitado, ap�atio e irritadi�o agente se sentia no outro dia. Na �epoa, eu trabalhava omo m�edio, tratando tifo pouo antes danossa liberta�~ao, e tinha que substituir ainda o hefe de bloo, que estava doente. Consequentementeeu era respons�avel, perante a administra�~ao, do ampo, pela higiene no barra~ao - na medida em quese podia manter qualquer higiene dentro daquelas irunstânias. A pretensa inspe�~ao peri�odia dobarra~ao tinha por objetivo n~ao veri�ar as ondi�~oes higiênias, mas sim torturar-nos. Mais alimentoou um pouo de mediamento teriam dado efeito - mas o que lhes importava era, apenas, que n~aohouvesse uma palhinha no orredor, e que os esfarrapados, enardidos e empiolhados obertores dosenfermos apresentassem um alinhamento perfeito ao p�e da ama. Uma vez anuniada a inspe�~ao, eutinha de uidar que o hefe ou subhefe do ampo de onentra�~ao, ao en�ar a abe�a pela porta donosso barra~ao para dar uma espiada em seu interior, n~ao perebesse sequer uma palha, nem restode inza na frente do fog~ao, et. A inspe�~ao n~ao se importava om a sorte das pessoas que habitavamaquele burao. Importante era que eu tirasse da abe�a raspada o barrete de prisioneiro, batesse osalanhares e anuniasse em tom marial: \Barra~ao de enfermaria VI/9, inq�uenta e dois doentesde tifo exantem�atio, dois enfermeiros, um m�edio." E j�a iam embora os inspetores. Mas at�e que elesviessem (e ostumavam vir muitas horas depois de anuniado, ou simplesmente n~ao vinham), eu mevia for�ado a �ar onstantemente arrumando obertores, atando palhas que a��am das tarimbase, para ompletar, ralhar om os pobres diabos que quisessem omprometer no �ultimo momentotoda aquela ordem e limpeza aparentes. Pois a apatia e insensibilidade, ainda mais aentuadas nosaometidos de febre, os faz reagir apenas quando se grita om eles. Mas at�e isso muitas vezes n~aoadianta, e ent~ao o neg�oio mesmo �e ontrolar-se om o maior esfor�o para n~ao \sentar a m~ao". Poisa pr�opria irritabilidade aumenta desmedidamente fae �a apatia dos outros, e mais ainda diante doperigo em que ela oloa a gente, quando de uma inspe�~ao iminente.3.24 A liberdade interiorEsta tentativa de desri�~ao psiol�ogia e explia�~ao psiopatol�ogia dos tra�os t��pios om que aestada mais demorada no ampo de onentra�~ao mara a pessoa paree dar a impress~ao de que,a�nal de ontas, a alma humana �e lara e for�osamente ondiionada pelo ambiente. Na psiologiado ampo de onentra�~ao, �e preisamente a vida ali imposta, e que onstitui um ambiente soialtodo peuliar, que determina, ao que paree, o omportamento da pessoa. Com raz~ao se poder~aolevantar obje�~oes e fazer v�arias perguntas. Onde �a a liberdade humana? N~ao haveria ali um39



m��nimo de liberdade interior (geistg) no omportamento, na atitude frente �as ondi�~oes ambientaisali enontradas? Ser�a que a pessoa nada mais �e que um resultado da sua onstitui�~ao f��sia, da suadisposi�~ao araterol�ogia e da sua situa�~ao soial? E, mais partiularmente, ser�a que as rea�~oesan��mias da pessoa a esse ambiente soialmente ondiionado do ampo de onentra�~ao estariamde fato evideniando que ela nem pode fugir �as inuênias desta forma de existênia �as quais foisubmetida �a for�a? Preisa ela neessariamente suumbir a essas inuênias? Ser�a que ela n~ao podereagir de outro modo, \por for�a das irunstânias", por ausa das ondi�~oes de vida reinantes noampo de onentra�~ao?Podemos dar resposta a esta pergunta tanto baseados na experiênia omo em ar�ater fundamen-tal. A experiênia da vida no ampo de onentra�~ao mostrou-me que a pessoa pode muito bemagir \fora do esquema". Haveria su�ientes exemplos, muitos deles her�oios, que demonstraram serposs��vel superar a apatia e reprimir a irrita�~ao; e ontinua existindo, portanto, um resqu��io de liber-dade do esp��rito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situa�~ao deoa�~ao aparentemente absoluta, tanto exterior omo interior. Quem dos que passaram pelo ampode onentra�~ao n~ao saberia falar daquelas �guras humanas que aminhavam pela �area de formaturados prisioneiros, ou de barra~ao em barra~ao, dando aqui uma palavra de arinho, entregando ali a�ultima lasa de p~ao? E mesmo que tenham sido pouos, n~ao deixam de onstituir prova de que noampo de onentra�~ao se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade �ultima de assumir umaatitude alternativa frente �as ondi�~oes dadas. E havia outra alternativa! A ada dia, a ada horano ampo de onentra�~ao havia milhares de oportunidades de onretizar esta deis~ao interior, umadeis~ao da pessoa ontra ou a favor da sujei�~ao aos poderes do ambiente que amea�avam priv�a-ladaquilo que �e a sua arater��stia mais intr��nsea - sua liberdade - e que a induzem, om a ren�unia�a liberdade e �a dignidade, a virar mero joguete e objeto das ondi�~oes externas, deixando-se por elasunhar um prisioneiro \t��pio" do ampo de onentra�~ao.Deste �ultimo ponto de vista, tamb�em a rea�~ao an��mia dos internados nos ampos de onen-tra�~ao, em �ultima an�alise, somente pode ser interpretada omo algo mais que mera express~ao deertas ondi�~oes f��sias an��mias e soiais - por mais que todas elas, seja a falta de alorias, seja ade�iênia de sono, sejam os mais diversos \omplexos" an��mios, pare�am sugerir que a deadêniada pessoa esteja vinulada �a lei normativa (Ge setzm. �Essigkeit) de uma psique t��pia do ampode onentra�~ao. Aquilo que suede interiormente om a pessoa, aquilo em que o ampo de onen-tra�~ao paree \transform�a-la", revela ser o resultado de uma deis~ao interior. Em prin��pio, portanto,toda pessoa, mesmo sob aquelas irunstânias, pode deidir de alguma maneira no que ela aabar�adando, em sentido espiritual: um t��pio prisioneiro de ampo de onentra�~ao, ou ent~ao uma pessoahumana, que tamb�em ali permanee sendo ser humano e onserva a sua dignidade.Dostoievsky a�rmou erta vez: \Temo somente uma oisa: n~ao ser digno do meu tormento." Essaspalavras s�o podiam mesmo �ar passando muitas vezes pela abe�a da gente quando se �ava onhe-endo aquelas pessoas tipo m�artir, ujo omportamento no ampo de onentra�~ao, ujo sofrimentoe morte testemunham essa liberdade interior �ultima do ser humano, a qual n~ao se pode perder. Semd�uvida, elas poderiam dizer que foram \dignas dos seus tormentos". Elas provaram que inerente aosofrimento h�a uma onquista, que �e uma onquista interior. A liberdade espiritual do ser humano,a qual n~ao se lhe pode tirar, permite-lhe at�e o �ultimo suspiro on�gurar a sua vida de modo quetenha sentido. Pois n~ao somente uma vida ativa tem sentido, em dando �a pessoa a oportunidadede onretizar valores de forma riativa. N~ao h�a sentido apenas no gozo da vida, que permite �apessoa a realiza�~ao na experiênia do que �e belo, na experiênia da arte ou da natureza. Tamb�emh�a sentido naquela vida que - omo no ampo de onentra�~ao - di�ilmente oferee uma hane dese realizar riativamente e em termos de experiênia, mas que lhe reserva apenas uma possibilidadede on�gurar o sentido da existênia, preisamente na atitude om que a pessoa se oloa fae �arestri�~ao for�ada de fora sobre seu ser. Faz muito que o reluso est�a privado do gozo da vida riativa.Mas n~ao �e s�o a vida riativa e o gozo de seus dons que têm sentido. Se �e que a vida tem sentido,tamb�em o sofrimento neessariamente o ter�a. A�nal de ontas o sofrimento faz parte da vida, de40



alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Ai�~ao e morte fazem parte da existêniaomo um todo.A maioria se preoupava om a quest~ao: \ser�a que vamos sobreviver ao ampo de onentra�~ao?Pois aso ontr�ario todo esse sofrimento n~ao tem sentido". Em ontraste, a pergunta que me aigia eraoutra: \Ser�a que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois aso ontr�ario,a�nal de ontas, n~ao faz sentido sobreviver ao ampo de onentra�~ao." Uma vida ujo sentidodepende exlusivamente de se esapar om ela ou n~ao e, portanto, das boas gra�as de semelhanteaaso - uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida.3.25 O destino - um presenteDa maneira om que uma pessoa assume o seu destino inevit�avel, assumindo om esse destino todoo sofrimento que se lhe imp~oe, nisso se revela, mesmo nas mais dif��eis situa�~oes, mesmo no �ultimominuto de sua vida, uma abundânia de possibilidades de dar sentido �a existênia. Depende sea pessoa permanee orajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou se na luta levada ao extremopela auto-preserva�~ao ela esquee sua humanidade e aaba tornando-se por ompleto aquele animalgreg�ario, onforme nos sugeriu a psiologia do prisioneiro do ampo de onentra�~ao. Dependendoda atitude que tomar, a pessoa realiza ou n~ao os valores que lhe s~ao ofereidos pela situa�~ao sofridae pelo seu pesado destino. Ela ent~ao ser�a \digna do tormento", ou n~ao.Ningu�em pense que essas reex~oes estejam distantes da realidade da vida e do mundo. Semd�uvida, pouas e raras s~ao as pessoas apazes e �a altura dessa elevada proposta. Pois pouos foramos que no ampo de onentra�~ao mantiveram a sua plena liberdade interior e puderam al�ar-se �arealiza�~ao daqueles valores possibilitada pelo sofrimento. E mesmo que tivesse sido um �unio apenas- ele bastaria omo testemunho para o fato de que a pessoa interiormente pode ser mais forte que seudestino exterior, e isto n~ao somente no ampo de onentra�~ao. Sempre e em toda parte a pessoaest�a oloada diante da deis~ao de transformar a sua situa�~ao de mero sofrimento numa produ�~aointerior de valores. Tomemos o aso dos doentes, partiularmente os inur�aveis. Li erta vez a artade um paiente relativamente jovem omuniando ao seu amigo que aabara de �ar sabendo quesua vida n~ao duraria muito mais e que mesmo uma opera�~ao n~ao o salvaria. Mas esrevia aindanesta arta que justamente agora se lembrava de um �lme no qual um homem enarava a sua morteom disposi�~ao, dignidade e oragem. Naquela oasi~ao, quando assistiu o �lme, este nosso paientepensara que s�o pode ser \um presente do �eu" aminhar em dire�~ao �a morte om essa atitude, deabe�a erguida, e agora - esrevia ele - seu destino lhe dera essa hane.Anos atr�as vimos outro �lme, \Ressurrei�~ao", baseado num romane de Tolstoi. Quem ent~ao n~aopensou a mesma oisa: Que destinos grandiosos, qu~ao grandes personalidades! N�os de erto n~aoteremos um destino t~ao glorioso e por isso jamais poderemos alan�ar semelhante grandeza humana. . . Terminada a sess~ao de inema, ��amos tomar um af�e, omer um sandu��he e aab�avamos om essasestranhas id�eias metaf��sias que por um momento haviam ruzado nosso pensamento. Mas quandoa gente mesmo se via oloado perante um destino grandioso, quando a gente mesmo se defrontavaom a deis~ao de fazer frente ao destino om grandeza interior pr�opria, j�a t��nhamos esqueido aquelesprop�ositos pouo s�erios e aab�avamos falhando . . .Para este ou aquele, entretanto, talvez tenha hegado o dia em que estava novamente sentadono inema assistindo ao mesmo �lme, ou a um �lme semelhante, enquanto que interiormente o seuolhar imaginativo assistia simultaneamente ao �lme de lembran�a, de lembran�a daquelas que jamaisrealizaram em sua vida tudo isso, e mais ainda do que o pode mostrar uma produ�~ao inematogr�a�ade unho sentimental. Quem sabe, ent~ao nos oorre esse ou aquele detalhe dessa ou daquela hist�oriada grandeza interior de determinada pessoa - omo por exemplo a hist�oria de uma mulher jovemmorrendo no ampo de onentra�~ao, da qual fui testemunha. A hist�oria �e singela, n~ao h�a muito o41



que ontar, e mesmo assim ela soar�a omo que inventada, de t~ao po�etia que ela se me a�gura.Essa jovem mulher sabia que teria que morrer nos pr�oximos dias. Quando falei om ela, aindaassim estava bem disposta. \Sou grata a meu destino por ser assim t~ao duro omigo", foi o que ela medisse textualmente, \pois em minha vida burguesa anterior eu estive mal-aomodada demais e minhasambi�~oes espirituais n~ao eram l�a muito s�erias." Em seus �ultimos dias ela estava ompletamenteensimesmada. \Essa �arvore ali �e �unia amiga em minhas solid~oes", disse-me ela apontando pelajanela do barra~ao. L�a fora um astanheiro estava em plena oresênia e do atre da enfermapodia-se enxergar, pela pequena janela do barra~ao da enfermaria, um �unio ramo verdejante omduas ores. \Com essa �arvore eu onverso muitas vezes", disse ela. Fio meio desonertado, semsaber omo interpretar as suas palavras: Estaria ela sofrendo de aluina�~oes e del��rios? Por isso lhepergunto se a �arvore tamb�em lhe responde - sim? - e que lhe estaria dizendo. Respondeu-me: \Elame disse, estou aqui, eu - estou - aqui - eu sou a vida, a vida eterna . . . "3.26 An�alise da existênia provis�oriaDissemos aima que a raz~ao �ultima para a deforma�~ao da realidade vital interior da pessoa no ampode onentra�~ao n~ao est�a nas ausas psiof��sias enumeradas, mas que ela se origina, em �ultimaan�alise, numa livre deis~ao. Isso queremos detalhar a seguir. A observa�~ao psiol�ogia dos relusos,no ampo de onentra�~ao, revelou em primeiro lugar que somente suumbe �as inuênias do ambienteno ampo, em sua evolu�~ao de ar�ater, aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Massomente entregava os pontos aquele que n~ao tinha mais em que se segurar interiormente! Em quedeveria e poderia onsistir esse apoio interior? Eis a nossa quest~ao.Os relatos e desri�~oes de asos vividos por ex-prisioneiros omo Gordam em que o mais deprimenteera o fato de o reluso geralmente nuna saber quanto tempo ele ainda teria que passar no ampo deonentra�~ao. Ele n~ao onhee o prazo para a liberta�~ao! Este, se entrava em ogita�~ao (o que n~aoaonteia no nosso ampo), era t~ao indeterminado que na pr�atia a dura�~ao do on�namento n~aos�o era imposs��vel de se onheer, mas podia ser onsiderada ilimitada. Um onheido pesquisadorna �area da psiologia apontou erta vez para o fato de que a forma de existênia no ampo deonentra�~ao poderia ser araterizada omo uma \existênia provis�oria". De nossa parte preisamosomplementar essa arateriza�~ao dizendo que a existênia do prisioneiro em ampo de onentra�~aopode ser de�nida omo \provis�oria sem prazo".Ao hegar a um ampo de onentra�~ao, os re�em-internados geralmente pouo sabiam sobre asondi�~oes ali vigentes. Os que voltavam tinham que se alar e de ertos ampos jamais algu�emregressara . . . Ao pôr os p�es no ampo, entretanto, alterava-se o en�ario interior. Com o �m dainerteza tamb�em j�a hegava - a inerteza do �m. N~ao se podia prever quando hegaria ao �m essaforma de existênia, se �e que jamais suederia.Como se sabe, o termo latino �nis tem dois signi�ados: �m e meta. A pessoa uja situa�~aon~ao permite prever o �nal de uma forma provis�oria de existênia tamb�em n~ao onsegue viver emfun�~ao de um alvo. Ela tamb�em n~ao onsegue mais existir voltada para o futuro, omo o faz apessoa numa existênia normal. Conomitantemente altera-se toda a estrutura de sua vida interior.Come�am a apareer sinais de deaimento interior omo os onheemos tamb�em de outras �areas devivênia. Numa situa�~ao psiol�ogia idêntia enontra-se, por exemplo, o desempregado; tamb�ema sua existênia se tornou provis�oria e tamb�em ele, de erto modo, n~ao pode viver voltado parao futuro, em fun�~ao de um alvo neste futuro. Pesquisas psiol�ogias sistem�atias junto a mineirosdesempregados permitem analisar os efeitos deste modo deformado de existênia sobre a perep�~aodo tempo, sobre o tempo interior ou \tempo de vivênia", omo se o denomina na psiologia.No ampo de onentra�~ao era assim: um breve per��odo de tempo, por exemplo um dia, preenhidopor inertezas e violênias a todo momento, pareia intermin�avel; um per��odo mais longo, entretanto -42



digamos uma semana - preenhido om a monotonia di�aria, pareia transorrer om rapidez inr��vel.E meus ompanheiros sempre me davam raz~ao quando dizia: No ampo de onentra�~ao um diademora mais que uma semana! T~ao paradoxal era a perep�~ao do tempo.Neste ontexto, por sinal, vêm tamb�em �a lembran�a as erteiras observa�~oes psiol�ogias de Tho-mas Mann em seu romane A Montanha M�agia, onde se desreve a evolu�~ao an��mia de pessoasem situa�~ao psiol�ogia an�aloga: tuberulosos internados em sanat�orio, que igualmente n~ao sabemquando reeber~ao alta e �am numa existênia \sem futuro", sem orienta�~ao para uma meta, assimomo os tipos humanos on�nados em ampo de onentra�~ao.Um dos prisioneiros ontou-me que, ao marhar numa longa oluna de relusos re�em-hegados,indo da esta�~ao ferrovi�aria para o ampo de onentra�~ao, teve o sentimento de estar andando \atr�asde seu pr�oprio ad�aver". Tal a intensidade om que ele experimentou naquela oasi~ao a sua absolutafalta de futuro, a qual o obrigou a enarar toda a sua vida exlusivamente sob a perspetiva dopassado, omo algo passado, omo de um morto. Essa experiênia de ser \ad�aver vivo" ainda �eaprofundada por outros momentos. Enquanto que na dimens~ao temporal se faz sentir o ar�aterilimitado da deten�~ao, faz-se sentir na dimens~ao espaial a limita�~ao, o enareramento. Aquiloque se enontra do lado de fora do arame farpado muito edo paree inaess��vel e �nalmente irreal,de erto modo. Os aonteimentos l�a fora, assim omo as pessoas e toda a vida normal fora doampo assumem um aspeto de erta forma fantasmag�orio para aquele que est�a dentro do ampode onentra�~ao. Na medida em que essa pessoa puder lan�ar um olhar para fora, a vida ali h�a servista por ela omo que por um faleido que olha do \al�em" para este mundo. Em rela�~ao ao mundonormal, o reluso om o tempo se sentir�a omo se tivesse \desapareido para este mundo".Para quem entrega os pontos omo pessoa; por n~ao mais onseguir apoiar-se num alvo futuro, aforma de vida interior no ampo de onentra�~ao aaba desemboando numa forma de existêniaretrospetiva. Dessa tendênia de voltar para o passado j�a falamos em outro ontexto. Ela sepresta para a depreia�~ao do presente om seus horrores. Oorre, por�em, que a depreia�~ao dopresente, da realidade envolvente, implia erto perigo. Isto porque podem ser failmente esqueidasas possibilidades de inuênia riativa sobre a realidade, as quais n~ao deixam de existir tamb�emno ampo de onentra�~ao, omo �ou demonstrado em diversos exemplos her�oios. A depreia�~aototal da realidade oriunda da forma provis�oria de existênia do reluso aaba seduzindo a pessoa aentregar os pontos ompletamente, a abandonar-se a si mesma, visto que de qualquer forma \tudoest�a perdido". Essas pessoas est~ao se esqueendo de que muitas vezes �e justamente uma situa�~aoexterior extremamente dif��il que d�a �a pessoa a oportunidade de reser interiormente para al�em desi mesma. Em vez de transformar as di�uldades externas da vida no ampo de onentra�~ao numaprova de sua for�a interna, elas n~ao levam a s�erio a existênia atual, e depreiam-na para algo semreal valor. Preferem fehar-se a esta realidade oupando-se ainda apenas om a vida passada.A vida dessas pessoas aaba se assoreando, em vez de al�ar-se a um ponto alto justamente sobas di�uldades extremas da relus~ao, para o que, em prin��pio, haveria a hane. Naturalmente s~aopouas as pessoas apazes para isso; mas elas onseguiram, mesmo no fraasso exterior e mesmona morte, alan�ar uma grandeza humana que antes, em sua existênia otidiana, talvez jamais lhestivesse sido onedida. Para os outros, entretanto, para n�os, do tipo m�edio e morno, passava a valer aadvertênia de Bismark: \A vida �e omo estar no dentista: a gente pensa que o prinipal ainda vem,quando na realidade j�a passou." Variando um pouo, poder��amos dizer que a maioria das pessoas noampo de onentra�~ao areditava terem perdido as verdadeiras possibilidades de realiza�~ao, quandona realidade elas onsistiam justamente naquilo que a pessoa fazia dessa vida no ampo: vegetaromo os milhares de prisioneiros ou, omo uns pouos, vener interiormente.
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3.27 Espinoza omo eduadorAssim �a evidente que toda tentativa psioterapêutia ou mesmo psiohigiênia de ombater osfenômenos psiopatol�ogios susitados no prisioneiro pela vida no ampo de onentra�~ao neessari-amente ter�a que prourar a reonstru�~ao interior da pessoa l�a e a despeito de l�a, prourando fazê-laorientar-se para o futuro, para um alvo no futuro. Instintivamente um ou outro reluso o fez porsi. A maioria dispunha de algo que os sustentava, e geralmente se tratava de um peda�o de futuro.N~ao deixa de ser uma peuliaridade do ser humano que ele somente pode existir propriamente omuma perspetiva futura, de erta forma sub-esp�eie aeternitatis - perspetiva da eternidade. Nosmomentos dif��eis de sua existênia, ele sempre de novo se refugia nesta dimens~ao futura. Muitasvezes isto pode tomar a forma de um truque.No que tange a mim, lembro-me da seguinte experiênia: Quase horando de dor nos p�es lesionadospostos em sapatos abertos, num frio terr��vel e enfrentando um vento gelado, eu ia manando na longaoluna no aminho de v�arios quilômetros entre o ampo e o loal da obra. Meu esp��rito se oupavasem essar om os milhares de pequenos problemas de nossa m��sera vida de ampo de onentra�~ao.Que vamos omer �a noite? N~ao ser�a melhor troar a rodela extra de ling�ui�a por um peda�o dep~ao? Ser�a que devo negoiar por uma tigela de sopa o �ultimo igarro que reebi de \prêmio" duassemanas atr�as? Como vou onseguir um peda�o de arame para substituir o que quebrou e que serviapara fehar os sapatos? Ser�a que vou me integrar em tempo ao habitual grupo de trabalho no loalda obra, ou v~ao me despahar para outra turma om apataz brutal e violento? E que poderia eufazer para air no agrado de determinado Capo, que me poderia proporionar a imensa feliidadede ser utilizado omo trabalhador de dep�osito no pr�oprio ampo de onentra�~ao, de modo quen~ao preisasse mais aompanhar diariamente essa marha terr��vel? J�a me ausa repugnânia essaompuls~ao ruel que for�a meu pensamento a se atormentar di�aria e onstantemente s�o om essetipo de problemas. Eis que ent~ao aplio um truque: Vejo-me de repente oupando a tribuna de umgrande audit�orio magni�amente iluminado e aqueido, diante de mim um p�ublio a ouvir atento,sentado em onfort�aveis poltronas, enquanto vou falando; dou uma palestra sobre a psiologia doampo de onentra�~ao, e tudo aquilo que tanto me tortura e oprime aaba sendo objetivado, visto edesrito da perspetiva mais alta da iênia . . . Atrav�es desse truque onsigo al�ar-me de algum modopara aima da situa�~ao, oloar-me aima do tempo presente e de seu sofrimento, ontemplando-oomo se j�a estivesse no passado e omo se eu mesmo, om todo o meu tormento, fosse objeto de umainteressante investiga�~ao psiol�ogio-ient���a, por mim mesmo empreendida. Diz Espinoza em sua�Etia: \A�etus, qui passio est, desinit esse passio simulatque eius laram et distintam formamusideam." (\A emo�~ao que �e sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formarmosuma id�eia lara e n��tida." - �Etia, quinta parte, \Do poder do esp��rito ou a liberdade humana",senten�a III).Quem n~ao onsegue mais areditar no futuro - seu futuro - est�a perdido no ampo de onen-tra�~ao. Com o futuro, tal pessoa perde o apoio espiritual, deixa-se air interiormente e deai f��siae psiquiamente. Geralmente isto aontee de forma at�e bastante repentina, numa esp�eie de riseujos sintomas o reluso relativamente experiente onhee muito bem. Cada um de n�os temia aquelemomento em que se manifestava pela primeira vez essa rise - n~ao em si pr�oprio, pois ent~ao j�a teriasido indiferente, e sim em seus amigos. Geralmente essa rise se on�gurava da seguinte maneira:A pessoa em quest~ao erto dia �ava simplesmente deitada em seu barra~ao, e ningu�em onseguiapersuadi-la a botar a roupa, ir ao lavat�orio ou mesmo a se apresentar na formatura de hamada.Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo, nem s�uplias, nem amea�as, nem golpes, tudo em v~ao.O sujeito simplesmente �ava deitado, n~ao se mexia, e quando uma doen�a provoava essa rise, apessoa se negava inlusive a ser transportada para o ambulat�orio ou tomar qualquer medida em prolde si mesma. Ela entrega os pontos! Fia deitada at�e nas pr�oprias fezes e urina, pois nada mais ainteressa.Certa vez viveniei de forma dram�atia a importânia da rela�~ao existente entre esse perigos��ssimo44



entregar os pontos, o deixar-se air, por um lado, e a perda da vivênia em fun�~ao do futuro, poroutro. O hefe do meu bloo, um estrangeiro que outrora fora um ompositor musial bastanteonheido, disse-me erto dia: \Ei, doutor, gostaria de lhe ontar uma oisa. H�a pouo tempo tiveum sonho urioso. Uma voz me disse que eu poderia expressar um desejo, que poderia dizer o quegostaria de saber e ela me responderia qualquer pergunta. Sabe o que eu perguntei? Quero saberquando a guerra terminar�a para mim. Sabe o que quero dizer: para mim! Isto �e, queria saber quandoseremos libertos do nosso ampo de onentra�~ao, ou seja, quando terminar~ao os nossos sofrimentos."Perguntei-lhe quando tivera esse sonho. \Em fevereiro de 1945", respondeu. Est�avamos no ome�ode mar�o. \E o que te disse ent~ao a voz em sonho?", ontinuei perguntando. Bem baixinho, mesegredou: \Em trinta de mar�o . . . "Quando este meu ompanheiro me narrou o seu sonho, estava ainda heio de esperan�a, onvitode que umpriria o que anuniara aquela voz. Mas a data profetizada se aproximava ada vez mais eas not��ias sobre a situa�~ao militar, na medida em que penetravam em nosso ampo, faziam pareerada vez menos prov�avel que a frente de batalha de fato nos trouxesse a liberdade ainda no mês demar�o. Deu-se ent~ao o seguinte: Em vinte e nove de mar�o aquele ompanheiro foi repentinamenteataado de febre alta. Em trinta de mar�o, no dia em que de aordo om a profeia a guerra e osofrimento (para ele) hegaria ao �m, ele aiu em pleno del��rio e �nalmente entrou em oma . . . Nodia trinta e um de mar�o ele estava morto. Faleera de tifo exantem�atio.Quem onhee as estreitas rela�~oes existentes entre o estado emoional de uma pessoa e asondi�~oes de imunidade do organismo, ompreender�a os efeitos fatais que poder ter a s�ubita entregaao desespero e ao desânimo. Em �ultima an�alise, meu ompanheiro foi vitimado porque sua profundadeep�~ao pelo n~ao-umprimento da liberta�~ao pontualmente esperada reduziu drastiamente a apa-idade de seu organismo ontra a infe�~ao de tifo exantem�atio j�a latente. Paralisaram-se sua f�e nofuturo e sua vontade de futuro, aabando seu organismo por suumbir �a doen�a. Assim a voz do seusonho aabou prevaleendo . . .Este aso isolado e as onlus~oes dele tiradas oadunam-se om outra observa�~ao para a qualo m�edio-hefe do nosso ampo hamou a minha aten�~ao erta vez. Na semana entre o Natalde 1944 e o Ano Novo de 1945 irrompeu uma mortandade jamais vista anteriormente no nossoampo de onentra�~ao. Tamb�em o m�edio-hefe foi de opini~ao de que as ausas da mesma n~aoestavam num agravamento das ondi�~oes de trabalho ou de alimenta�~ao ou numa eventual altera�~aolim�atia ou mesmo novas epidemias. Antes, a ausa dessa mortandade em massa devia ser prouradaexlusivamente no fato de a maioria dos prisioneiros ter se entregue �a habitual e ingênua esperan�ade estar de volta em asa j�a para o Natal. Como, por�em, as not��ias dos jornais fossem tudo menosanimadoras, ao se aproximar aquela data, os relusos foram tomados de desânimo e deep�~ao gerais,uja perigosa inuênia sobre a apaidade de resistênia dos prisioneiros se manifestou justamentetamb�em naquela mortandade em massa daquele per��odo.Dissemos aima que toda tentativa de restabeleer interiormente as pessoas no ampo de onen-tra�~ao pressup~oem que, onsigamos orient�a-los para um alvo no futuro. A divisa que neessariamenteorientou todos os esfor�os psioterapêutios ou psio-higiênios junto aos prisioneiros talvez enontresua melhor express~ao nas palavras de Nietzshe: \Quem tem por que viver ag�uenta quase qualqueromo (viver)". Portanto era preiso onsientizar os prisioneiros, �a medida em que era dada a opor-tunidade, do \porquê" de sua vida, do seu alvo, para assim onseguir que eles estivessem tamb�eminteriormente �a altura do terr��vel \omo" da existênia presente, resistindo aos horrores do ampode onentra�~ao. E, inversamente, ai daquele que n~ao via mais a meta diante de si em sua vida,uja vida n~ao tinha mais onte�udo, mas perdia o sentido de sua existênia e assim todo e qualquermotivo para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e deixavam-se air muito edo.A express~ao t��pia om que repliavam a toda e qualquer palavra animadora era sempre a mesma:\N~ao tenho mais nada a esperar da vida". Como se reagir a esta atitude?45



3.28 Perguntar pelo sentido da vidaO que se faz neess�ario aqui �e uma viravolta em toda a oloa�~ao da pergunta pelo sentido davida. Preisamos aprender e tamb�em ensinar �as pessoas em desespero que a rigor nuna e jamaisimporta o que n�os ainda temos a esperar da vida, mas sim exlusivamente o que a vida espera de n�os.Falando em termos �los�o�os, se poderia dizer que se trata de fazer uma revolu�~ao operniana. N~aoperguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a n�os mesmos omo os indagados,omo aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a ada hora - perguntas que preisamosresponder, dando a resposta adequada n~ao atrav�es de eluubra�~oes ou disursos, mas apenas atrav�esda a�~ao, atrav�es da onduta orreta. Em �ultima an�alise, viver n~ao signi�a outra oisa que ararom a responsabilidade de responder adequadamente �as perguntas da vida, pelo umprimento dastarefas oloadas pela vida a ada indiv��duo, pelo umprimento da exigênia do momento.Essa exigênia, e om ela o sentido da existênia, altera-se de pessoa para pessoa e de um momentopara o outro. Jamais, portanto, o sentido da vida humana pode ser de�nido em termos gen�erios,nuna se poder�a responder om validade geral a pergunta por este sentido. A vida omo a entendemosaqui n~ao �e nada vago, mas sempre algo onreto, de modo que tamb�em as exigênias que a vida nos fazsempre s~ao bem onretas. Esta onretiidade est�a dada pelo destino do ser humano, que para adaum sempre �e algo �unio e singular. Nenhum ser humano e nenhum destino pode ser omparado omoutro; nenhuma situa�~ao se repete. E em ada situa�~ao a pessoa �e hamada a assumir outra atitude.Para a sua situa�~ao onreta exige dela que ela aja, ou seja, que ela proure on�gurar ativamente oseu destino; ora, que ela aproveite uma oportunidade para realizar valores simplesmente viveniando(por exemplo, gozando); outra vez, que ela simplesmente assuma o seu destino. Mas sempre �e assimque toda e qualquer situa�~ao se arateriza, por esse ar�ater �unio e exlusivo que somente permiteuma �unia resposta orreta �a pergunta ontida na situa�~ao onreta.Quando um homem desobre que seu destino �e sofrer, tem que ver neste sofrimento uma tarefasua e �unia. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa preisa onquistar a onsiênia de que ela �e�unia e exlusiva em todo o osmo-entro deste destino sofrido. Ningu�em pode assumir dela isso,e ningu�em pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira omo ela pr�opria suporta estesofrimento est�a tamb�em a possibilidade de uma vit�oria �unia e singular.Para n�os, no ampo de onentra�~ao, nada disso era espeula�~ao in�util sobre a vida. Essas reex~oeseram a �unia oisa que ainda podia ajudar-nos, pois esses pensamentos n~ao nos deixavam desesperarquando n~ao enxerg�avamos hane alguma de esapar om vida. O que nos importava j�a n~ao eramais a pergunta pelo sentido da vida omo ela �e tantas vezes oloada, ingenuamente, referindo-sea nada mais do que a realiza�~ao de um alvo qualquer atrav�es de nossa produ�~ao riativa. O que nosimportava era o objetivo da vida naquela totalidade que inluiu a morte e assim n~ao somente atribuisentido �a \vida", mas tamb�em ao sofrimento e �a morte. Este era o sentido pelo qual est�avamoslutando!3.29 Sofrimento omo realiza�~aoUma vez que se nos revelara o sentido do sofrimento, tamb�em nos neg�avamos ent~ao a �ar desfazendoou minimizando o volume de sofrimento que havia no ampo de onentra�~ao, seja \reprimindo-o" ouiludindo-nos a respeito do mesmo om otimismo barato ou arti�ial. Para n�os tamb�em o sofrimentopassara a ser uma inumbênia ujo sentido n~ao mais quer��amos exluir. Para n�os ele tinha reveladoo seu ar�ater de onquista, aquele ar�ater de onquista que levou Rilke a exlamar: Wieviel istaufzuleiden! (Quanto sofrimento h�a por resgatar!) Rilke falava de resgatar o sofrimento omo outrosdiriam umprir uma tarefa.Havia muito sofrimento esperando ser resgatado por n�os. Por isso, era tamb�em neess�ario olhar46



de frente a situa�~ao, a avalanhe de sofrimento, apesar do perigo de algu�em \amoleer" e quem sabe,em segredo deixar as l�agrimas orrer livremente. N~ao preisaria envergonhar-se dessas l�agrimas.Eram o penhor de ele ter a maior das oragens - a oragem de sofrer. Mas pouqu��ssimos sabiamdisso, e s�o envergonhados admitiam ter-se extravasado em l�agrimas de novo. Certa vez perguntei aum ompanheiro omo �zera desapareer os seus edemas de fome, ao que ele onfessou: \Curei-oshorando . . . "3.30 Algo est�a esperandoAs tentativas embrion�arias de uma psioterapia ou psiahigiene no ampo de onentra�~ao foram denatureza individual e oletiva. As tentativas psioterapêutias individuais foram muitas vezes um\tratamento" urgente para salvar a vida. A�nal esses esfor�os se destinavam sobretudo �a preven�~aode sui��dios. Para os asos em que se onretizara a tentativa de sui��dio havia uma proibi�~aorigoros��ssima de salvar a pessoa em quest~ao. Assim era o�ialmente proibido, por exemplo, \soltar"ompanheiros que algu�em enontrasse enforados. Tanto mais se impunha a neessidade de tomarmedidas preventivas. Lembro de dois \asos". Apresento-os n~ao s�o por servirem de paradigmas paraa aplia�~ao pr�atia das reex~oes aima expostas, mas por revelarem tamb�em um not�avel paralelismo.Trata-se de dois homens que em onversas haviammanifestado inten�~oes de sui��dio. Ambos alegaramda maneira t��pia que \nada mais tinham a esperar da vida". Importava mostrar a ambos que a vidaesperava algo deles, e algo na vida, no futuro, estaria esperando por eles. E de fato revelou-se quepor um deles havia um ser humano esperando: seu �lho, ao qual idolatrava, \esperava" pelo pai noexterior. Pelo outro \esperava" n~ao uma pessoa, mas um objeto: sua obra. O homem era ientistae publiara uma s�erie de livros sobre determinado tema, a qual n~ao estava onlu��da e aguardavaa sua onlus~ao. E para esta obra este homem era insubstitu��vel, n~ao podia ser troado por outro.Mas ele n~ao era nem mais nem menos insubstitu��vel que aquele outro que, no amor da rian�a, era�unio e n~ao podia ser troado. Aquela uniidade e exlusividade que arateriza ada pessoa humanae d�a sentido �a existênia do indiv��duo, faz-se valer tanto em rela�~ao a uma obra ou uma onquistariativa, omo tamb�em em rela�~ao a outra pessoa e ao amor da mesma. Esse fato de ada indiv��duon~ao poder ser substitu��do nem representado �e, no entanto, aquilo que, levado ao n��vel da onsiênia,ilumina em toda a sua grandeza a responsabilidade do ser humano por sua vida e pela ontinuidadeda vida. A pessoa que se deu onta dessa responsabilidade em rela�~ao �a obra que por ela espera ouperante o ente que a ama e espera, essa pessoa jamais onseguir�a jogar fora a sua vida. Ela sabe do\porquê" de sua existênia - e por isso tamb�em onseguir�a suportar quase todo \omo".3.31 Uma palavra na hora ertaAs possibilidades de psioterapia oletiva naturalmente eram extremamente restritas no ampo deonentra�~ao. Nesta �area, o que tinha efeito inomparavelmente maior do que a fala era o exemplo.Contanto que um hefe de bloo n~ao estivesse do lado das autoridades nazistas tinha inont�aveisoportunidades de exerer uma inuênia profunda e positiva sobre aqueles que se ahavam sob suaesfera de a�~ao, atrav�es de uma atitude reta e enorajadora. O efeito direto do ser exemplo sempre �emaior do que o efeito de palavras. Volta e meia, por�em, tamb�em a palavra tinha efeito, quando poralguma irunstânia externa aumentava o eo interior. Lembro-me de erta oasi~ao em que surgiu aoportunidade de aproveitar psioterapeutiamente, numa esp�eie de di�alogo oletivo, a reeptividadeinterior dos relusos favoreida por determinada situa�~ao externa.O dia fora terr��vel. Fazia pouo, haviam sido anuniados na hora da hamada todos os pontosque doravante seriam onsiderados sabotagem e punidos imediatamente por enforamento. Entreestes delitos onstavam trivialidades omo ortar tiras estreitas de nossos velhos obertores (o que47



muitos de n�os t��nhamos feito para onfeionar polainas improvisadas), al�em de qualquer \furto",mesmo o mais insigni�ante. Aontee que pouos dias antes um prisioneiro que estava morrendo defome penetrara no dep�osito de batatas para roubar uns quilos delas. Constatou-se o arrombamentoe alguns prisioneiros desobriram o \assaltante". Quando a dire�~ao do ampo deu pela oisa, exigiua entrega do delinq�uente, aso ontr�ario o ampo inteiro teria que �ar de jejum durante um dia.Naturalmente os dois mil e quinhentos ompanheiros preferiram jejuar a entregar o ompanheiropara ser enforado. Ao hegar a noite desse dia de jejum, est�avamos estirados em nosso barra~ao,todos tomados de depress~ao geral. Falava-se pouo e quando sa��a uma palavra ela demonstravairrita�~ao. Como se n~ao bastasse, a luz apagou. O estado de esp��rito geral atingia o seu ponto maisbaixo. O hefe do grupo, por�em, era uma pessoa atilada e improvisou uma onversa sobre tudoaquilo que tanto nos preoupava interiormente. Falou sobre os tantos ompanheiros que haviammorrido nos �ultimos dias, de doen�a ou por sui��dio. Falou tamb�em sobre o que provavelmente seriao motivo real dessas mortes, em ambas as modalidades: o entregar os pontos. Sobre este ponto bemomo sobre a quest~ao de omo se poderia talvez resguardar ainda as prov�aveis v��timas seguintesdesse fatal auto-abandono interior, o nosso hefe pediu que se desse algumas explia�~oes e itou omeu nome! Ora, o meu estado de esp��rito naquele momento nem de longe era de dar explia�~oespsiol�ogias ou qualquer onsolo psioterapêutio para meus ompanheiros de barra~ao, numa esp�eiede aonselhamento m�edio-pastoral. Eu estava om frio e om fome e tamb�em me sentia muito molee irritado. Mas tive que juntar as for�as e aproveitar esta oportunidade �unia, pois o que maispreisavam agora era de ânimo.3.32 Psique-terapia da almaIniiei por dizer que, olhando objetivamente, o futuro s�o podia pareer desesperador. Admiti queada um de n�os podia alular para si mesmo omo m��nimas as hanes de sobrevivênia. Aindan~ao hegara ao ampo a epidemia de tifo exantem�atio. Mesmo assim, estimei em ino por entominhas hanes de sobreviver. E disse isso a eles! E lhes disse tamb�em que, no que dependesse demim, n~ao perderia a esperan�a nem desistiria de lutar. Pois ningu�em onhee o futuro. Nenhumapessoa sabe o que talvez lhe oorrer�a dentro de uma hora. N~ao pod��amos esperar novidades militaressensaionais para o dia seguinte - e ningu�em melhor que n�os, om longa experiênia de ampo deonentra�~ao, para sabê-lo. Mas muitas vezes surge de repente uma grande hane, no m��nimopara o indiv��duo: ser destaado para um reduzido transporte destinado a um omando espeial omondi�~oes de trabalho exepionalmente favor�aveis, et. - oisas que �as vezes eram o anseio e a maior\feliidade" do reluso.Mas n~ao falei somente do futuro e da penumbra em que este felizmente estava envolto, nem �queiapenas no presente om todo seu sofrimento. Falei tamb�em do passado, om todas as suas alegrias, eda luz que ele ainda lan�ava para dentro das trevas dos nossos dias. Citei o poeta que diz: \Aquilo queviveste nenhum poder do mundo tirar�a." Aquilo que realizamos na riqueza da nossa vida passada,na abundânia de suas experiênias, essa riqueza interior nada nem ningu�em nos podem tirar. Masn~ao s�o o que viveniamos; tamb�em aquilo que �zemos, aquilo que de grandioso pensamos, e o quepadeemos, tudo isso salvamos para a realidade de uma vez por todas. Estas experiênias podempertener ao passado, justamente no passado �am asseguradas para toda a eternidade! Poiso passado tamb�em �e uma dimens~ao do ser, quem sabe, a mais segura.Finalizando, disse que a vida est�a repleta de oportunidades para dot�a-la de sentido. Os meusompanheiros mal se mexiam, estirados pelo h~ao. Vez por outra, ouvia-se um suspiro doloroso. Deia entender que a vida humana tem sentido sempre e em todas as irunstânias, e que esse in�nitosigni�ado da existênia tamb�em abrange sofrimento, morte e ai�~ao. Pedi �aqueles pobres oitados,que h�a tempo me esutavam na esurid~ao total do barra~ao, que olhassem de frente para a situa�~aoem que est�avamos, por mais dif��il que ela fosse, e n~ao desesperassem, mas reobrassem o ânimo,48



ientes de que, mesmo perdida, a nossa luta, nossos esfor�os n~ao perderiam seu sentido e dignidade.Cada um de n�os, disse-lhes eu, nestes momentos dif��eis e mais ainda na hora derradeira que seaproxima para muitos de n�os, se enontra sob o olhar desa�ante de amigos ou de uma mulher, deum vivente ou de um morto - ou sob o olhar de Deus. Que espera que n~ao o deepionemos e quesaibamos sofrer e morrer n~ao miseravelmente, mas om orgulho!Enerrando, falei do nosso sarif��io. Disse que ele tem sentido em todo e qualquer aso. Disse quea natureza do sarif��io implia ser ele vivido na premissa de que, neste nosso mundo, no mundo doêxito, nada se alan�a om ele. N~ao vem ao aso se o sarif��io �e feito em prol de uma id�eia pol��tiaou se trata de auto-imola�~ao de uma pessoa em favor de outra. Claro, aqueles que fossem rentes nosentido religioso poderiam entendê-lo om failidade. Menionei aquele ompanheiro que, no in��iode sua estada no ampo de onentra�~ao, propusera ao �eu um pato: que o seu sofrimento e mortepoupassem de uma morte atormentada a pessoa por ele t~ao amada. Para este homem sofrimento emorte n~ao eram sem sentido, mas sim, foram dotados do mais profundo sentido em sua fun�~ao desarif��io. Ele n~ao queria nem sofrer nem morrer sem um sentido. Ningu�em de n�os o queria! Dara esta vida, aqui e agora, naquele barra~ao, naquela situa�~ao pratiamente sem sa��da, este sentido�ultimo, foi o prop�osito das minhas palavras.N~ao demorou muito e pude pereber que esse prop�osito atingira o seu objetivo. Ao aender-senovamente a lâmpada el�etria do barra~ao, vi ahegarem-se as �guras miser�aveis de meus ompanhei-ros, manando, om l�agrimas nos olhos, para agradeer-me. Mas quero onfessar aqui que apenasraramente tive a for�a interior para abrir-me num ontato t~ao intenso e �ultimo om meus ompa-nheiros de ruz omo naquela noite. Certamente deixei de aproveitar muitas irunstânias externasfavor�aveis a um ontato desses.3.33 Psiologia da guarda do ampo de onentra�~aoDisutimos at�e aqui o hoque na reep�~ao e a psiologia da vida propriamente dita no ampo deonentra�~ao. Antes de nos voltarmos �a tereira fase de rea�~oes an��mias do reluso, ou seja, �apsiologia de re�em-liberto do ampo de onentra�~ao, queremos dediar nossa aten�~ao, por ummomento, a uma quest~ao �a parte, que repetidamente �e apresentada ao psi�ologo, de modo geral, emais partiularmente �aquele que viveniou em pessoa essas oisas: a psiologia do pessoal da guardano ampo de onentra�~ao. Como �e poss��vel que pessoas de arne e osso heguem a inigir tamanhosofrimento a outros seres humanos? Quando algu�em ouve estes relatos, realmente dando-lhes r�edito,e dando-se onta de que semelhantes oisas de fato s~ao poss��veis, ent~ao se pergunta omo algo assim�e poss��vel psiologiamente. Para responder a esta pergunta, mesmo sem querer entrar a fundo naquest~ao, �e preiso lembrar que existem entre os guardas de um ampo de onentra�~ao s�adios porexelênia, no sentido estritamente l��nio. Em segundo lugar se esolhiam s�adios justamente quandose ompunham pelot~oes de guarda exepionalmente rigorosos. J�a falamos da sele�~ao negativa dearrasos e �umplies feita entre a massa dos prisioneiros para oupar a posi�~ao de Capo, o que expliapor que justamente os elementos brutais e os indiv��duos ego��stas onseguiam sobreviver. Al�em dessasele�~ao negativa, havia ainda no ampo uma sele�~ao positiva das pessoas s�adias.�As vezes ��avamos no loal da obra trabalhando no valo sob temperaturas abaixo de zero, pratia-mente sem agasalho, reebendo, por�em a lien�a de nos aqueer junto a uma lareira port�atil, ada umpor seu turno e alguns minutos a ada duas horas. Aliment�avamos esta lareira om galhos e restos delenha. Nestas oasi~oes a alegria era geral. Mas de vez em quando havia um apataz ou ontramestreque tinha um prazer espeial em nos tirar essa alegria e era f�ail reonheer em sua �sionomia os�adio prazer om que ele proibia tudo arbitrariamente e jogava a lareira na neve juntamente omo braseiro t~ao aonhegante. E quando a SS antipatizava mais fortemente om algu�em, ela deixavao pobre oitado �a merê de um homem onheido por sua devassid~ao e por sua espeializa�~ao emtorturas s�adias. 49



Em tereiro lugar deve ser observado que grande parte do orpo da guarda estava simplesmenteinsensibilizada por tantos anos de onvivênia om o sadismo ada vez maior do ampo de onen-tra�~ao. Foram prinipalmente estas pessoas embruteidas em sua vida emoional que rejeitaram, aomenos para si, as atitudes pr�oprias do sadismo. Mas foi tamb�em s�o isto, porque naturalmente nadaempreendiam ontra o sadismo dos outros.Em quarto lugar, por�em, deve-se lembrar ainda que mesmo entre o pessoal do orpo da guardahavia sabotadores. Quero menionar aqui apenas o hefe do �ultimo ampo de onentra�~ao em queestive e do qual fui libertado. Ele era integrante da SS. Ap�os a liberta�~ao daquele ampo, onstatou-se um fato do qual somente o m�edio do ampo - ele mesmo prisioneiro - tinha onheimento at�e ali.O hefe do ampo dera, em segredo, onsider�avel somas de dinheiro do pr�oprio bolso para que sepudesse arranjar mediamentos para os relusos na farm�aia do lugarejo mais pr�oximo! Essa hist�oriaainda teve um ep��logo. Ap�os a liberta�~ao, prisioneiros judeus esonderam esse homem da SS dastropas amerianas e delararam a seu omandante que o entregariam �unia e exlusivamente sob aondi�~ao de n~ao se toar em um �o de seu abelo sequer. O omandante das tropas amerianasdeu-lhes ent~ao a sua palavra de honra omo o�ial militar, e os prisioneiros judeus lhe apresentaramo ex-omandante do ampo. O omandante das tropas reintegrou esse homem da SS em seu argo deomandante do ampo, e ele organizou ent~ao para n�os oletas de gêneros aliment��ios e de agasalhoentre a popula�~ao dos vilarejos irunvizinhos.Em ontrapartida, o preposto justamente daquele ampo, prisioneiro ele mesmo, foi mais brutalque todos os guardas SS do ampo juntos. Batia nos prisioneiros quando, onde e omo pudesse, aopasso que o hefe n~ao levantou o punho sequer uma vez, ao que eu saiba, ontra qualquer dos \seus"prisioneiros.Da�� se deduz uma oisa. A�rmar que algu�em fazia parte da guarda do ampo de onentra�~ao,ou que foi prisioneiro no ampo n~ao quer dizer nada. A bondade humana pode ser enontrada emtodas as pessoas e ela se aha tamb�em naquele grupo que �a primeira vista deveria ser sumariamenteondenado. As delimita�~oes se sobrep~oem. N~ao podemos simpli�ar as oisas dizendo: \Os prisio-neiros s~ao anjos, e os guardas s~ao demônios". Pelo ontr�ario. Contrariando o que de modo geral �esugerido pela vida no ampo de onentra�~ao, ser guarda ou supervisor e ter uma atitude humanapara om os prisioneiros sempre ser�a de erta forma um m�erito pessoal e moral. Em ontrapartida, �epartiularmente deplor�avel a baixeza do prisioneiro que inige um mal a seus pr�oprios ompanheirosde dor. �E laro que essa falta de ar�ater �e mais dolorosa para os relusos, da mesma forma omoum prisioneiro que �e alvo do mais insigni�ante gesto humano que lhe �zer um integrante da guarda�a profundamente omovido. Lembro-me que um dia um apataz (n~ao-prisioneiro) furtivamenteme passou um peda�o de p~ao. Eu sabia que ele s�o podia tê-lo poupado da sua merenda. O que mederrubou a ponto de derramar l�agrimas n~ao foi aquele peda�o de p~ao em si, e sim o afeto humanoque esse homem me ofereeu naquela oasi~ao, a palavra e o olhar humanos que aompanharam aoferta . . .De tudo isso podemos aprender que existem sobre a terra duas ra�as humanas e realmente apenasessas duas: a \ra�a" das pessoas direitas e a das pessoas torpes. Ambas as \ra�as" est~ao amplamentedifundidas. Insinuam-se e in�ltram-se em todos os grupos; n~ao h�a grupo onstitu��do exlusivamentede pessoas direitas nem uniamente de pessoas torpes. Neste sentido n~ao existe grupo de \ra�a pura",e assim tamb�em havia uns e outros sujeitos deentes no orpo da guarda.A vida no ampo de onentra�~ao ensejava sem d�uvida o rompimento de um abismo nas profunde-zas extremas do ser humano. N~ao deveria surpreender-nos o fato de que essas profundezas punham adesoberto simplesmente a natureza humana, o ser humano omo ele �e - uma liga do bem e do mal!A ruptura que perpassa toda a existênia humana e distingue bem e mal alan�a mesmo as maisextremas profundezas e se revela at�e no fundo desse abismo aberto pelo ampo de onentra�~ao.Fiamos onheendo o ser humano omo talvez nenhuma gera�~ao humana antes de n�os. O que �e,ent~ao, um ser humano? �E o ser que sempre deide o que ele �e. �E o ser que inventou as âmaras de50



g�as; mas �e tamb�em aquele ser que entrou nas âmaras de g�as, ereto, om uma ora�~ao nos l�abios.
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Cap��tulo 4A Tereira Fase: Ap�os a Liberta�~aoVoltamo-nos agora para a tereira parte da psiologia do ampo de onentra�~ao - a psiologia doprisioneiro re�em-liberto.Dada a natureza do assunto, a desri�~ao da experiênia de liberta�~ao j�a n~ao poder�a ser impessoal.Come�amos por aquele ponto em nosso relato em que ap�os dias da mais intensa expetativa, tremulavaerta manh~a a bandeira brana no port~ao do ampo. Esta alt��ssima tens~ao an��mia foi suedida poruma distens~ao interior total. Quem pensa que nossa alegria foi geral est�a redondamente enganado.O que realmente aonteeu?A passos lentos os ompanheiros se arrastam em dire�~ao ao port~ao do ampo. Mal e mal as pernasos sustentam. Olham timidamente em volta, ada qual enara o outro om uma pergunta nos olhos.D~ao os primeiros passos temerosos para fora do ampo de onentra�~ao. Desta feita n~ao se ouvenenhuma voz de omando, ningu�em tenta esquivar-se de um soo ou pontap�e. Ah n~ao, desta vezos guardas ofereem igarros. A gente n~ao os reonhee de sa��da, pois entrementes se apressaramem vestir-se �a paisana. Vamos andando devagar, seguindo pela estrada de aesso. Minhas pernas j�aome�am a doer amea�ando falhar em sua fun�~ao. Vamos nos arrastando, queremos ver pela primeiravez os arredores do ampo de onentra�~ao, ou melhor, vê-los pela primeira vez omo pessoa livre.Apreiamos a natureza e entramos para a liberdade. \Para a liberdade", vou dizendo, e o repitov�arias vezes em pensamento; mas simplesmente n~ao se onsegue apreendê-lo. Em tantos anos desonhos e de saudades, o termo liberdade �ara muito gasto. Seu oneito perdera os ontornos.Confrontado om a realidade, ele se onfunde. A nova realidade ainda n~ao onsegue penetrar direitono onsiente. Simplesmente n~ao se onsegue apreendê-la ainda.Chega-se a um ampo. Nele se vêem ores. Toma-se onheimento de tudo isso, mas n~ao se hegaa \tomar sentimento". A primeira entelha de alegria salta ao se pereber um galo de vistosa audamultior. Mas �a nisto, nesta entelha de alegria, e ainda n~ao se partiipa do mundo. A gente sesenta debaixo de um astanheiro sobre um pequeno bano; s�o Deus sabe a express~ao do rosto naquelahora. Em todo aso: o mundo ontinua sem ausar impress~ao.�A noitinha, quando voltam a se reunir os ompanheiros em seu velho barra~ao, um hega parao outro e lhe pergunta �as esondidas: \Diga-me uma oisa: voê hegou a �ar ontente hoje?" Ooutro responde: \Para ser frano, n~ao!" E �a envergonhado, porque n~ao sabe que om todos �eassim. Literalmente desaprendemos o sentimento de alegria. Ser�a neess�ario aprender de novo aalegrar-se.Sob o ponto de vista psiol�ogio, pode-se hamar de verdadeira despersonaliza�~ao aquilo que osompanheiros libertos experimentaram. Tudo paree irreal e improv�avel. Tudo paree apenas umsonho. Ainda n~ao se onsegue aredit�a-lo. Foram demais, muito demais as vezes em que o sonhonos iludiu nesses �ultimos anos. Quantas vezes sonhamos que viria este dia em que nos poder��amosmovimentar livremente? Quantas vezes sonhamos estar hegando em asa para abra�ar a esposa,53



saudar os amigos, sentar om eles �a mesa e ome�ar a ontar tudo aquilo que se passou duranteestes anos? Quantas vezes anteipamos em sonhos esse dia de reenontros - e agora, realmente teriahegado este momento? Sempre havia três silvos estridentes ferindo o ouvido, dando o omando de\levantar", arranando a gente do sonho, da liberdade, e omo mero sonho se revelava pela en�esimavez. E agora dever��amos areditar, de uma hora para a outra? Agora essa liberdade seria realidadeverdadeira?Mas �e isto mesmo, um dia. O orpo n~ao tem tantas inibi�~oes omo a alma. A partir do primeiroinstante em que se lhe abre a possibilidade, ele aproveita a realidade e deita a m~ao nela, literalmente:a gente ome a n~ao poder mais, horas a �o, dias a �o, a metade da noite. Inr��vel o quanto seonsegue omer. Um ou outro reluso liberto �e onvidado por agriultores am�aveis nas proximidadesdo ampo, e ent~ao ele ome, e toma af�e, e solta sua l��ngua, e ome�a a ontar oisas, horas e horas a�o. Desarrega-se a press~ao que estava sobre ele durante tantos anos. A forma de ontar da impress~aode que a pessoa em quest~ao estaria sob uma esp�eie de ompuls~ao an��mia, tanta �e a ânsia de ontar,a neessidade de falar. (Pude observar este fenômeno tamb�em em pessoas que mesmo por pouotempo estiveram sob press~ao muito grande, omo por exemplo, em interrogat�orios da Gestapo.)Passam-se dias, muitos dias, at�e que se solte n~ao somente a l��ngua, mas tamb�em algo dentro dagente. De repente o sentimento abre uma breha naquela estranha barreira repressiva que o realara.E ent~ao, dias ap�os a liberta�~ao, vais andando pelo ampo livre, atravessando ampinas oridas, rumoa um lugarejo nos arredores do ampo de onentra�~ao; otovias se al�am para as alturas e ouves oseu anto de alegria que ressoa no alto do ar livre. Em toda a volta n~ao se enxerga vivalma. O que teera �e ampo aberto, a terra, o �eu, o regozijo das otovias e o espa�o livre; nada mais. Interrompestua aminhada neste espa�o livre, para, olhar ao redor e olhas para o alto - e te prostras de joelhos.Neste momento n~ao sabes muito de ti mesmo nem muito sobre o mundo. Dentro de ti apenas ouvesas palavras, e sempre as mesmas palavras: \Na ang�ustia gritei para o Senhor, e ele me respondeu noespa�o livre." - Quanto tempo �aste ali ajoelhado? Quantas vezes repetiste aquelas palavras? Alembran�a j�a n~ao sabe dizer . . .Mas naquele dia, naquela hora, ome�ou tua nova vida - isto sabes.E �e passo a passo, n~ao de outro modo, que entras nesta nova vida, tornas a ser pessoa.4.1 O al��vio da tens~aoO aminho que vai da alta tens~ao psiol�ogia dos �ultimos dias no ampo de onentra�~ao, o aminhode volta dessa guerra de nervos para a paz da alma, n~ao �e, de forma alguma, livre de empeilhos.Est�a enganado quem areditar que o re�em-liberto do ampo de onentra�~ao dispensa qualquerassistênia an��mia. Em primeiro lugar, �e preiso onsiderar que uma pessoa que esteve sob ainr��vel tens~ao psiol�ogia de um ampo de onentra�~ao por tempo prolongado, mesmo ap�os aliberta�~ao naturalmente est�a amea�ada por ertos perigos psiol�ogios, justamente por ausa da\desompress~ao" repentina. Estes perigos n~ao s~ao outra oisa (em termos de sa�ude mental) queo equivalente psiol�ogio da doen�a de Caisson. Assim omo o trabalhador submerso orre perigode ordem �siol�ogia aso abandonar repentinamente a âmara de mergulho (onde ele se enontrasob enorme press~ao atmosf�eria), da mesma forma a pessoa subitamente aliviada de enorme press~aoan��mia poder�a ser prejudiada em sua sa�ude espiritual e mental.Prinipalmente no aso de pessoas om natureza mais primitiva, podia-se observar muitas delas,durante esta fase psiol�ogia, que em sua atitude an��mia ontinuavam vivendo sob a ondi�~ao dopoder e da violênia, s�o que, uma vez libertos, agora pensavam ser a sua vez de usar o poder e aliberdade de forma arbitr�aria, desenfreada e irreetida. Para essas pessoas primitivas, nada mudoua n~ao ser o sinal, de negativo para positivo. Se antes eram objetos do poder, da violênia, daarbitrariedade e da injusti�a, essas pessoas agora viravam sujeitos dentro das mesmas ategorias.Ainda n~ao se desprenderam daquilo por que passaram. Manifestam isso em detalhes aparentementesem importânia. Por exemplo, um ompanheiro e eu aminhamos reto, ruzando os ampos em54



dire�~ao �a pris~ao da qual h�a pouo fomos libertados; de repente nos vemos diante de uma lavourare�em germinando. Automatiamente quero desviar dela. Ele, entretanto, me pega pelo bra�o e meimpele reto em frente. Balbuiei algo de que n~ao se deve pisar a brotadura. A�� ele se exalta. Comolhar amea�ador grita: \O quê? E o que �zeram onoso? Liquidaram minha mulher e meu �lho naâmara de g�as - isto, para n~ao falar do resto - e tu queres proibir que eu esmague uns talos de aveia?. . . "Somente aos pouos se onsegue levar estas pessoas a reenontrar a verdade, t~ao trivial, de queningu�em tem o direito de pratiar injusti�a, nem mesmo aquele que sofreu injusti�a. Preisamostrabalhar no sentido de levar essas pessoas ao reenontro desta verdade, pois a invers~ao da mesmafailmente poderia trazer onseq�uênias piores do que a perda de alguns milhares de gr~aos de aveiapara um agriultor desonheido. Pois ainda vejo �a minha frente aquele ompanheiro do nossoampo que arrega�ou a manga e om a direita em riste debaixo do meu nariz gritou na minha ara:\Podem deepar esta m~ao se eu n~ao a manhar de sangue no dia em que hegar em asa! . . . " Equero enfatizar que o homem que disse isto, em si, n~ao era um sujeito ruim. Sempre foi, no ampode onentra�~ao e depois, o melhor dos ompanheiros. Al�em da deforma�~ao que amea�a a pessoarepentinamente liberta da press~ao an��mia, ainda existem duas outras experiênias fundamentais quepodem olo�a-la em perigo, prejudi�a-la e deform�a-la sob o ponto de vista arateriol�ogio. S~ao aamargura e a deep�~ao da pessoa que, livre, volta �a sua vida antiga. A amargura �e provoada porexperiênias diversas nos ontatos om outras pessoas no antigo ambiente de vida de quem sai doampo de onentra�~ao. Ao voltar para asa, ela onstata que muitos n~ao reagem de outra formado que simplesmente enolhendo os ombros ou dando de si frases baratas. Em vista disso, n~ao raro,ela �e tomada de amargura, surgindo dentro de si a pergunta de para que teria sofrido tudo aquilo.N~ao ouvindo outra oisa a n~ao ser as ostumeiras evasivas: \N�os n~ao sab��amos de nada", ou \. . . n�ostamb�em sofremos . . . ", ela �a se perguntando se isto �e realmente tudo que os outros lhe onseguemdizer . . .Algo diferente �e a experiênia fundamental da deep�~ao. Neste aso n~ao se trata da revoltainterior ontra a super�ialidade e in�eria do ora�~ao da outra pessoa que faz a gente querer sumirdesse mundo para n~ao preisar ver nem ouvir mais nada . . . Na experiênia da deep�~ao a pessoa sesente �a merê do destino. Durante anos a �o a pessoa areditou ter hegado ao ponto mais baixoposs��vel do sofrimento, mas onstata agora que de alguma forma o sofrimento n~ao tem fundo, queaparentemente n~ao existe o ponto baixo absoluto, e as oisas podem piorar ada vez mais, deserada vez mais . . .Antes, ao tratarmos as tentativas de reerguer psiologiamente a pessoa que est�a no ampo deonentra�~ao, dissemos que era preiso orient�a-la para um alvo no futuro, lembr�a-la sempre de novoque a vida estaria esperando por ela, que havia algu�em esperando por ela. E depois? Depois aabahavendo um ou outro que preisa onstatar que n~ao h�a mais ningu�em que �asse esperando por ele. . .Ai daquele para quem n~ao existe mais a raz~ao das suas for�as no ampo de onentra�~ao - oente querido. Ai daquele que experimenta na realidade aquele momento que sonhou mil vezes, e omomento vem diferente, ompletamente diferente do que fora imaginado. A pessoa pega o bonde,vai at�e aquela asa que por anos a �o imaginava enxergar diante de si e aperta a ampainha - bemassim omo tanto desejara em seus mil sonhos . . .Mas quem abre a porta n~ao �e a pessoa que deveriaabri-la - ela jamais voltar�a a lhe abrir a porta . . .Todos no ampo de onentra�~ao sab��amos e diz��amos um ao outro: N~ao h�a feliidade sobrea terra apaz de ompensar nosso sofrimento. N~ao esper�avamos feliidade - n~ao era isso que nossustentava e onferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sarif��io e ao nosso morrer. E,ontudo, n~ao est�avamos preparados para - a infeliidade. Esta desilus~ao, que esperava grande partedos prisioneiros, foi, para muitos deles, uma experiênia dif��il de superar em termos de psioterapia- e era dif��il mesmo para um psioterapeuta enfrent�a-lo no tratamento do paiente. Esta observa�~ao,55



no entanto, n~ao deveria desanimar o psioterapeuta. Ao ontr�ario, a di�uldade deve resultar emest��mulo, pois onstitui desa�o e tarefa.De uma forma ou de outra, para ada um dos libertos hegar�a o dia em que, ontemplando emretrospeto a experiênia do ampo de onentra�~ao, ter�a uma estranha sensa�~ao. Ele mesmo n~aoonseguir�a mais entender omo foi apaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no ampo deonentra�~ao. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe pareia um lindo sonho, vir�atamb�em o dia em que toda a experiênia sofrida no ampo de onentra�~ao lhe pareer�a um meropesadelo. Essa experiênia do libertado, por�em, �e oroada pelo maravilhoso sentimento de que nadamais preisa temer neste mundo depois de tudo que sofreu - a n~ao ser seu Deus.
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Parte IIConeitos Fundamentais da Logoterapia
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Cap��tulo 5Fundamentos da LogoterapiaLeitores da minha breve narra�~ao autobiogr�a�a ostumam pedir uma explia�~ao mais ompleta eespe���a da minha doutrina terapêutia. Para vir ao seu enontro, aresentei �a edi�~ao originalde \Do Campo de Exterm��nio ao Existenialismo" um breve resumo sobre logoterapia. Mas iston~ao foi su�iente, e tenho sido assediado por muitos que soliitam um tratamento mais detalhadoda mat�eria. Por esse motivo, reesrevi por ompleto e ampliei onsideravelmente o meu relato napresente edi�~ao.N~ao foi tarefa f�ail. Transmitir ao leitor, dentro de um espa�o restrito, todo o material que oupavinte volumes em l��ngua alem~a - �e empreendimento quase imposs��vel. Isso me lembra aquele m�edioameriano que erta vez apareeu em minha l��nia em Viena e perguntou: \Ent~ao, doutor, o senhor �epsianalista?", ao que respondi: \N~ao bem psianalista. Digamos um psioterapeuta." - Continuouele: \Qual a esola que o senhor representa?" - Respondi: \�E minha pr�opria teoria. Chama-selogoterapia." - \Poderia o senhor dizer-me, numa �unia senten�a, o que quer dizer logoterapia, aomenos qual a diferen�a entre psian�alise e logoterapia?" - \Sim", repliquei \mas, em primeiro lugar,pode o senhor dizer-me om uma s�o senten�a o que pensa ser a essênia da psian�alise?" - Eis a suaresposta: \Durante a psian�alise o paiente preisa deitar-se num sof�a e ontar oisas que �as vezess~ao muito desagrad�aveis de se ontar." - Ao que retruquei imediatamente om o seguinte improviso:\Bem, na logoterapia o paiente pode �ar sentado normalmente, mas preisa ouvir ertas oisas que�as vezes s~ao muito desagrad�aveis de se ouvir."�E laro que eu disse isso na brinadeira, sem a inten�~ao de forneer uma f�ormula onentrada dalogoterapia. Entretanto ela n~ao deixa de ter sua raz~ao, uma vez que, se omparada �a psian�alise, alogoterapia �e menos retrospetiva e menos introspetiva. A logoterapia se onentra mais no futuro,ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paiente em seu futuro. (A logoterapia �e, de fato, umapsioterapia entrada no sentido.) Ao mesmo tempo a logoterapia tira do foo de aten�~ao todasaquelas forma�~oes tipo ��rulo viioso e meanismos retro-alimentadores que desempenham papelt~ao importante na ria�~ao de neuroses. Assim �e quebrado o autoentrismo (self-enteredness) t��piodo neur�otio, ao inv�es de se foment�a-lo e refor��a-lo onstantemente.Obviamente esta formula�~ao simpli�a demais as oisas; mesmo assim a logoterapia de fato on-fronta o paiente om o sentido de sua vida e o reorienta para o mesmo. E torn�a-lo onsiente dessesentido pode ontribuir em muito para a sua apaidade de superar a neurose.Quero expliar por que tomei o termo \logoterapia" para designar minha teoria. O termo \logos"�e uma palavra grega, e signi�a \sentido"! A logoterapia, ou, omo tem sido hamada por algunsautores, a \Tereira Esola Vienense de Psioterapia", onentra-se no sentido da existênia humana,bem omo na busa da pessoa por este sentido. Para a logoterapia, a busa de sentido na vida dapessoa �e a prinipal for�a motivadora no ser humano. Por esta raz~ao ostumo falar de uma vontade desentido, a ontrastar om o prin��pio do prazer (ou, omo tamb�em poder��amos ham�a-lo, a vontadede prazer) no qual repousa a psian�alise freudiana, e ontrastando ainda om a vontade de poder,59



enfatizada pela psiologia adleriana atrav�es do uso do termo \busa de superioridade".5.1 A vontade de sentidoA busa do indiv��duo por um sentido �e a motiva�~ao prim�aria em sua vida, e n~ao uma \raionaliza�~aoseund�aria" de impulsos instintivos. Esse sentido �e exlusivo e espe���o, uma vez que preisa epode ser umprido somente por aquela determinada pessoa. Somente ent~ao esse sentido assume umaimportânia que satisfar�a sua pr�opria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que sentidose valores s~ao \nada mais que meanismos de defesa, forma�~oes reativas e sublima�~oes". Mas, peloque toa a mim, eu n~ao estaria disposto a viver em fun�~ao dos meus \meanismos de defesa". Nemtampouo estaria pronto a morrer simplesmente por amor �as minhas \forma�~oes reativas". O queaontee, por�em, �e que o ser humano �e apaz de viver e at�e de morrer por seus ideais e valores!Anos atr�as, realizou-se na Fran�a uma pesquisa de opini~ao p�ublia. Os resultados mostraram que89% das pessoas onsultadas admitiram que o indiv��duo preisa de \algo" em fun�~ao do qual viver.E 61% admitiram haver algo ou algu�em em suas pr�oprias vidas, pelo qual estariam at�e prontas amorrer. Repeti essa pesquisa na minha l��nia em Viena, entre paientes e funion�arios, e o resultadofoi pratiamente igual �aquele obtido entre milhares de pessoas pesquisadas na Fran�a; a diferen�a foide apenas 2%.Outra pesquisa estat��stia, om dados de 7.948 alunos, em 48 universidades, foi onduzida porientistas soiais da Universidade Johns Hopkins. Seu informe preliminar �e parte de um estudo de doisanos patroinado pelo Instituto Naional de Sa�ude Mental. Perguntados sobre o que onsideravam\muito importante" para eles naquele momento, 16% dos estudantes responderam \ganhar muitodinheiro", 78% a�rmaram que o seu prinipal objetivo era \enontrar um prop�osito e sentido paraminha vida".Naturalmente pode haver aso em que a preoupa�~ao de um indiv��duo om valores �e, na realidade,uma amuagem de onitos interiores oultos; mas estes asos s~ao, antes, exe�~oes �a regra, e n~ao aregra em si. Nesses asos realmente temos que lidar om pseudo-valores, e omo tais eles ter~ao que serdesmasarados. O desmasaramento, entretanto, deveria essar no momento em que nos deparamosom o que �e autêntio e genu��no na pessoa, omo por exemplo o desejo do ser humano por umavida tanto quanto poss��vel dotada de sentido. Caso n~ao parar ali, a �unia oisa que o \psi�ologodesmasarador" realmente desmasara �e seu pr�oprio \motivo oulto" - a saber, sua neessidadeinonsiente de degradar e depreiar o que �e genu��no, o que �e genuinamente humano no ser humano.5.2 Frustra�~ao existenialA vontade de sentido tamb�em pode ser frustrada; neste aso a logoterapia fala de \frustra�~ao exis-tenial". O termo \existenial" pode ser usado de três maneiras: referindo-se (1) �a existênia em simesma, isto �e, ao modo espei�amente humano de ser; (2) ao sentido da existênia; (3) �a busa porum sentido onreto na existênia pessoal, ou seja, �a vontade de sentido.Frustra�~ao existenial tamb�em pode resultar em neuroses. Para esse tipo de neuroses a terapiaunhou o termo \neuroses noogênias", a ontrastar om as neuroses na signi�a�~ao habitual dapalavra, isto �e, as neuroses psiogênias. Neuroses noogênias têm sua origem n~ao na dimens~aopsiol�ogia, mas antes na dimens~ao \nool�ogia" (do termo grego noos que signi�a \mente"1) daexistênia humana. Este �e outro oneito logoterapêutio que designa qualquer oisa pertinente �adimens~ao espei�amente humana.1Noos no grego, e geist no alem~ao, pode ser traduzido para mente ou esp��rito no português.60



5.3 Neuroses noogênias
Neuroses noogênias n~ao surgem de onitos entre impulsos e instintos, mas de problemas existeniais.Entre esses problemas, a frustra�~ao da vontade de sentido desempenha papel entral.�E �obvio que em asos noogênios a terapia apropriada e adequada n~ao �e a psioterapia de um modogeral, mas antes a logoterapia; ou seja, uma terapia que ousa penetrar na dimens~ao espei�amentehumana.Quero itar um exemplo. Um diplomata ameriano de alto esal~ao dirigiu-se a meu onsult�orioem Viena a �m de ontinuar o tratamento psianal��tio iniiado ino anos antes om um analistaem Nova Iorque. Logo de in��io perguntei-lhe por que ele pensava que deveria ser analisado, por que,em si, ome�ara om a an�alise. Revelou-se que o paiente estava desontente om a sua arreira etinha extrema di�uldade em onordar om a pol��tia exterior dos Estados Unidos. Seu analista,no entanto, lhe havia dito repetidamente que ele devia tentar reoniliar-se om seu pai, porque ogoverno dos Estados Unidos bem omo os seus superiores eram \nada mais" que imagens paternas, e,onsequentemente, a insatisfa�~ao om o seu emprego se devia ao �odio inonsiente ontra o pai. Umaan�alise que j�a vinha durando ino anos induzira o paiente a aeitar ada vez mais as interpreta�~oesde seu analista, at�e que, de tantas �arvores de s��mbolos e imagens, ele n~ao mais onseguiu ver a orestada realidade. Ap�os algumas pouas entrevistas, �ou laro que a sua vontade de sentido estava sendofrustrada por sua pro�ss~ao e que ele na realidade ansiava engajar-se em outra esp�eie de trabalho.Como n~ao havia motivo para ele n~ao largar a sua pro�ss~ao e abra�ar outra, assim o fez, om os maisgrati�antes resultados. Em sua nova oupa�~ao ele est�a satisfeito j�a faz mais de ino anos, onformerelatou h�a pouo tempo. Duvido que neste aso eu estivesse lidando om um estado neur�otio, e esta�e a raz~ao por que pensei que ele n~ao preisava de qualquer psioterapia, nem mesmo de logoterapia,pela simples raz~ao de, na realidade, nem ser um paiente. Nem todo onito �e neessariamenteneur�otio; erta dose de onito �e normal e sadia. De forma similar, sofrimento n~ao �e sempre umfenômeno patol�ogio; em vez de sintoma de neurose, sofrimento pode ser perfeitamente um m�eritoahievemente humano, espeialmente se o sofrimento emana de frustra�~ao existenial. Eu negariaategoriamente que a busa por um sentido para a existênia da pessoa ou mesmo sua d�uvida arespeito sempre provenha de alguma doen�a ou mesmo resulte em doen�a. Frustra�~ao existenialem si mesma n~ao �e patol�ogia nem patogênia. A preoupa�~ao ou mesmo o desespero da pessoasobre se a sua vida vale a pena ser vivida �e uma ang�ustia existenial, mas de forma alguma umadoen�a mental. �E bem poss��vel que interpretar aquela em termos desta motive um m�edio a soterraro desespero existenial do seu paiente debaixo de um monte de tranq�uilizantes. Sua fun�~ao, noentanto, �e de pilotar o paiente atrav�es das suas rises existeniais de resimento e desenvolvimento.A logoterapia onsidera sua tarefa ajudar o paiente a enontrar sentido em sua vida. Na medidaem que a logoterapia o onsientize do logos oulto de sua existênia, trata-se de um proessoanal��tio. At�e esse ponto a logoterapia se assemelha �a psian�alise. Entretanto, quando a logoterapiaproura tornar algo novamente onsiente, ela n~ao restringe sua atividade a fatos instintivos dentro doinonsiente do indiv��duo, mas se preoupa tamb�em om realidades existeniais, tais omo o sentidoem potenial de sua existênia a ser umprido, bem omo a sua vontade de sentido. Qualqueran�alise, por�em, mesmo que se abstenha de inluir a dimens~ao nool�ogia em seu proesso terapêutio,proura tornar o paiente onsiente daquilo por que ele realmente anseia na profundidade do seuser. A logoterapia diverge da psian�alise na medida em que onsidera o ser humano um ente ujapreoupa�~ao prinipal onsiste em umprir um sentido, e n~ao na mera grati�a�~ao e satisfa�~ao deimpulsos e instintos, ou na mera reonilia�~ao dos relamados onitantes de id, ego e superego, ouna mera adapta�~ao e no ajustamento �a soiedade e ao meio ambiente.61



5.4 NoodinâmiaA busa por sentido ertamente pode ausar tens~ao interior em vez de equil��brio interior. Entretanto,justamente esta tens~ao �e um pr�e-requisito indispens�avel para a sa�ude mental. Ouso dizer que nadano mundo ontribui t~ao efetivamente para a sobrevivênia, mesmo nas piores ondi�~oes, omo saberque a vida da gente tem um sentido. H�a muita sabedoria nas palavras de Nietzshe: \Quem tem porque viver suporta quase todo omo (viver)." Nestas palavras eu vejo um lema v�alido para qualquerpsioterapia. Nos ampos de onentra�~ao nazistas poder-se-ia ter testemunhado que aqueles quesabiam que havia uma tarefa esperando por eles, tinham as maiores hanes de sobreviver. Outrosautores de livros sobre ampos de onentra�~ao hegaram �a mesma onlus~ao assim omo inves-tiga�~oes psiqui�atrias sobre aampamentos om prisioneiros de guerra no Jap~ao, Cor�eia do Norte eVietn~a do Norte.Quanto a mim, quando fui levado para o ampo de onentra�~ao em Aushwitz, um manusritomeu, pronto para publia�~ao, foi on�sado2. N~ao h�a d�uvida de que meu profundo desejo de reesrevê-lo me ajudou a sobreviver aos rigores dos ampos de onentra�~ao em que estive. Assim, por exemplo,quando fui ataado pela febre do tifo, rabisquei muitos apontamentos em pedainhos de papel paradepois onseguir reesrever o manusrito, aso vivesse at�e o dia da liberta�~ao. Tenho erteza de queessa reonstru�~ao de nosso manusrito perdido, levada a abo na penumbra dos barra~oes de umampo de onentra�~ao na Baviera, ajudou-me a superar o perigo de um olapso ardiovasular.Pode-se ver, assim, que a sa�ude mental est�a baseada em erto grau de tens~ao, tens~ao entre aquiloque j�a se alan�ou e aquilo que ainda se deveria alan�ar, ou o hiato entre o que se �e e o que sedeveria vir a ser. Essa tens~ao �e inerente ao ser humano e por isso indispens�avel ao bem-estar mental.N~ao dever��amos, ent~ao, hesitar em desa�ar a pessoa om um sentido em potenial a ser por elaumprido. Somente assim despertaremos do estado latente a sua vontade de sentido. Consideroperigosa e errônea a no�~ao de higiene mental que pressup~oe que a pessoa neessita em primeiro lugar�e de equil��brio, ou, omo se diz na biologia, de \homeostase", ou seja, de um estado livre de tens~ao.O que o ser humano realmente preisa n~ao �e um estado livre de tens~oes, mas antes a busa e aluta por um objetivo que valha a pena, uma tarefa esolhida livremente. O que ela neessita n~ao�e desarga de tens~ao a qualquer usto, mas antes o desa�o de um sentido em potenial �a esperade seu umprimento. O que o ser humano preisa n~ao �e de homeostase, mas daquilo que hamode \noodinâmia", isto �e, da dinâmia existenial num ampo polarizado de tens~ao, onde um p�oloest�a representado por um sentido a ser umprido e o outro p�olo, pela pessoa que deve umprir. Eningu�em pense que isto �e v�alido somente para situa�~oes normais; isto vale mais ainda para indiv��duosneur�otios. Quando arquitetos querem refor�ar uma arada que amea�a desabar, eles aumentam aarga por ela sustentada, pois om isso os omponentes s~ao ligados mais �rmemente. Da mesmaforma, se os terapeutas desejam inrementar a sa�ude mental de seus paientes, n~ao deveriam terreeios de riar uma sadia quantidade de tens~ao atrav�es da reorienta�~ao para o sentido da sua vida.Uma vez mostrado o impato ben�e�o da orienta�~ao para o sentido, volto-me agora para a per-niiosa inuênia daquela sensa�~ao da qual se queixam tantos paientes hoje em dia, ou seja, datotal e extrema falta de signi�ado de suas vidas. Eles areem da onsiênia de um sentido peloqual valesse a pena viver. Sentem-se perseguidos pela experiênia de seu vazio interior, de um vaziodentro de si mesmos; est~ao presos na situa�~ao que tenho hamado de \v�auo existenial".
2Trata-se da primeira vers~ao do meu primeiro livro, uja tradu�~ao inglesa foi publiada em 1955 por Alfred A.Knopf, In., New York, sob o t��tulo The Dotor and the Soul, an Introdution to Logotherapy [O M�edio e a Alma,uma Introdu�~ao �a Logoterapia℄ 62



5.5 O vazio existenialO vazio existenial �e um fenômeno muito difundido no s�eulo XX. Isto �e ompreens��vel; pode seratribu��do a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramentehumano. No in��io da hist�oria, o homem foi perdendo alguns dos instintos animais b�asios queregulam o omportamento do animal e asseguram sua existênia. Tal seguran�a, assim omo opara��so, est�a errada ao ser humano para todo o sempre. Ele preisa fazer op�~oes. Arese-se aindaque o ser humano sofreu mais outra perda em seu desenvolvimento mais reente. As tradi�~oes,que serviam de apoio para seu omportamento, atualmente vêm diminuindo om grande rapidez.Nenhum instinto lhe diz o que deve fazer e n~ao h�a tradi�~ao que lhe diga o que ele deveria fazer; �asvezes ele n~ao sabe sequer o que deseja fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem(onformismo), ou ele faz o que outras pessoas querem que ele fa�a (totalitarismo).Um levantamento estat��stio reente revelou que entre os meus alunos europeus, 25% mostravamum grau mais ou menos aentuado de vazio existenial. Entre meus alunos norte-amerianos aporentagem n~ao era de 25, mas de 60%.O v�auo existenial se manifesta prinipalmente num estado de t�edio. Agora podemos entender porque Shopenhauer disse que, aparentemente, a humanidade estava fadada a osilar eternamente entreos dois extremos de ang�ustia e t�edio. �E onreto que atualmente o t�edio est�a ausando e ertamentetrazendo aos psiquiatras mais problemas de que o faz a ang�ustia. E estes problemas est~ao se tornandoada vez mais agudos, uma vez que o resente proesso de automa�~ao provavelmente onduzir�a aum aumento enorme nas horas de lazer do trabalhador m�edio. Lastim�avel �e que muitos deles n~aosaber~ao o que fazer om seu tempo livre.Pensemos, por exemplo, na \neurose dominial", aquela esp�eie de depress~ao que aomete pessoasque se d~ao onta da falta de onte�udo de suas vidas quando passa o orre-orre da semana atarefada eo vazio dentro delas se torna manifesto. N~ao s~ao pouos os asos de sui��dio que podem ser atribu��dosa este vazio existenial. Fenômenos t~ao difundidos omo depress~ao, agress~ao e v��io n~ao podem serentendidos se n~ao reonheermos o vazio existenial subjaente a eles. O mesmo �e v�alido tamb�empara rises de aposentados e idosos.Existem ainda diversas m�asaras e disfares sob os quais transparee o vazio existenial. �As vezesa vontade de sentido frustrada �e viariamente ompensada por uma vontade de poder, inluindoa sua mais primitiva forma, que �e a vontade de dinheiro. Em outros asos, o lugar da vontadede sentido frustrada �e tomado pela vontade de prazer. �E por isso que muitas vezes a frustra�~aoexistenial aaba em ompensa�~ao sexual. Podemos observar nestes asos que a libido sexual assumepropor�~oes desabidas no v�auo existenial.Algo an�alogo oorre em asos de neurose. Existem ertos tipos de meanismos retro-alimentadorese de on�gura�~oes tipo ��rulo viioso que ainda disutirei abaixo. Pode-se observar em asos e maisasos, entretanto, que esta sintomatologia invadiu um v�auo existenial no qual ela ontinua em plenaoresênia. No aso desses paientes n~ao estamos lidando om neuroses noogênias. Entretanto,jamais onseguiremos que o paiente supere a sua ondi�~ao se n~ao suplementarmos o tratamentopsioter�apio om logoterapia. Isto porque, ao se preenher o v�auo existenial, o paiente estar�aprevenido ontra relapsos. Por isso a logoterapia �e indiada n~ao s�o em asos noogênios, omofoi ressaltado aqui, mas tamb�em em asos psiogênios, e �as vezes mesmo em \(pseudo) neurosessomatogênias". Sob esta luz se justi�a uma a�rma�~ao feita erta vez por Magda B. Arnold: \Todaterapia preisa, de algum modo, por mais restrito que seja, ser tamb�em logoterapia."3Vejamos o que se pode fazer quando um paiente pergunta qual �e, a�nal, o sentido da sua vida.3Magda B. Arnold & John A. Gasson. The Human Person [A Pessoa Humana℄. New York: The Ronald PressCompany, 1954. p. 618. 63



5.6 O sentido da vidaDuvido que um m�edio possa responder esta quest~ao em termos gen�erios. Isto porque o sentido davida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, poronseguinte, n~ao �e o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido espe���o da vida de umapessoa em um dado momento. Formular esta quest~ao em termos gerais seria ompar�avel a perguntara um ampe~ao de xadrez: \Diga-me, mestre, qual o melhor lane do mundo?" Simplesmente n~aoexiste algo omo o melhor lane ou um bom lane �a parte de uma situa�~ao espe���a num jogo e dapersonalidade peuliar do advers�ario. O mesmo �e v�alido para a existênia humana. N~ao se deveriaprourar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua pr�opria voa�~ao ou miss~ao espe���a navida; ada um preisa exeutar uma tarefa onreta, que est�a a exigir umprimento. Nisto a pessoan~ao pode ser substitu��da, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de ada um �e t~ao singularomo a sua oportunidade espe���a de lev�a-la a abo.Uma vez que ada situa�~ao na vida representa um desa�o para a pessoa e lhe apresenta umproblema para resolver, pode-se, a rigor, inventar a quest~ao pelo sentido da vida. Em �ultima an�alise,a pessoa n~ao deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes deve reonheer que �e ela queest�a sendo indagada. Em suma, ada pessoa �e questionada pela vida; e ela somente pode responder�a vida respondendo por sua pr�opria vida; �a vida ela somente pode responder sendo respons�avel.Assim sendo, a logoterapia vê na responsabilidade4 (responsibleness) a essênia propriamente ditada existênia humana.5.7 A essênia da existêniaEsta ênfase sobre a responsabilidade se reete no imperativo ateg�orio da logoterapia, que reza:\Viva omo se j�a estivesse vivendo pela segunda vez, e omo se na primeira vez voê tivesse agidot~ao errado omo est�a prestes a agir agora." Paree-me que nada estimula tanto o senso de respon-sabilidade de uma pessoa omo esta m�axima, a qual a onvida a imaginar primeiro que o presente �epassado e, em segundo lugar, que o passado ainda pode ser alterado e orrigido. Semelhante preeitoa onfronta om a �nitude da vida e om o ar�ater irrevog�avel (�nality) daquilo que ela faz de suavida e de si mesma.Logoterapia proura riar no paiente uma onsiênia plena de sua pr�opria responsabilidade; porisso preisa deixar que ele opte pelo que, perante \que" ou perante \quem" ele se julga respons�avel.Eis por que um logoterapeuta �e, dentre todos os psioterapeutas, o que menos se vê tentado aimpor julgamentos de valores a seus paientes, porque jamais permitir�a a ele transferir ao m�edio aresponsabilidade de ajudar.Por isso �e o paiente quem deide se deve interpretar a tarefa de sua vida omo pessoa respons�avelperante a soiedade ou perante a sua pr�opria onsiênia. H�a pessoas, no entanto, que n~ao in-terpretam suas vidas simplesmente omo uma tarefa a elas designada, mas tamb�em em fun�~ao doontramestre que lhes atribuiu a tarefa.Logoterapia n~ao �e instru�~ao nem prega�~ao. Ela est�a t~ao distante do arrazoado l�ogio omo daexorta�~ao moral. Em linguagem �gurada, o papel do logoterapeuta �e antes o de um oulista que deum pintor. O pintor proura transmitir-nos uma imagem do mundo omo ele o vê; o oftalmologista4�E interessante observar que Viktor Frankl reomendou a onstru�~ao da est�atua da responsabilidade para suple-mentar a est�atua da liberdade. Traduzindo da wikipedia:Liberdade, ontudo, n~ao �e a palavra �nal. Liberdade �e somente parte da est�oria e metade da verdade. Liberdade �eo aspeto negativo do fenômeno inteiro ujo aspeto positivo �e responsabilidade. De fato, liberdade �a em perigo dese degenerar em mera arbitrariedade a menos que ela seja vivida em termos da responsabilidade. Este �e o motivo peloqual eu reomendo que a Est�atua da Liberdade na Costa Leste seja suplementada pela Est�atua da Responsabilidadena Costa Oeste. 64



proura apaitar-nos a enxergar o mundo omo ele �e na realidade. O papel do logoterapeuta onsisteem ampliar e alargar o ampo visual do paiente de modo que todo o espetro de sentido e potenialse torne onsiente e vis��vel para ele.Ao delarar que o ser humano �e uma riatura respons�avel e preisa realizar o sentido potenial desua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser desoberto no mundo, e n~ao dentroda pessoa humana ou de sua psique, omo se fosse um sistema fehado. Chamei esta arater��stiaonstitutiva de \a auto-transendênia da existênia humana". Ela denota o fato de que ser humanosempre aponta e se dirige para algo ou algu�em diferente de si mesmo - seja um sentido a realizar ououtro ser humano a enontrar. Quanto mais a pessoa esqueer de si mesma - dediando-se a serviruma ausa ou a amar outra pessoa - mais humana ser�a e mais se realizar�a. O que se hama deauto-realiza�~ao n~ao �e de modo algum um objetivo ating��vel, pela simples raz~ao de que quanto mais apessoa se esfor�ar, tanto mais deixar�a de atingi-lo. Em outras palavras, auto-realiza�~ao s�o �e poss��velomo um efeito olateral da auto-transendênia.At�e aqui mostramos que o sentido da vida sempre se modi�a, mas jamais deixa de existir. Deaordo om a logoterapia, podemos desobrir este sentido na vida de três diferentes formas: 1. riandoum trabalho ou pratiando um ato; 2. experimentando algo ou enontrando algu�em; 3. pela atitudeque tomamos em rela�~ao ao sofrimento inevit�avel. A primeira, o aminho da realiza�~ao, �e bastante�obvia. A segunda e a tereira neessitam de uma melhor elabora�~ao.A segunda maneira de enontrar um signi�ado na vida �e experimentando algo - omo a bondade,a verdade e a beleza, experimentando a natureza e a ultura ou, ainda, experimentando outro serhumano em sua originalidade pr�opria - amando-o.5.8 O sentido do amorAmor �e a �unia maneira de aptar outro ser humano no ��ntimo da sua personalidade. Ningu�emonsegue ter onsiênia plena da essênia �ultima de outro ser humano sem am�a-lo. Por seu amora pessoa se torna apaz de ver os tra�os arater��stios e as fei�~oes esseniais do seu amado; maisainda, ela vê o que est�a potenialmente ontido nele, aquilo que ainda n~ao est�a, mas deveria serrealizado. Al�em disso, atrav�es do seu amar a pessoa que ama apaita a pessoa amada a realizarestas potenialidades. Consientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser, aquele queama faz om que estas potenialidades venham a se realizar.Na logoterapia o amor n~ao �e interpretado omo mero epifenômeno5 de impulsos e instintos nosentido de uma assim hamada sublima�~ao. O amor �e um fenômeno t~ao prim�ario omo o sexo.Normalmente sexo �e uma modalidade de express~ao do amor. O sexo se justi�a e �e at�e santi�ado nomomento em que, por�em apenas enquanto for ve��ulo do amor. Desta forma o amor n~ao �e entendidoomo mero efeito olateral do sexo, e sim �e entendido omo um meio de expressar a experiêniadaquela uni~ao hamada de amor.A tereira forma de enontrar um sentido na vida �e sofrendo.5.9 O sentido do sofrimentoN~ao devemos esqueer nuna que tamb�em podemos enontrar sentido na vida quando nos onfronta-mos om uma situa�~ao sem esperan�a, quando enfrentamos uma fatalidade que n~ao pode ser mudada.Porque o que importa, ent~ao, �e dar testemunho do potenial espei�amente humano no que ele temde mais elevado, e que onsiste em transformar uma trag�edia pessoal num triunfo, em onverter5Fenômeno que oorre omo resultado de um fenômeno prim�ario.65



nosso sofrimento numa onquista humana. Quando j�a n~ao somos apazes de mudar uma situa�~ao- podemos pensar numa doen�a inur�avel, omo um âner que n~ao se pode mais operar - somosdesa�ados a mudar a n�os pr�oprios.Quero itar um exemplo bem laro. Certa vez um l��nio geral de mais idade veio onsultar-mepor ausa de uma depress~ao muito profunda. Ele n~ao onseguia superar a perda de sua mulher, quefaleera fazia dois anos e a qual ele amara aima de tudo. Bem, omo poderia eu ajud�a-lo? Quepoderia lhe dizer? Abstive-me de lhe dizer qualquer oisa e, ao inv�es, onfrontei-o om a pergunta:\Que teria aonteido, doutor, se o senhor tivesse faleido primeiro e sua esposa tivesse que lhesobreviver?" - \Ah," disse ele, \isso teria sido terr��vel para ela; ela teria sofrido muito!" Ao queretruquei: \Veja bem, doutor, ela foi poupada deste sofrimento e foi o senhor que a poupou dele;mas agora o senhor preisa pagar por isso sobrevivendo a ela e horando a sua morte." Ele n~ao disseuma palavra, apertou a minha m~ao e almamente deixou meu onsult�orio. Sofrimento de erto mododeixa de ser sofrimento no instante em que enontra um sentido, omo o sentido de um sarif��io.�E laro que esta n~ao foi propriamente uma terapia, uma vez que, em primeiro lugar, o seu desesperon~ao era nenhuma doen�a; em segundo, eu n~ao podia alterar a sua sina, n~ao podia ressusitar a suaesposa. Mas o que eu onsegui naquele momento foi mudar a sua atitude frente ao destino inalter�avel,visto que a partir daquela oasi~ao ele pelo menos podia ver um sentido em seu sofrimento. Um dosprin��pios fundamentais da logoterapia est�a em que a prinipal preoupa�~ao da pessoa humana n~aoonsiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Esta �e a raz~aopor que o ser humano est�a pronto at�e a sofrer, sob a ondi�~ao, �e laro, de que o seu sofrimento tenhaum sentido.�E preiso deixar perfeitamente laro, no entanto, que o sofrimento n~ao �e de modo algum neess�ariopara enontrar sentido. Insisto apenas que o sentido �e poss��vel mesmo a despeito do sofrimento -desde que, naturalmente, o sofrimento seja inevit�avel. Se ele fosse evit�avel, no entanto, a oisasigni�ativa a fazer seria eliminar a sua ausa, fosse ela psiol�ogia, biol�ogia ou pol��tia. Sofrerdesneessariamente �e masoquista e n~ao her�oio.Edith Weisskopf-Joelson, que em vida foi professora de Psiologia na Universidade da Georgia,a�rmou em seu artigo sobre logoterapia que \nossa atual �loso�a de higiene mental aentua a id�eiade que as pessoas deveriam ser felizes, que infeliidade �e sintoma de desajuste. Esse sistema devalores poderia ser respons�avel pela irunstânia de o fardo da infeliidade inevit�avel ser aresidoda infeliidade pelo fato de a pessoa ser infeliz."6 Em outro ensaio ela manifesta esperan�a de que alogoterapia \possa ajudar a reagir ontra ertas tendênias pouo sadias na atual ultura dos EstadosUnidos, onde o sofredor inur�avel reebe muito poua oportunidade de ter orgulho do seu sofrimentoe de o onsiderar enobreedor, ao inv�es de degradante" tanto �e que \ele n~ao s�o �e infeliz, mas tamb�emtem vergonha de ser infeliz".7Existem situa�~oes em que se est�a impedido de trabalhar ou de gozar a vida; o que, por�em, jamaispode ser exlu��do �e a inevitabilidade do sofrimento. Ao aeitar esse desa�o de sofrer om bravura, avida reebe um sentido at�e o seu derradeiro instante, mantendo este sentido literalmente at�e o �m.Em outras palavras, o sentido da vida �e um sentido inondiional, por inluir at�e o sentido potenialdo sofrimento inevit�avel.Gostaria de reordar aquilo que foi, talvez, a mais profunda experiênia por que passei no ampode onentra�~ao. As hanes de sair dali om vida n~ao passavam de uma em 28, omo se pode veri�arfailmente em estat��stias exatas. N~ao pareia nem mesmo poss��vel, e muito menos prov�avel que omanusrito do meu primeiro livro, que oultei dentro da minha apa ao hegar em Aushwitz, jamaispudesse ser salvo. Assim, tive que sofrer e superar a perda do meu �lho espiritual. Pareia agora6Edith Weisskopf-Joelson, Some Comments on a Viennese Shool of Psyhiatry [Alguns Coment�arios sobre a EsolaVienense de Psiquiatria℄, The Journal of Abnormal ond Soial Psyhology, n. 51, p. 701-703, 1955.7Edith Weisskopf-Joelson, Logotherapy and Existention Analysis [Logoterapia e An�alise Existenial℄. Ata Psy-hotherapeutia, n. 6, p. 193-204, 1958. 66



que nada nem ningu�em sobreviveria a mim; nem �lho f��sio nem �lho espiritual que fossem meus!Vi-me assim onfrontado om a quest~ao de se, dentro dessas irunstânias, minha vida areia dequalquer sentido, em �ultima an�alise.Eu ainda n~ao perebia que uma resposta para esta quest~ao, om que eu estava me batendo t~aodesesperadamente, j�a estava �a minha espera e que pouo depois ela me seria dada. Foi quando tiveque entregar minha roupa e, em troa, herdei os trapos surrados de um reluso que fora mandadopara a âmara de g�as, logo depois de sua hegada �a esta�~ao ferrovi�aria de Aushwitz. Em lugardo grande n�umero de p�aginas do meu manusrito, enontrei no bolso da apa re�em-adquirida uma�unia p�agina, arranada de um livro de ora�~oes hebraio, ontendo a prinipal ora�~ao judaia, oShem�a Yisrael. Como interpretar semelhante \oinidênia" sen~ao omo desa�o no sentido de vivermeus pensamentos, em vez de simplesmente olo�a-los no papel?Lembro-me que pouo depois me pareeu que eu morreria em futuro pr�oximo. Dentro dessasitua�~ao r��tia, entretanto, eu tinha uma preoupa�~ao diferente da maioria dos meus ompanheiros.A pergunta deles era: \Ser�a que vou sair om vida do ampo de onentra�~ao? Caso ontr�ario, todoesse sofrimento n~ao tem sentido." A pergunta que atormentava a mim era: \Ser�a que tem sentidotodo esse sofrimento, toda essa morte ao nosso redor? Caso ontr�ario, em �ultima an�alise n~ao fazsentido sobreviver; uma vida ujo sentido depende de semelhante eventualidade - esapar ou n~aoesapar - em �ultima an�alise nem valeria a pena ser vivida."5.10 Problemas metal��niosCada vez mais os psiquiatras s~ao prourados por paientes que os onfrontam om problemas humanose n~ao tanto om sintomas neur�otios. Parte das pessoas que hoje busam um psiquiatra teriamprourado um pastor, saerdote ou rabino em �epoas anteriores. Agora elas frequentemente reusamseu enaminhamento para l�erigos e, ao ontr�ario, onfrontam o m�edio om quest~oes omo: \Qual�e o sentido da minha vida?"5.11 Um logodramaGostaria de itar um exemplo. A m~ae de um menino que morrera na idade de onze anos deu entradaem minha l��nia, ap�os uma tentativa de sui��dio. O Dr. Kurt Koourek onvidou-a a partiipar deum grupo terapêutio. Oorreu que em erta oasi~ao eu entrei na sala da l��nia em que ele dirigiaum psiodrama. Ela estava ontando a sua hist�oria. Quando seu �lho morreu, �ou sozinha omoutro �lho, mais velho, que era aleijado, v��tima de paralisia infantil. O pobre rapaz estava preso auma adeira de rodas. Sua m~ae, entretanto, rebelou-se ontra o destino dela. Mas quando tentou osui��dio juntamente om ele, foi o �lho aleijado que a impediu; ele gostava de viver! Para ele a vidaontinuara a ter muito sentido. Por que n~ao se dava o mesmo om sua m~ae? Como poderia a vidadela ainda ter um sentido? E omo poder��amos ajud�a-la a onsientizar-se disso?Improvisando, entrei no di�alogo e perguntei a outra mulher no grupo por sua idade, ao que elarespondeu: \Trinta anos". Repliquei: \N~ao, voê agora n~ao est�a om 30 anos, mas sim om oitenta,deitada no leito da morte. E agora voê olha para tr�as, para sua vida, uma vida sem �lhos, masplena de suesso �naneiro e prest��gio soial." Convidei-a ent~ao a imaginar omo ela se sentiriadentro dessa situa�~ao. \Que voê aha disso? O que vai dizer para si mesma?" Vou itar o que elarealmente disse, de uma �ta gravada naquela sess~ao: \Ah, asei om um milion�ario tive uma vidaf�ail, heia de riqueza, e aproveitei bem! Flertei om homens, provoquei-os. Mas agora estou omoitenta anos; n~ao tenho �lhos pr�oprios. Olhando para tr�as, omo mulher de muita idade, n~ao onsigover para que foi tudo isso; na realidade preiso dizer que a minha vida foi um fraasso! "67



Convidei ent~ao a mulher que tinha o �lho paral��tio a se imaginar em situa�~ao idêntia, repassandoa sua vida. Vejamos o que ela disse, onforme est�a gravado na �ta: \Desejei ter �lhos e este desejo mefoi onedido; um menino morreu, mas o outro, o aleijado, teria sido mandado para uma institui�~ao,se eu n~ao tivesse �ado om ele, uidando dele. Mesmo que ele seja aleijado e ompletamentedependente, n~ao deixa de ser o meu �lho. Assim eu �z om que ele pudesse ter uma vida maisompleta; �z do meu �lho uma pessoa humana melhor." Neste ponto houve uma explos~ao de l�agrimas,e, horando, ela ontinuou: \Quanto a mim, posso enarar tranq�uila a minha vida passada; porqueposso dizer que minha vida foi ria em sentido e dei um duro para realiz�a-lo; �z o melhor que pude- dei a meu �lho o melhor. Minha vida n~ao foi um fraasso!" Enarando sua vida passada omo seestivesse no leito da morte, ela repentinamente pôde ver um sentido em sua vida, um sentido queinlu��a at�e mesmo todos os seus sofrimentos. Da mesma forma �ara igualmente laro que uma vidade poua dura�~ao, omo por exemplo, do seu �lho morto, podia ser t~ao ria em alegria e amor aponto de onter mais sentido que uma vida que durasse oitenta anos.Pouo depois passei para outra quest~ao, dirigindo-me desta vez ao grupo inteiro. Perguntei se ummaao utilizado para produzir soro ontra poliomielite e que, por esta raz~ao, fosse piado vez ap�osvez, jamais seria apaz de aptar o sentido do seu sofrimento. O grupo o negou unanimemente; poisom sua inteligênia limitada ele n~ao poderia entrar no mundo dos seres humanos, ou seja, o �uniomundo no qual o seu sofrimento seria intelig��vel. Fui em frente om a seguinte pergunta: \E omo�e om a pessoa humana? Voês têm erteza de que o mundo humano �e um ponto �nal na evolu�~aodo osmo? N~ao �e oneb��vel que ainda haja outra dimens~ao poss��vel, um mundo al�em do mundohumano? Um mundo em que a pergunta pelo sentido �ultimo do sofrimento humano enontraria umaresposta?"5.12 O supra-sentidoEsse sentido �ultimo neessariamente exede e ultrapassa a apaidade inteletual �nita do ser humano;na logoterapia falamos neste ontexto de um super-sentido. O que se requer da pessoa n~ao �e aquiloque alguns �l�osofos existeniais ensinam, ou seja, suportar a falta de sentido da vida; o que se prop~oe�e, antes, suportar a inapaidade de aptar em termos raionais o fato, de que a vida tem um sentidoinondiional. O logos �e mais profundo que a l�ogia.Um psiquiatra que vai al�em do oneito do super-sentido mais edo ou mais tarde aabar�a em-bara�ado por seus paientes, omo se deu omigo quando minha �lha de seis anos me perguntou:\Por que dizemos que o Senhor �e bom?" Eu repliquei: \Faz algumas semanas voê teve sarampo,e ent~ao o Senhor, em sua bondade, fez voê sarar ompletamente." Mas a pequena n~ao se deu porsatisfeita e retruou: \Ora, pai, n~ao esque�a que foi ele que me fez pegar o sarampo!"No entanto, quando o paiente est�a sobre o h~ao �rme da f�e religiosa, n~ao se pode objetar aouso do efeito terapêutio das suas onvi�~oes religiosas e, assim, ao aproveitamento de seus reursosespirituais. Para esse �m o psiquiatra pode oloar-se no lugar do paiente. �E exatamente istoque eu �z erta vez, por exemplo, quando um rabi da Europa oriental veio ter omigo e me ontousua hist�oria. Ele tinha perdido sua primeira esposa e seus seis �lhos no ampo de onentra�~ao deAushwitz, onde foram mortos na âmara de g�as, e agora se evideniou que sua segunda mulher eraest�eril. Observei que a proria�~ao n~ao �e o �unio sentido da vida, pois neste aso a vida em si perderiao sentido, e algo que em si mesmo n~ao tem sentido n~ao pode ganhar sentido simplesmente atrav�esde sua direta a�~ao. Entretanto o rabi enarava a sua sorte omo um judeu ortodoxo, ou seja, nodesespero de n~ao ter um �lho que pudesse pronuniar o Kaddish8 para ele, depois de sua morte.N~ao desisti. Fiz uma �ultima tentativa de ajud�a-lo perguntando se ele n~ao esperava ver os seus�lhos novamente no �eu. Minha pergunta, entretanto, desenadeou uma torrente de l�agrimas, e8Ora�~ao pelos mortos 68



agora sim veio �a tona o verdadeiro motivo de seu desespero; expliou ele que seus �lhos, uma vezque morreram omo m�artires inoentes9, mereeriam o mais elevado lugar no �eu; mas ele mesmo,um velho peador, n~ao podia esperar reeber o mesmo lugar. Ainda n~ao desisti e retruquei: \N~aose poderia oneber, rabi, que foi justamente este o sentido de o senhor sobreviver a seus �lhos,para que fosse puri�ado por estes anos de sofrimento, de modo que tamb�em o senhor, embora n~aoinoente omo seus �lhos, possa, a�nal, tornar-se digno de juntar-se a eles no �eu? N~ao est�a esritonos Salmos que Deus guarda todas as suas l�agrimas10? Assim talvez nenhum de seus sofrimentostenha sido em v~ao." Pela primeira vez em muitos anos ele se sentiu aliviado do seu sofrimento, pelanova perspetiva que lhe pude abrir.
5.13 A transitoriedade da vidaEntre as oisas que pareem tirar o sentido da vida humana est~ao n~ao apenas o sofrimento, mastamb�em a morte. Nuna me anso de dizer que os �unios aspetos realmente transit�orios da vida s~aoas potenialidades; por�em no momento em que s~ao realizadas, elas se transformam em realidades;s~ao resgatadas e entregues ao passado, no qual �am a salvo e resguardadas da transitoriedade. Istoporque no passado nada est�a irremediavelmente perdido, mas est�a tudo irrevogavelmente guardado.Sendo assim, a transitoriedade da nossa existênia de forma alguma lhe tira o sentido. No entantoela onstitui a nossa responsabilidade, porque tudo depende de nos onsientizarmos das possibili-dades essenialmente transit�orias. O ser humano est�a onstantemente fazendo uma op�~ao diante damassa de potenialidades presentes; quais delas ser~ao ondenadas ao n~ao-ser, e quais ser~ao onre-tizadas? Qual op�~ao se tornar�a realidade de uma vez para sempre, imortal \pegada nas areias dotempo"? A todo e qualquer momento a pessoa preisa deidir, para o bem ou para o mal, qual ser�ao monumento de sua existênia.N~ao h�a d�uvida de que geralmente a pessoa somente leva em onta o ampo de restolhos datransitoriedade e se esquee dos abarrotados eleiros do passado, onde ela guardou de uma vez portodas os seus atos, suas alegrias e tamb�em seus sofrimentos. Nada pode ser desfeito, nada pode sereliminado; eu diria que ter sido �e a mais segura forma de ser.Ao onsiderar a transitoriedade essenial da existênia humana, a logoterapia n~ao �e pessimista,mas antes ativista. Em linguagem �gurada poder��amos dizer que o pessimista paree um homemque observa om temor e tristeza que a sua folhinha na parede vai �ando mais �na a ada dia quepassa: Por outro lado, a pessoa que enfrenta ativamente os problemas da vida �e omo o homemque, dia ap�os dia, vai destaando ada folha do seu alend�ario e uidadosamente a guarda junto �aspreedentes, tendo primeiro feito no verso alguns apontamentos referentes ao dia que passou. �E omorgulho e alegria que ele pode pensar em toda a riqueza ontida nestas anota�~oes, em toda a vidaque ele j�a viveu em plenitude. Que lhe importa notar que est�a �ando velho? Ter�a ele alguma raz~aopara �ar invejando os jovens que vê, ou de air em nostalgia por ter perdido a juventude? Quemotivos ter�a ele para invejar uma pessoa jovem? Pelas possibilidades que est~ao �a frente do jovem,do futuro que o espera? \Eu agrade�o", �e o que ele vai pensar. \Em vez de possibilidades, realidades�e o que tenho no meu passado, n~ao apenas a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mastamb�em a realidade dos sofrimentos suportados om bravura. Esses sofrimentos s~ao as oisas dasquais me orgulho mais, embora n~ao sejam oisas que possam ausar inveja."9L'kiddush bashem, isto �e, para a santi�a�~ao do nome de Deus.10\Contaste os meus passos quando sofri persegui�~oes; reolheste as minhas l�agrimas no teu odre; n~ao est~ao elasinsritas no teu livro?" (Salmo 56.8) 69



5.14 Logoterapia omo t�eniaUm medo realista omo o medo da morte n~ao pode ser amenizado nem eliminado por sua inter-preta�~ao psiodinâmia; de outro lado, um medo neur�otio omo a agorafobia n~ao pode ser uradopela ompreens~ao �los�o�a. Entretanto a logoterapia desenvolveu uma t�enia espeial para lidartamb�em om estes asos. Para entender o que oorre ao se apliar esta t�enia, tomamos omo pontode partida uma ondi�~ao frequentemente enontrada em indiv��duos neur�otios, qual seja, a ansiedadeanteipat�oria. Carater��stio deste temor �e que ele produz exatamente aquilo que o paiente teme.Assim, por exemplo, um indiv��duo que est�a om medo de enrubeser ao entrar num sal~ao e enfrentarmuitas pessoas, de fato est�a mais propenso a enrubeser sob tais irunstânias. Neste ontextopoder-se-ia transpor o ditado \o desejo �e o pai do pensamento" para \a ang�ustia �e a m~ae do evento".Ironiamente, da mesma forma omo o medo faz aonteer aquilo de que se tem medo, umainten�~ao for�ada torna imposs��vel aquilo que se deseja muito. Esta inten�~ao exessiva, ou \hipe-rinten�~ao", omo eu a hamaria, pode ser observada partiularmente em asos de neurose sexual.Quanto mais um homem proura demonstrar sua potênia sexual, ou quanto mais a mulher tentamostrar a sua apaidade de experimentar o orgasmo, menos hanes de suesso ter~ao. O prazer �e edeve permaneer efeito olateral ou produto seund�ario; ele ser�a anulado e omprometido na medidaem que dele se �zer um objetivo em si mesmo.Al�em da inten�~ao exessiva desrita aima, tamb�em a aten�~ao exessiva, ou \hiper-reex~ao",omo �e hamada na logoterapia, pode ser patogênia (ou seja, pode levar �a doen�a). O seguinterelato l��nio indiar�a o que quero dizer. Uma jovem mulher dirigiu-se a mim queixando-se defrigidez. O hist�orio do aso mostrou que em sua infânia ela tinha sido sexualmente abusadapor seu pai. Entretanto n~ao foi esta experiênia traum�atia em si mesma que �zera surgir a suaneurose sexual, omo podia ser failmente veri�ado. Isto porque se mostrou que a paiente, lendoliteratura psianal��tia popular, vivera o tempo todo na temerosa expetativa do pesado tributo quesua experiênia traum�atia lhe obraria algum dia. Esta ansiedade anteipat�oria resultou tanto nainten�~ao exessiva de on�rmar a sua feminilidade omo na aten�~ao exessiva entrada nela mesma,ao inv�es de seu pareiro. Isto bastou para inapaitar a paiente para a experiênia do auge do prazersexual, uma vez que o orgasmo foi transformado em objeto de inten�~ao e em objeto de aten�~ao, emvez de permaneer um efeito n~ao intenionado do devotamento e entrega n~ao reetida ao pareiro.Depois de se submeter �a logoterapia de poua dura�~ao, a aten�~ao e inten�~ao exessivas da paiente,voltadas para a sua apaidade de experimentar orgasmo, aabaram sendo \desreetidas" (om oque estamos introduzindo outro termo logoter�apio). Quando a sua aten�~ao foi refoalizada para oobjeto apropriado, ou seja, o pareiro, o orgasmo surgiu espontaneamente11.A logoterapia baseia a sua t�enia denominada \inten�~ao paradoxal" no fato duplo de que omedo produz aquilo de que temos medo e de que a inten�~ao exessiva impossibilita o que desejamos.Em alem~ao, desrevi a t�enia da inten�~ao paradoxal em 193912, e nesta abordagem o paiente quesofre de fobia �e onvidado a intenionar preisamente aquilo que teme, mesmo que apenas por ummomento.Vou lembrar um aso. Um jovem m�edio me onsultou por ausa do seu medo de transpirar.Sempre que ele esperava uma emiss~ao de suor, esta ansiedade anteipat�oria j�a era su�iente parapreipitar a transpira�~ao exessiva. Com a �nalidade de romper este ��rulo viioso, aonselhei opaiente a que, quando voltasse essa transpira�~ao, deliberadamente mostrasse �as pessoas o quantoele onseguia suar. Uma semana depois ele voltou, relatando que sempre que enontrava algu�em que11Para o tratamento de asos de impotênia sexual, desenvolveu-se uma t�enia logoter�apia espe���a, baseada nateoria da hiperinten�~ao e hiper-reex~ao, onforme desrita aima (Viktor Emil Frankl, The Pleasure Priniple andSexual Neurosis [O Prin��pio do Prazer e Neurose Sexual℄. The International Journal of Sexology, 5(3), p. 128-130,1952).12Viktor Emil Frankl, Zur medikament�osen Unterst�utzung der Psyhotherapie bei Neurosen. Shweizer Arhiv furNeurologie und Psyhiatrie, n. 43, p. 26-31. 70



nele provoava ansiedade anteipat�oria, dizia para si mesmo: \Antes eu s�o onseguia suar meio litro,mas agora eu vou despejar pelo menos ino litros!" O resultado foi que, depois de sofrer desta fobiadurante quatro anos, om uma �unia sess~ao ele foi apaz de se libertar da mesma permanentemente,em quest~ao de uma semana.O leitor pereber�a que este proedimento onsiste numa invers~ao da atitude do paiente, uma vezque seu temor �e substitu��do por um desejo paradoxal. Atrav�es deste tratamento tira-se o vento dasvelas da ansiedade.Semelhante proedimento, entretanto, preisa fazer uso da apaidade espei�amente humanado auto-distaniamento, inerente a um erto senso de humor. Esta apaidade b�asia da pessoadistaniar-se de si mesma entra em a�~ao sempre que se aplia a t�enia logoter�apia hamada \in-ten�~ao paradoxal". Ao mesmo tempo, o paiente �e apaitado a se oloar numa posi�~ao distaniadade sua pr�opria neurose. Li uma a�rma�~ao oerente omo esta, no livro The Individual and His Re-ligion, de Gordon W. Allport: \O neur�otio que, aprende a rir de si mesmo pode estar a aminhoda autonomia (self management), talvez da ura."13 A inten�~ao paradoxal �e a valida�~ao emp��ria eaplia�~ao l��nia da a�rma�~ao de Allport.Vejamos mais alguns asos que ajudar~ao a eslareer este m�etodo. Outro paiente foi um ontador,tratado por muitos m�edios e em diversas l��nias sem obter suesso terapêutio. Ao hegar ao meudepartamento do hospital estava extremamente desesperado, admitia estar perto do sui��dio. Faziaanos que vinha sofrendo de uma ~aibra de esrevente, que reentemente se tornara t~ao grave queele orria o perigo de perder o seu emprego. Por isso somente uma terapia imediata a urto prazopoderia remediar a situa�~ao. Ao iniiar o tratamento, a Dra. Eva Kozdera reomendou ao paienteque �zesse exatamente o oposto do que ostumava fazer, ou seja, ao inv�es de tentar esrever daforma mais leg��vel e est�etia poss��vel, que esrevesse om os piores garranhos poss��veis. Ele reebeuo onselho de dizer para si mesmo: \Agora vou mostrar �as pessoas os garranhos que sei fazer!"E no momento em que deliberadamente prourou rabisar de forma ileg��vel foi inapaz de fazê-lo.\Prourei bagun�ar minha letra, mas simplesmente n~ao onsegui", foi o que ele disse na vez seguinte.Dentro de quarenta e oito horas o paiente se livrou de uma ~aibra de esrevente, ontinuando livredurante todo o per��odo de observa�~ao depois do tratamento. Ele �e novamente um homem feliz eplenamente apaz de trabalhar.Caso semelhante, relaionado entretanto om a fala, n~ao om a esrita, foi-me ontado por umolega do setor de laringologia do Hospital Polil��nio de Viena. Fora o mais grave aso de gagueiraque ele vira em muitos anos de pro�ss~ao. De aordo om a sua mem�oria, nuna em sua vida ogago estivera livre de seu problema de fala, nem sequer por um momento, om uma �unia exe�~ao.Esta oorreu quando ele tinha doze anos, ao andar de bonde sem pagar passagem. Ao ser pego peloobrador, pensou que a �unia maneira de se safar seria a de onquistar a simpatia dele, e tratou dedemonstrar que era um pobre menino gago. Mas no momento em que tentou gaguejar, foi inapaz defazê-lo. Sem querer, ele pusera em pr�atia a inten�~ao paradoxal, embora n~ao para �ns terapêutios.Esta apresenta�~ao, no entanto, n~ao deveria deixar a impress~ao de que a inten�~ao paradoxal somentefuniona em asos monossintom�atios. Com esta t�enia logoter�apia meus olaboradores no HospitalPolil��nio de Viena onseguiram trazer al��vio at�e em neuroses de ar�ater obsessivo e ompulsivo damaior gravidade e dura�~ao. Re�ro-me, por exemplo, a uma mulher que durante sessenta anos,dos seus sessenta e ino anos de vida, sofrera de uma ompuls~ao de lavagem. A Dra. Eva Kozderaome�ou um tratamento logoter�apio baseado na inten�~ao paradoxal, sendo que dois meses mais tardea paiente estava em ondi�~oes de levar uma vida normal. Antes de dar entrada no Departamentode Neurologia do hospital, ela onfessara que \a vida era um inferno para mim". Tolhida porsua ompuls~ao e obsess~ao bateriol�ogia, ela aabou �ando aamada o dia inteiro, inapaz de fazerqualquer trabalho aseiro. N~ao seria exato dizer que ela agora est�a ompletamente isenta de sintomas,13Gordon W. Allport, The Individual and His Religion [O Indiv��duo e sua Religi~ao℄. New York: The Ma-millanCompany, 1956. p. 92. 71



pois uma obsess~ao ainda pode subir �a sua mente. Entretanto ela �e apaz de \fazer tro�a do aso",segundo diz, ou seja, em outras palavras, apliar a inten�~ao paradoxal.A inten�~ao paradoxal tamb�em �e apli�avel em asos de dist�urbio do sono; o medo da insônia14resulta numa hiperinten�~ao de pegar no sono, o que, por sua vez, inapaita o paiente de fazê-lo.Para superar este medo em partiular, ostumo aonselhar o paiente a n~ao tentar dormir, masantes fazer justamente o ontr�ario, ou seja, �ar aordado o quanto poss��vel. Em outras palavras, ahiperinten�~ao de adormeer, oriunda da ansiedade anteipat�oria de n~ao onseguir fazê-lo, preisa sersubstitu��da pela inten�~ao paradoxal de n~ao pegar no sono, o que logo ser�a suedido pelo sono.A inten�~ao paradoxal n~ao �e uma pana�eia. N~ao obstante, �e um instrumento �util no tratamentode ondi�~oes obsessivo-ompulsivas e f�obias, espeialmente em asos om ansiedade anteipat�oriasubjaente. Al�em disso, ela �e um dispositivo terapêutio a urto prazo; entretanto ningu�em deveriaonluir da�� que semelhante terapia a urto prazo resulta neessariamente em efeitos terapêutiosapenas tempor�arios. Esreve Emil A. Gutheil que uma das \mais generalizadas ilus~oes da ortodoxiafreudiana �e de que a durabilidade dos resultados orresponde �a dura�~ao da terapia."15 Em meusarquivos existe, por exemplo, o relat�orio do aso de um paiente tratado om a inten�~ao paradoxalfaz mais de vinte anos; o efeito terapêutio, mesmo assim, demonstrou ser permanente.Um dos fatos mais not�aveis �e que a inten�~ao paradoxal �e e�iente independentemente da baseetiol�ogia do aso. Isto refor�a uma a�rma�~ao de Edith Weisskopf Joelson: \Muito embora a psio-terapia tradiional tenha insistido em que as pr�atias terapêutias preisam basear-se em onstata�~oesetiol�ogias, �e poss��vel que ertos fatores ausem neuroses durante a primeira infânia, e que fatoresompletamente diferentes remediem neuroses durante a vida adulta."16Quanto �a real ausa de neuroses, afora os elementos onstituionais de natureza som�atia oups��quia, meanismos retro-alimentadores omo a ansiedade anteipat�oria pareem onstituir impor-tante fator patogênio. Dado sintoma desperta a fobia, a fobia provoa o sintoma, e o sintoma, porsua vez, refor�a a fobia. Uma adeia omo esta pode ser observada em asos obsessivo-ompulsivos,nos quais o paiente ombate as id�eias que o perseguem.17 Desta forma, por�em, ele aumenta o poderque elas têm de perturb�a-lo, uma vez que press~ao provoa ontrapress~ao, e mais uma vez �e refor�adoo sintoma! Por outro lado, assim que o paiente p�ara de ombater suas obsess~oes, prourando ridiu-lariz�a-las, tratando-as om atitude irônia, apliando a inten�~ao paradoxal, interrompe-se o iruloviioso, o sintoma diminui e aaba atro�ando. Nos felizes asos em que n~ao houver um vazio exis-tenial propiiando o sintoma e onvidando-o a se instalar, o paiente n~ao s�o onseguir�a ridiularizaro seu medo neur�otio, mas, por �m, onseguir�a ignor�a-lo ompletamente.Estamos vendo que a ansiedade anteipat�oria preisa ser ombatida atrav�es da inten�~ao paradoxal;�a hiperinten�~ao bem omo �a hiper-reex~ao �e preiso opor a desreex~ao; desreex~ao, em �ultima an�alise,n~ao �e poss��vel a n~ao ser atrav�es de uma orienta�~ao do paiente para a sua voa�~ao e miss~ao espe���ana vida18.N~ao �e a preoupa�~ao do neur�otio onsigo mesmo, seja ela de omisera�~ao ou de desprezo, que vairomper o ��rulo viioso; a have para a ura �e a auto-transendênia!14O medo de insônia, na maioria dos asos, deve-se a ignorânia do paiente em torno do fato de que o organismoprovê, por si mesmo, da quantidade m��nima de sono realmente neess�aria.15Emil A. Gutheil, Amerian Journal of Psyhotherapy, n. 10, p. 134, 1956.16Edith Weisskopf-Joelson, Some Comments on a Viennese Shool of Psyhiatry, The Journal of Abnormal ondSoial Psyhology, n. 51, p. 701-703, 1955.17A motiva�~ao para isto est�a, muitas vezes, no medo do paiente de que suas obsess~oes indiquem uma psiose iminenteou mesmo real; o paiente n~ao sabe do fato emp��rio de que uma neurose obsessivo-ompulsiva o est�a imunizando ontrauma psiose formal, em vez de fazê-lo aminhar nesta dire�~ao.18Esta onvi�~ao tem o apoio de Allport, que esreveu: \Na medida em que o empenho �e transferido do onito paraalvos fora da pr�opria pessoa (seless), a vida omo um todo se torna mais sadia, mesmo que a neurose possivelmentejamais desapare�a por ompleto." (1956, p. 95) 72



5.15 A neurose oletivaCada �epoa tem sua pr�opria neurose oletiva, e ada �epoa neessita de sua pr�opria psioterapia paraenfrent�a-la. O v�auo existenial, que �e a neurose em massa da atualidade, pode ser desrito omoforma privada e pessoal de nulismo; porque o nulismo pode ser de�nido omo a posi�~ao que diz n~ao tersentido o ser. Quanto �a psioterapia, por�em, ela jamais ser�a apaz de enfrentar esse estado de oisasem esala mai�a, se n~ao se mantiver livre do impato e da inuênia das tendênias ontemporâneasde uma �loso�a nulista; aso ontr�ario, ela mesma representar�a um sintoma da neurose de massa,ao inv�es de sua poss��vel ura. A psioterapia n~ao s�o reetiria uma �loso�a nulista, mas, mesmo semsaber e sem querer, tamb�em transmitiria ao paiente o que na verdade �e uma ariatura, e n~ao umaimagem verdadeira do ser humano.Antes de mais nada h�a um perigo inerente na doutrina do \nada mais que" apliado �a pessoahumana; a teoria de que o ser humano �e \nada mais que" o resultado de ondiionantes biol�ogios,psiol�ogios e soiol�ogios, ou produto da hereditariedade e do meio ambiente. Semelhante vis~ao doser humano faz o neur�otio areditar no que ele j�a tende a pensar de qualquer forma, a saber, que �eum pe~ao passivo e v��tima de inuênias externas ou irunstânias internas. Este fatalismo neur�otio�e fomentado e refor�ado por uma psioterapia que nega liberdade �a pessoa humana.Sem d�uvida, o ser humano �e um ser �nito e sua liberdade �e restrita. N~ao se trata de estar livre defatores ondiionantes, mas sim da liberdade de tomar uma posi�~ao frente aos ondiionantes. Comoeu disse erta vez: \Sendo professor em dois ampos, neurologia e psiquiatria, sou plenamente ons-iente de at�e que ponto o ser humano est�a sujeito �as ondi�~oes biol�ogias, psiol�ogias e soiol�ogias.Mas al�em de ser professor nestas duas �areas sou um sobrevivente de quatro ampos - ampos deonentra�~ao - e omo tal tamb�em sou testemunha da surpreendente apaidade humana de desa�are vener at�e mesmo as piores ondi�~oes oneb��veis."195.16 Cr��tia do pandeterminismoA psian�alise muitas vezes tem sido ritiada por seu hamado pansexualismo. Eu, para ome�ar,duvido que esta ensura jamais tenha sido leg��tima. Paree-me, entretanto, que existe um pressupostoainda mais errôneo e perigoso, que eu hamo de \pandeterminismo". Re�ro-me �a vis~ao do ser humanoque desarta a sua apaidade de tomar uma posi�~ao frente a ondiionantes quaisquer que sejam.O ser humano n~ao �e ompletamente ondiionado e determinado; ele mesmo determina se ede aosondiionantes ou se lhes resiste. Isto �e, o ser humano �e auto-determinate, em �ultima an�alise. Ele n~aosimplesmente existe, mas sempre deide qual ser�a a sua existênia, o que ele se tornar�a no momentoseguinte.Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. Por isso pode-mos predizer o seu futuro somente dentro de um quadro muito amplo de um levantamento estat��stiorelativo a um grupo inteiro; a personalidade individual, entretanto, permanee essenialmente impre-vis��vel. A base para qualquer previs~ao estaria onstitu��da pelas ondi�~oes biol�ogias, psiol�ogias ousoiol�ogias. No entanto, uma das prinipais arater��stias da existênia humana est�a na apaidadede se elevar aima dessas ondi�~oes, de reser para al�em delas. O ser humano �e apaz de mudar omundo para melhor se poss��vel, e de mudar a si mesmo para melhor se neess�ario.Permitam-me itar o aso do Dr. J. Ele foi o �unio homem que enontrei em minha vida aquem eu ousaria hamar de um ente me�stof�elio, uma �gura diab�olia. Naquela oasi~ao ele eraomumente hamado de \arnieiro de Steinhof, em alus~ao a um grande hospital psiqui�atrio emViena. Quando os nazis ome�aram seu programa de eutan�asia, ele era a pessoa-have, t~ao fan�atio19Value Dimensions in Teahing [Dimens~oes de Valor no Ensino℄, um �lme olorido para televis~ao produzido porHollywood Animators, In., para California Junior College Assoiation.73



em sua fun�~ao que tentava n~ao deixar um �unio indiv��duo psi�otio esapar da âmara de g�as. Depoisda guerra, quando voltei a Viena, perguntei o que suedera ao Dr. J." Os russos o prenderam numadas elas isoladas do Steinhof, ontaram-me. \No dia seguinte, entretanto, a porta da sua ela estavaesanarada e o D. J. nuna mais foi visto." Mais tarde eu estava onvito de que, om a ajudade seus ompanheiros, ele rumara para a Am�eria do Sul, omo v�arios outros. Mais reentemente,entretanto, fui onsultado por um ex-diplomata austr��ao que estivera por muitos anos enareradodo outro lado da Cortina de Ferro, primeiro na Sib�eria, depois na famosa pris~ao de Liubiana, emMosou. Durante um exame neurol�ogio, de repente me perguntou se por aaso onheia o Dr. J.Eu disse que sim, e ele ontinuou: \Conhei-o em Liubiana. Ali ele morreu om era de quarentaanos, de âner na bexiga. Antes de morrer ele era o melhor ompanheiro que se pode imaginar!Dava onforto a todo mundo. Vivia segundo os mais altos padr~oes morais que se pode oneber. Foio melhor amigo que jamais enontrei em todos os meus longos anos na pris~ao!"Esta �e a hist�oria do Dr. J., \o arnieiro de Steinhof". Quem ousa prever o omportamento deuma pessoa? Pode-se predizer os movimentos de uma m�aquina, de um autômato; mais do que isto,pode-se tentar predizer at�e mesmo os meanismos ou \dinamismos" da psique humana; mas o serhumano �e mais do que psique.A liberdade, no entanto, n~ao �e a �ultima palavra. N~ao �e mais que parte da hist�oria e metadeda verdade. Liberdade �e apenas o aspeto negativo do fenômeno integral ujo aspeto positivo �eresponsabilidade. Na verdade, a liberdade est�a em perigo de degenerar, transformando-se em meraarbitrariedade, a menos que seja vivida em termos de responsabilidade. �E por este motivo quepropus a onstru�~ao de uma Est�atua da Responsabilidade na Costa Oeste dos Estados Unidos, paraomplementar a Est�atua da Liberdade na Costa Leste.5.17 O redo psiqui�atrioN~ao se pode oneber algo que ondiione o ser humano a ponto de deix�a-lo sem a menor liberdade.Por isso um res��duo de liberdade, por mais limitado que seja, ainda resta �a pessoa em aso de neuroseou mesmo de psiose. Na verdade, o mais ��ntimo erne da personalidade de um paiente nem �e toadopela psiose.Um indiv��duo inuravelmente psi�otio pode perder sua utilidade, mas onservar a dignidade deum ser humano. Este �e meu redo psiqui�atrio. Sem ele, para mim n~ao valeria a pena ser psiquiatra.Por amor a quem? Simplesmente por amor a uma m�aquina erebral dani�ada, que n~ao pode seronsertada? Se o paiente n~ao fosse ategoriamente algo mais do que isso, a eutan�asia estariajusti�ada.5.18 Reumanizando a psiquiatriaPor longo tempo, durante meio s�eulo a psiquiatria tentou interpretar a mente simplesmente omoum meanismo, e onsequentemente a terapia da doen�a mental simplesmente foi enarada omouma t�enia. Eu aredito que esse sonho aabou. O que est�a despontando agora no horizonte n~aos~ao os ontornos de uma mediina psiologizada, mas antes, de uma psiquiatria humanizada.Um m�edio, entretanto, que ontinuasse entendendo o seu pr�oprio papel prinipalmente omo o deum t�enio, onfessaria que n~ao vê em seu paiente mais do que uma m�aquina, em vez de enxergaro ser humano que est�a por tr�as da doen�a!O ser humano n~ao �e uma oisa entre outras; oisas se determinam mutuamente, mas o ser humano,em �ultima an�alise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna - dentro dos limites dos seusdons e do meio ambiente - �e ele que faz de si mesmo. No ampo de onentra�~ao, por exemplo,74



nesse laborat�orio vivo e ampo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossosompanheiros se portarem omo poros, ao passo que outros agiram omo se fossem santos. A pessoahumana tem dentro de si ambas as potenialidades; qual ser onretizada, depende de deis~oes e n~aode ondi�~oes.Nossa gera�~ao �e realista porque hegamos a onheer o ser humano omo ele de fato �e. A�nal, ele�e aquele ser que inventou as âmaras de g�as de Aushwitz; mas ele �e tamb�em aquele ser que entrounaquelas âmaras de g�as de abe�a erguida, tendo nos l�abios o Pai-nosso ou o Shem�a Yisrael.
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Parte IIIA Tese do Otimismo Tr�agio
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Cap��tulo 6O Melhor diante da Trag�ediaP�os-esrito de 19841Dediado �a mem�oria de Edith Weisskopf Joelson, ujos esfor�os pioneiros em logoterapianos Estados Unidos ome�aram bastante edo, em 1955, e ujas ontribui�~oes a este ampo deonheimento têm tido um valor inalul�avel.Vamos ome�ar perguntando-nos o que se deve entender por \otimismo tr�agio". Em resumosigni�a que a pessoa �e e permanee otimista apesar da \tr��ade tr�agia", omo �e hamada em logo-terapia a tr��ade daqueles aspetos da existênia humana que podem ser irunsritos por: 1. dor;2. ulpa; 3. morte. De fato, este ap��tulo levanta a quest~ao: \Como �e poss��vel dizer sim �a vidaapesar de tudo isso?" Como, para oloar a quest~ao de outra forma, pode a vida onservar o seusentido potenial apesar dos seus aspetos tr�agios? No �nal das ontas, \dizer sim �a vida apesar detudo", para usar o t��tulo de um livro meu em alem~ao, pressup~oe que a vida potenialmente tem umsentido em quaisquer irunstânias, mesmo nas mais miser�aveis. E isso, por sua vez, pressup~oe aapaidade humana de transformar riativamente os aspetos negativos da vida em algo positivo ouonstrutivo. Em outras palavras, o que importa �e tirar o melhor de ada situa�~ao dada. O \melhor",no entanto, �e o que em latim se hama optimum - da�� o motivo por que falo de um otimismo tr�agio,isto �e, um otimismo diante da trag�edia e tendo em vista o potenial humano que, nos seus melhoresaspetos, sempre permite: 1. transformar o sofrimento numa onquista e numa realiza�~ao humana;2. retirar da ulpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor; 3. fazer da transitoriedade davida um inentivo para realizar a�~oes respons�aveis.Devemos manter bem laro, no entanto, que o otimismo n~ao pode ser resultado de ordens oudetermina�~oes. Tampouo a pessoa pode for�ar-se a si mesma a ser otimista indisriminadamente,ontra todas as probabilidades e ontra toda esperan�a. E o que �e verdadeiro om rela�~ao �a esperan�ao �e om rela�~ao aos outros dois omponentes da tr��ade, na medida em que f�e e amor tamb�em n~aopodem ser impostos ou exigidos.Do ponto de vista europeu, �e bem arater��stio da ultura norte-ameriana o fato de que a todomomento as pessoas s~ao exortadas a \ser felizes". Mas a feliidade n~ao pode ser busada, preisaser deorrênia de algo. Deve-se ter uma raz~ao para \ser feliz". Uma vez que a raz~ao �e enontrada,no entanto, a pessoa �a feliz automatiamente. Na nossa maneira de ver, o ser humano n~ao �ealgu�em em busa da feliidade, mas sim algu�em em busa de uma raz~ao para ser feliz, atrav�es - e isto�e importante - da manifesta�~ao onreta do signi�ado potenial inerente e latente numa situa�~aodada.Esta neessidade de uma raz~ao �e similar a outro fenômeno espei�amente humano - o riso. Sevoê quer que algu�em ria, voê deve dar-lhe uma raz~ao, tem que ontar-lhe uma piada, por exemplo.1Este ap��tulo �e baseado numa palestra que apresentei no III Congresso Mundial de Logoterapia, na Universidadede Regensburg, Rep�ublia Federal da Alemanha; em junho de 1983.79



N~ao �e poss��vel, de modo algum, obter dele uma risada real exortando-o, ou fazendo om que ele sefore a rir. Fazê-lo seria o mesmo que pedir a pessoas em frente a uma m�aquina fotogr�a�a quesorriam, para depois onstatar nas fotos reveladas que suas �sionomias est~ao ongeladas em sorrisosarti�iais.Em logoterapia, este padr~ao de omportamento �e hamado de \hiperinten�~ao", e umpre umimportante papel na origem da neurose sexual, seja frigidez ou impotênia. Quanto mais o paiente- em vez de esqueer de si mesmo doando-se - esfor�ar-se diretamente por alan�ar o orgasmo, isto�e, o prazer sexual, tanto mais esta busa de prazer sexual ausar�a seu pr�oprio fraasso. Na verdade,o hamado \prin��pio� do prazer" �e um estraga-prazeres.Uma vez que a busa de sentido por parte do indiv��duo �e bem suedida, isto n~ao s�o o deixa feliz,mas tamb�em lhe d�a apaidade de enfrentar sofrimento. E o que aonteer�a se a proura de sentidopor parte da pessoa tiver sido em v~ao? O resultado pode ser uma situa�~ao fatal. Quero lembrar,por exemplo, o que aonteeu algumas vezes em situa�~oes extremas omo ampos de onentra�~aoou aampamentos de prisioneiros de guerra. Nestes, omo ouvi de soldados amerianos, surgiu umpadr~ao de omportamento que eles hamavam de \desistite". Nos ampos de onentra�~ao, esteomportamento enontrava paralelo naqueles que, determinada manh~a, �as ino horas, reusavam-sea levantar e a ir trabalhar, preferindo �ar na abana, sobre a palha molhada de urina e fezes. Nada -nem advertênias, nem amea�as - podia induzi-los a mudar de omportamento. E ent~ao oorria algot��pio: puxavam um igarro do fundo de um bolso qualquer onde o haviam guardado e ome�avama fumar. Naquele momento n�os sab��amos que, durante as pr�oximas quarenta e oito horas, ir��amosobserv�a-los morrer. A perep�~ao de sentido havia desapareido e, onsequentemente, a busa doprazer imediato havia tomado as r�edeas.Porventura isto n~ao nos lembra de uma situa�~ao paralela om que nos onfrontamos todos os dias?Penso naqueles jovens, em esala mundial, que se referem a si mesmos omo \gera�~ao sem futuro".Sem d�uvida, n~ao �e apenas ao igarro que eles apelam: �e �as drogas.Na verdade, o onsumo de drogas �e apenas um aspeto de um fenômeno de massas mais geral, asaber, sentimento de falta de sentido que resulta de uma frustra�~ao das nossas neessidades existen-iais - o que, por sua vez, se transformou num fenômeno universal das nossas soiedades industriais.Hoje n~ao s~ao apenas os logoterapeutas que a�rmam que o sentimento de falta de sentido umpre umpapel sempre resente na etiologia da neurose. Como esreve Irvin D. Yalom, da Universidade deStanford, em Existential Psyhotherapy: \De quarenta paientes onseutivos prourando terapianuma l��nia psiqui�atria de atendimento externo (. . . ) doze (30 por ento) tinham algum problemade vulto relaionado om sentido (segundo dados de auto-avalia�~ao, testemunhos de terapeutas oujulgamentos independentes)." Milhares de quilômetros a leste de Palo Alto, a situa�~ao difere porapenas um por ento; as �ultimas estat��stias pertinentes indiam que, em Viena, 29 por ento dapopula�~ao a�rma que falta sentido e signi�ado em suas vidas.Quanto �a origem do sentimento de falta de sentido, pode-se dizer, ainda que de maneira muitosimpli�adora, que as pessoas têm o su�iente om o que viver, mas n~ao têm nada por que viver;têm os meios, mas n~ao têm o sentido. Sem d�uvida, alguns n~ao têm nem mesmo os meios. Pensoespeialmente na massa de pessoas que hoje est~ao desempregadas. Cinq�uenta anos atr�as, publiqueium estudo sobre um tipo espe���o de depress~ao que havia diagnostiado em asos de paientes jovenssofrendo do que eu hamava de \neurose de desemprego". E onsegui demonstrar que esta neurosetinha realmente a sua origem numa dupla identi�a�~ao errônea: estar sem emprego era onsideradoo mesmo que ser in�util, e ser in�util era onsiderado o mesmo que levar uma vida sem sentido.Consequentemente, sempre que eu onseguia persuadir os paientes a trabalhar voluntariamente emorganiza�~oes de jovens, edua�~ao de adultos, biblioteas p�ublias e atividades similares - em outraspalavras, quando preenhiam o seu abundante tempo livre om alguma atividade n~ao remuneradamas signi�ativa e portadora de um sentido - a sua depress~ao desapareia, embora a sua situa�~aoeonômia n~ao houvesse mudado e a sua fome ontinuasse a mesma. A verdade �e que o ser humano80



n~ao vive apenas de bem-estar.Ao lado da neurose de desemprego, desenadeada pela situa�~ao s�oio-eonômia do indiv��duo, h�aoutros tipos de depress~ao atribu��veis a ondi�~oes psiodinâmias ou bioqu��mias; onsequentementes~ao indiadas, onforme o aso, a psioterapia e a farmaoterapia.No que tange ao sentimento de falta de sentido, no entanto, n~ao devemos esqueer que, em si, elen~ao �e uma quest~ao de patologia: mais do que ser sinal e sintoma de uma neurose, eu diria que �e aprova da humanidade da pessoa. Mas, embora n~ao seja ausado por nada patol�ogio, este sentimentobem pode ausar uma rea�~ao patol�ogia; em outras palavras, �e potenialmente patogênio. Pensamosna s��ndrome neur�otia de massa t~ao presente na jovem gera�~ao: h�a ampla evidênia emp��ria de queas três faetas desta s��ndrome - depress~ao, agress~ao, dependênia de drogas - s~ao devidas ao que sehama em logoterapia \o vazio existenial", um sentimento de vauidade e de falta de sentido.N~ao �e neess�ario dizer que nem todo aso de depress~ao pode ser atribu��do a um sentimento defalta de sentido. Tampouo o sui��dio - a que a depress~ao �as vezes leva a pessoa - sempre �e resultadode um vazio existenial. Contudo, mesmo que todo e qualquer aso de sui��dio n~ao tenha sido levadoa abo por ausa de um sentimento de falta de sentido, �e bem poss��vel que o impulso de tirar a vidativesse sido superado se a pessoa tivesse estado onsiente de algum sentido e prop�osito pelos quaisvalesse a pena viver.Se, portanto, uma forte perep�~ao de sentido umpre um papel deisivo na preven�~ao do sui��dio -omo intervir nos asos em que h�a riso de sui��dio? Quando jovem, passei quatro anos omo m�ediodo maior hospital estatal da �Austria, onde estava enarregado do pavilh~ao dos paientes em depress~aoprofunda. A maior parte deles havia sido admitida depois de uma tentativa de sui��dio. Certa vezalulei que heguei a tratar era de doze mil paientes durante aqueles quatro anos. Aumuleient~ao um bom aervo de experiênias, do qual ainda fa�o uso sempre que sou onfrontado omalgu�em que tem tendênia ao sui��dio. Costumo expliar a tal pessoa que os paientes repetidamenteme ontam omo est~ao felizes pelo fato de n~ao terem onseguido matar-se. Semanas, meses, anosmais tarde, dizem-me eles, desobriram que havia uma solu�~ao para seus problemas, uma respostaa sua pergunta, um sentido para suas vidas. \Mesmo que a hane de que as oisas melhorem sejaapenas uma em mil" ontinua minha explia�~ao, \quem pode garantir que no seu aso isso n~aoaonteer�a, mais edo ou mais tarde? Mas em primeiro lugar voê tem que viver para enxergar o diaem que isto pode aonteer, preisa sobreviver para ver naser aquele dia, e, de agora em diante, aresponsabilidade da sobrevivênia n~ao o deixar�a mais."Com rela�~ao ao segundo aspeto da s��ndrome neur�otia de massas, a agress~ao, desejo itar umaexperiênia levada a efeito erta vez por Carolyn Wood Sherif. Ela havia tido êxito em riar ar-ti�ialmente agress~oes m�utuas entre grupos de esoteiros, e observou que as agress~oes s�o ediamterreno quando os jovens se dediavam a um objetivo omum - isto �e, a tarefa onjunta de empurraro ve��ulo que trazia omida para seu aampamento. Eram imediatamente n~ao s�o desa�ados, mastamb�em unidos por um sentido que tinham que realizar.2Quanto ao tereiro ponto, dependênia de drogas e �alool, lembro das desobertas apresentadaspor Anne Marie von Forstmeyer, que destaou algo evideniado por testes e estat��stias: noventa porento dos alo�olios que ela estudou haviam sofrido de uma falta abismal de sentido na vida. Dosdependentes de drogas estudados por Stanley Krippner, em por ento areditavam que \as oisaspareiam sem sentido".3Voltemo-nos agora �a quest~ao do sentido em si. Para ome�ar, gostaria de eslareer que o logotera-peuta se preoupa em primeiro lugar om o sentido potenial inerente e latente em ada situa�~ao que2Para mais informa�~oes sobre este experimento, v. Viktar E. Frankl, The Unonsious God, New York, Simon& Shuster, 1978, p. 140 (Edi�~ao brasileira: A Presen�a Ignorada de Deus, Rio de Janeiro, Imago; S~ao Leopoldo,Sinodal; Porto Alegre, Sulina, 1985), e Viktor Emil Frankl, The Unheard Cry For Meaning, New York, Simon & Shuster, 1978, p. 36.3Para mais informa�~oes, veja ID., The Unonsious God, pp. 97-100 ID., The Unheard Cry for Meaning, pp. 26-8.81



uma pessoa enfrenta ao longo da vida. Por onseguinte, n~ao farei aqui elabora�~oes sobre o sentido davida da pessoa em seu onjunto, embora n~ao negue a existênia de tal sentido a longo prazo. Parausar uma analogia, pense num �lme que onsista em milhares e milhares de fotogramas individuais.Cada um deles vem arregado de sentido e traz um signi�ado, mas o sentido do �lme todo n~ao podeser visto antes que sua �ultima seq�uênia seja mostrada. N~ao obstante, n~ao podemos entender todo o�lme sem ter ompreendido antes ada um dos seus omponentes, ada uma das imagens individuais.N~ao ser�a o mesmo om a vida? Ser�a que o signi�ado �ultimo da vida n~ao se revela tamb�em (quandose revela) s�o no seu �nal, a um passo da morte? E ser�a que tamb�em este sentido �nal n~ao dependede o sentido potenial de ada situa�~ao partiular ter sido realizado da melhor maneira poss��vel, deaordo om o onheimento e as ren�as do indiv��duo?O fato �e que o sentido, assim omo a perep�~ao deste sentido, vistos do ponto de vista logoter�apio,est~ao loalizados em h~ao �rme, e n~ao utuando no ar ou enerrados numa torre de mar�m. De modogeral, eu loalizaria a perep�~ao do sentido do sentido pessoal de uma situa�~ao onreta - num pontointermedi�ario entre uma experiênia do tipo \ah!" na linha do oneito de Karl Bizhler, e umaperep�~ao de Gestalt, digamos, na linha da teoria de Max Wertheimer. A perep�~ao do sentidodifere do oneito l�assio de perep�~ao de Gestalt na medida em que esta �ultima implia a s�ubitaonsiênia de uma \�gura" num \solo", enquanto a perep�~ao do sentido, omo eu a vejo se reduzmais espei�amente a tomar onsiênia de uma possibilidade ontra o pano de fundo da realidadeou, para expressa-lo de modo mais simples, pereber o que pode ser feito em determinada situa�~ao.E omo pode um ser humano enontrar sentido? Como Charlotte B�uhler esreveu: \Tudo quepodemos fazer �e estudar a vida das pessoas que pareem haver enontrado suas respostas �as quest~oesem torno das quais gira em �ultima an�alise a vida humana e ompar�a-la om a vida daquelas quen~ao as enontraram." Al�em deste enfoque biogr�a�o, no entanto, podemos tamb�em desenvolver umenfoque biol�ogio. A logoterapia vê a onsiênia omo um fator estimulador que, se neess�ario,india a dire�~ao em que temos que nos mover em determinada situa�~ao da vida. Para levar a abotal tarefa, a onsiênia deve apliar uma �ta m�etria �a situa�~ao enfrentada. A situa�~ao deve sermedida e avaliada �a luz de um onjunto de rit�erios e uma hierarquia de valores. Estes valores, noentanto, n~ao podem ser esolhidos e adotados por n�os num n��vel onsiente - onstituem algo quen�os somos. Eles se ristalizaram no urso da evolu�~ao da nossa esp�eie; est~ao fundamentados nonosso passado biol�ogio e �e l�a que têm suas ra��zes. Konrad Lorenz pode ter pensado algo pareidoquando desenvolveu o oneito de um \a priori biol�ogio", e quando n�os dois disutimos reentementeminha pr�opria vis~ao da origem biol�ogia do proesso de avalia�~ao, ele onordou om entusiasmo.De qualquer modo, se existe uma auto-ompreens~ao axiol�ogia pr�e-reexiva, podemos supor que elaest�a anorada em �ultima instânia na nossa heran�a biol�ogia.Como ensina a logoterapia, h�a três aminhos prinipais atrav�es dos quais se pode hegar aosentido na vida. O primeiro onsiste em riar um trabalho ou fazer uma a�~ao. O segundo est�a emexperimentar algo ou enontrar algu�em; em outras palavras, o sentido pode ser enontrado n~ao s�ono trabalho, mas tamb�em no amor. Edith Weisskopf Joelson observou neste ontexto que \a no�~aologoter�apia de que a experiênia pode ter tanto valor quanto a realiza�~ao pr�atia �e terapêutiaporque ompensa a nossa ênfase unilateral no mundo externo das realiza�~oes, �as ustas do mundointerno da experiênia".O mais importante, no entanto, �e o tereiro aminho para o sentido na vida: mesmo uma v��timasem reursos, numa situa�~ao sem esperan�a, enfrentando um destino que n~ao pode mudar, podeerguer-se aima de si mesma, reser para al�em de si mesma e, assim, mudar-se a si mesma. Podetransformar a trag�edia pessoal em triunfo. Foi novamente Edith Weisskopf Joelson quem, omomenionado na pg. 129, erta vez expressou a esperan�a de que a logoterapia \possa ajudar a reagirontra ertas tendênias pouo sadias na atual ultura dos Estados Unidos, onde o sofredor inur�avelreebe muito poua oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de o onsiderar enobreedor, aoinv�es de degradante", de modo que \ele n~ao s�o �e infeliz, mas tamb�em tem vergonha de ser infeliz."82



Durante um quarto de s�eulo dirigi o departamento neurol�ogio de um hospital de l��nia gerale pude testemunhar a apaidade dos meus paientes de transformar seus sofrimentos em vit�oriashumanas. Al�em de tais experiênias pr�atias, tamb�em est~ao dispon��veis evidênias emp��rias da pos-sibilidade de a pessoa enontrar sentido no sofrimento. Pesquisadores da Fauldade de Mediina daUniversidade do Yale \�aram impressionados pelo n�umero de ex-prisioneiros da guerra do Vietnamque a�rmavam expliitamente que, embora a sua pris~ao tivesse sido uma experiênia extraordinari-amente dif��il - om torturas, doen�as, fome e on�namento em elas solit�arias - eles, n~ao obstante,( . . . ) se haviam bene�iado om a experiênia de resimento".Mas os argumentos mais poderosos em favor de um \otimismo tr�agio" s~ao aqueles que em latim sehamam argumenta ad hominem. Jerry Long, para itar um exemplo, �e testemunho vivo do \poderdesa�ador do esp��rito humano", omo se diz em logoterapia. Para itar a Texana Gazette: \JerryLong est�a paralisado do peso�o para baixo desde um aidente que o deixou quadripl�egio três anosatr�as. Tinha dezessete anos quando o aidente oorreu. Hoje, Long onsegue usar um pauzinho oma boa para esrever �a m�aquina. Est�a aompanhando dois ursos no Communnity College atrav�esde um telefone espeial. O inter-omuniador permite a Long ouvir e partiipar das disuss~oes deaula. Tamb�em oupa seu tempo lendo, assistindo televis~ao e esrevendo." E numa arta que reebidele, Long esreveu: \Vejo minha vida heia de sentido e de objetivos. A atitude que adotei naqueledia fatal se transformou no redo da minha vida: eu quebrei meu peso�o, n~ao quebrei meu ser.Atualmente estou matriulado no meu primeiro urso de Psiologia a n��vel universit�ario. Aho queminha de�iênia s�o vai aumentar a minha apaidade de ajudar a outros. Sei que, sem o sofrimento,o resimento que atingi teria sido imposs��vel."Ser�a que isso signi�a que o sofrimento �e indispens�avel �a desoberta de sentido? De modo algum.Insisto apenas em que o sentido est�a dispon��vel apesar do - n~ao, atrav�es do - sofrimento, desde que,omo ressaltado na segunda parte deste livro, o sofrimento seja inevit�avel. Se for evit�avel, o quefaz sentido �e remover a sua ausa, porque sofrimento desneess�ario �e masoquista e n~ao her�oio. Poroutro lado, mesmo se a pessoa n~ao puder mudar a situa�~ao que ausa seu sofrimento, pode esolhera sua atitude.4 Long n~ao havia querido quebrar seu peso�o. Mas ele deidiu n~ao deixar-se quebrara si mesmo por ausa do que lhe aonteera.Como vemos, a prioridade permanee om a mudan�a riativa da situa�~ao que nos faz sofrer. Masrealmente superior �e o saber omo sofrer, quando se faz neess�ario. E h�a evidênias emp��rias de que- literalmente - o \homem omum" �e exatamente da mesma opini~ao. Pesquisas de opini~ao p�ubliada �Austria revelaram reentemente que aqueles que atra��am a maior estima e onsidera�~ao entrea maioria dos entrevistados n~ao eram os grandes artistas, ientistas, estadistas ou esportistas, masaqueles que eram apazes de atravessar experiênias dif��eis om suas abe�as erguidas.Ao enfoar o segundo aspeto da tr��ade tr�agia, a saber, a ulpa, gostaria de partir de um on-eito teol�ogio que para mim sempre foi fasinante. Re�ro-me ao hamado mysterium iniquitatis,que signi�a, segundo a minha vis~ao, que em �ultima an�alise um rime permanee inexpli�avel na me-dida em que n~ao pode ser ompletamente investigado em suas origens biol�ogias, psiol�ogias e/ousoiol�ogias. Expliar totalmente o rime de algu�em seria o mesmo que eliminar sua ulpa e vê-lon~ao omo uma pessoa humana livre e respons�avel, mas omo uma m�aquina a ser onsertada. At�eos pr�oprios riminosos detestam este tratamento e preferem ser onsiderados respons�aveis pelo que�zeram. Um preso umprindo sua senten�a numa peniteni�aria de Illinois mandou-me uma arta naqual lamentava que \o riminoso nuna tem uma hane de expliar-se. Ele reebe uma variedadede desulpas entre as quais pode esolher. A soiedade �e ausada e em muitos asos a ausa�~ao �e4Nuna esqueerei uma entrevista a que assisti erta vez na TV austr��aa, dada por um ardiologista polonês quedurante a Segunda Guerra Mundial ajudou a organizar a revolta do gueto de Vars�ovia. \Que feito her�oio!", exlamouo rep�orter. \Esute", disse almamente o doutor, \pegar uma arma e atirar n~ao �e grande oisa; mas se a SS levar voêa uma âmara de g�as ou a uma ova oletiva para a exeu�~ao e voê n~ao puder fazer nada a respeito, exeto dar seus�ultimos passos om dignidade, veja bem, isto �e o que eu hamo de hero��smo." O hero��smo est�a na atitude, por assimdizer. 83



feita ontra a v��tima." Al�em disso, quando falei aos presos em San Quentin, disse a eles: \Voêss~ao seres humanos omo eu, e omo tais tiveram a liberdade de ometer um rime, de tornar-seulpados. Agora, no entanto, voês têm a responsabilidade de superar a ulpa erguendo-se aimadela, resendo para al�em de voês mesmos e mudando pessoalmente para melhor." Eles se sentiramompreendidos. E Frank E. W, ex-preso, mandou-me um bilhete dizendo que havia ome�ado umgrupo de logoterapia para ex-riminosos. \Somos 27, e os mais novos est~ao permaneendo fora dapris~ao atrav�es da for�a solid�aria do grupo iniial. S�o um voltou - e agora j�a est�a livre."Quanto ao oneito de ulpa oletiva, penso pessoalmente que �e totalmente injusti�ado respon-sabilizar uma pessoa pelo omportamento de outra ou de um grupo de pessoas. Desde o �nal daSegunda Guerra Mundial, n~ao anso de argumentar publiamente ontra o oneito de ulpa oletiva.As vezes, no entanto, �e neess�aria uma boa quantidade de truques did�atios para afastar as pessoasdas suas supersti�~oes. Uma mulher norte-ameriana uma vez me lan�ou uma r��tia: \Como �e quevoê onsegue esrever livros em alem~ao, se �e a l��ngua de Adolf Hitler?" Em resposta, perguntei aela se usava faas em sua ozinha. Quando respondeu que sim, me mostrei desanimado e hoado, eexlamei: \Como �e que voê onsegue usar faas se tantos assassinos j�a as usaram para apunhalar ematar suas v��timas?" Ent~ao ela desistiu de ritiar-me por esrever livros em alem~ao.O tereiro aspeto da tr��ade tr�agia diz respeito �a morte. Por�em ele diz respeito �a vida tamb�em,porque sempre ada um dos instantes de que a vida �e feita est�a morrendo, e aquele instante nunamais volta. Mas, porventura n~ao �e esta transitoriedade algo que nos estimula e desa�a a fazer o melhoruso poss��vel de ada momento de nossas vidas? Certamente que sim, e da�� surge meu imperativo:\Viva omo se voê estivesse vivendo pela segunda vez, e omo se tivesse agido t~ao erradamente naprimeira vez, omo possivelmente voê pode estar na iminênia de agir agora."Na verdade, as oportunidades de agir de modo apropriado, as potenialidades para realizar umsentido, s~ao afetadas pela irreversibilidade das nossas vidas. Mas tamb�em s�o as potenialidadess~ao afetadas por este fato. Porque t~ao logo usamos uma oportunidade e realizamos um sentidopotenial, isto est�a feito de uma vez por todas. J�a o libertamos para o passado, onde foi entreguee depositado em seguran�a. No passado, nada �a irremediavelmente perdido, mas, ao ontr�ario,tudo �e irreversivelmente estoado e entesourado. Sem d�uvida, as pessoas tendem a ver somente osampos desnudos da transitoriedade, mas ignoram e esqueem os eleiros repletos do passado, emque mantêm guardada a olheita das suas vidas: as a�~oes feitas, os amores amados e, n~ao menosimportantes, os sofrimentos enfrentados om oragem e dignidade.A partir disso se pode ver que n~ao h�a raz~ao para ter pena de pessoas velhas. Em vez disso,as pessoas jovens deveriam invej�a-las. �E verdade que os velhos j�a n~ao têm oportunidades nempossibilidades no futuro. Mas eles tem mais do que isso. Em vez de possibilidades no futuro, elestêm realidades no passado - as potenialidades que efetivaram os sentidos que realizaram, os valoresque viveram - e nada nem ningu�em pode remover jamais seu patrimônio do passado.Em vista da possibilidade de enontrar sentido no sofrimento, o signi�ado da vida passa a seralgo inondiional - ao menos potenialmente. Este sentido inondiional, no entanto, enontraparalelo no valor inondiional que ada pessoa, sem exe�~ao, possui. E �e isto que garante o fatoindel�evel da dignidade humana. Assim omo a vida permanee potenialmente signi�ativa sobquaisquer irunstânias, mesmo as mais miser�aveis, tamb�em o valor de ada pessoa, sem exe�~ao, aaompanha, e o faz porque est�a baseado nos valores que a pessoa j�a realizou no passado. N~ao est�asubordinado �a utilidade que a pessoa possa ter ou n~ao no presente.Mais onretamente; esta utilidade �e normalmente de�nida em termos de funionamento para obenef��io da soiedade. Mas a soiedade de hoje se arateriza pela orienta�~ao do suesso pessoal e,onsequentemente, adora as pessoas exitosas e felizes. Em partiular, adora os jovens. Pratiamenteignora o valor de todos os que s~ao diferentes e, ao fazê-lo, apaga a deisiva diferen�a entre ter valor nosentido de dignidade e ter valor no sentido de utilidade. Se n~ao se est�a onsiente desta diferen�a, masse onsidera que o valor de um indiv��duo nase apenas da sua utilidade atual - neste aso, areditem-84



me, �e apenas por inoerênia pessoal que n~ao se advogasse a eutan�asia na linha do programa deHitler. Isto �e, matar por \piedade" a todos aqueles que perderam sua utilidade soial, seja devido �aidade avan�ada, doen�a inur�avel, deteriora�~ao mental ou outra de�iênia qualquer.Confundir a dignidade do ser humano om mera utilidade surge de uma onfus~ao oneptualque, por sua vez, pode ser atribu��da em suas origens ao neolismo ontemporâneo transmitido emmuitas universidades e psian�alises. Mesmo no treinamento de psioterapeutas tal doutrina�~ao podeser levada a abo. O nulismo n~ao a�rma que n~ao existe nada, mas a�rma que tudo �e desprovidode sentido. E George A. Sargent estava erto quando promulgou o oneito de \falta de sentidoaprendida". Ele mesmo lembrava de um terapeuta que disse: \George, voê deve ompreender queo mundo �e uma piada. N~ao h�a justi�a, tudo �e aaso. S�o quando voê ompreender isso vai pereberomo �e errado levar-se a si mesmo a s�erio. N~ao h�a um grande prop�osito no universo. O universo �e,simplesmente. N~ao h�a sentido partiular na deis~ao que voê tomar hoje om rela�~ao a omo agir."N~ao devemos generalizar uma r��tia destas. Em prin��pio, o treinamento �e indispens�avel, mas,neste aso, os terapeutas deveriam ver omo sua tarefa de imunizar os treinados ontra o nulismo, emvez de inoul�a-los om o inismo que onstitui um meanismo de defesa ontra seu pr�oprio nulismo.Os logoterapeutas podem at�e mesmo aeitar algumas das ondi�~oes de treinamento e lieniamentoestipuladas pelas outras esolas de psioterapia. Em outras palavras, podemos uivar junto om oslobos, se for neess�ario. Ao fazê-lo, por�em, dever��amos ser - e quero oloar o m�aximo de ênfasenisso - uma ovelha em pele de lobo. N~ao h�a neessidade de trair o oneito b�asio de ser humanoe os prin��pios da �loso�a de vida inerentes �a logoterapia. Esta lealdade n~ao �e dif��il de manter,tendo em vista o fato de que, omo Elisabeth S. Luas ressaltou erta vez, \ao longo da hist�oria dapsioterapia jamais existiu uma esola t~ao pouo dogm�atia omo a logoterapia".5 E no I CongressoMundial de Logoterapia (San Diego, Calif�ornia, 6 a 8 de novembro de 1980), argumentei n~ao somentepela reumaniza�~ao da psioterapia, mas tamb�em pelo que hamei de \desguru�a�~ao da logoterapia".Meu interesse n~ao est�a em riar papagaios que reproduzem \a voz do mestre", mas em passar a tohaaesa para \esp��ritos independentes e inventivos, inovadores e riativos".Sigmund Freud a�rmou em erta oasi~ao: \Imaginemos que algu�em oloa determinado grupode pessoas, bastante diversi�ado, numa mesma e uniforme situa�~ao de fome. Com o aumento daneessidade imperativa da fome, todas as diferen�as individuais �ar~ao apagadas, e em seu lugarapareer�a a express~ao uniforme da mesma neessidade n~ao satisfeita." Gra�as a Deus, SigmundFreud n~ao preisou onheer os ampos de onentra�~ao do lado de dentro. Seus objetos de estudodeitavam sobre div~as de pel�uia desenhados no estilo da ultura vitoriana, e n~ao na imund��ie deAushwitz. L�a, as \diferen�as individuais" n~ao se \apagaram", mas, ao ontr�ario, as pessoas �arammais diferentes; os indiv��duos retiraram suas m�asaras, tanto os poros omo os santos. E hoje n~aose preisa mais hesitar no uso da palavra \santos". Basta pensar no padre Maximilian Kolbe, quefoi deixado passando fome e �nalmente assassinado atrav�es de uma inje�~ao de �aido arb�olio emAushwitz, e que, em 1983, foi anonizado.Voê pode estar inlinado a ausar-me de invoar exemplos que s~ao exe�~oes �a regra. \Sed omniapraelara tam diÆilia quam rara sunt" (mas tudo que �e grande �e t~ao dif��il de ompreender quantode enontrar), onforme diz a �ultima frase da �Etia de Espinoza. Naturalmente, voê pode perguntarse realmente preisamos referir-nos a \santos". N~ao seria o su�iente referir-nos a pessoas deentes?�E verdade que elas formam uma minoria. Mais que isso, sempre ser~ao uma minoria. E, no entanto,vejo justamente neste ponto o maior desa�o a que nos juntemos �a minoria. Porque o mundo est�anuma situa�~ao ruim. Por�em tudo vai piorar ainda mais se ada um de n�os n~ao �zer o melhor quepode. Portanto, �quemos alerta - alerta em duplo sentido: Desde Aushwitz n�os sabemos do que oser humano �e apaz. E desde Hiroshima n�os sabemos o que est�a em jogo.5A logoterapia n~ao �e imposta aos interessados em psioterapia. N~ao �e ompar�avel a um bazar oriental, mas a umsupermerado. No primeiro, o freguês �e onvenido a omprar algo. Neste �ultimo, s~ao-lhe mostradas e ofereidasv�arias oisas, das quais ele pode pegar as que onsiderar valiosas e �uteis.85



6.1 Sobre o autorViktor Emil Frankl, M.D., Ph.D. (26/03/1905 - 02/09/1997) foi professor de Neurologia e Psi-quiatria na Universidade de Viena (�Austria) e tamb�em professor de Logoterapia na UniversidadeInternaional da Calif�ornia (EUA). Ele �e o fundador da Logoterapia, muitas vezes hamada de\tereira esola vienense de psioterapia" (as duas primeiras s~ao a da Psian�alise de Freud e a daPsiologia Individual de Adler). Frankl tamb�em atuou omo professor nas Universidades de Harvard,Stanford, Dallas (Texas) e Pittsburgh.Frankl publiou 32 livros, que foram traduzidos para 27 l��nguas, inluindo o hinês e o japonês.Al�em disso, foram publiados 151 sobre Frankl e sua obra por outros autores.As muitas viagens de onferênias, para as quais reebeu onvite de mais de 200 universidades,levaram Frankl a muitos pa��ses de todos os ontinentes, inlusive ao Brasil. Frankl reebeu trêst��tulos de Honoris Causa nos Estados Unidos. No Brasil Frankl reebeu o t��tulo de Dotor HonorisCausa pela Pontif��ia Universidade Cat�olia do Rio Grande do Sul, na oasi~ao em que presidiu oEnontro Latino-Ameriano Human��stio Existenial - Logoterapia, realizado de 29 de abril a 1o� demaio de 1984, em Porto Alegre. Nesse mesmo ano, tamb�em, foi agraiado om este t��tulo na apitalda Venezuela. Na Argentina, Frankl tamb�em reebeu os t��tulos de Professor Honoris Causa pelasUniversidades de Salvador, Cat�olia da Argentina e de Mediina de Buenos Aires.Durante 25 anos foi diretor da Polil��nia de Neurologia de Viena, e desde 1950 presidente daSoiedade M�edia de Psiquiatria Austr��aa. Em Berkeley h�a um Instituto de Logoterapia que editaa revista The International Forum for Logotherapy, e na Universidade da Calif�ornia existe a biblio-tea Frankl Library and Memorabilia. Na Universidade de Messina h�a o Centro Psiol�ogio VitorioFrankl. Institutos para logoterapia ou soiedades para logoterapia existem na Am�eria Latina, naRep�ublia Federal da Alemanha, na It�alia, em T�oquio e Viena. Sobre a logoterapia, al�em de nu-merosos oment�arios, foram publiadas nada menos de 78 disserta�~oes de doutoramento. Veja naBibliogra�a as obras dispon��veis em português e espanhol.6.2 Sobre a obraPubliado em muitas l��nguas, suessivas edi�~oes e milh~oes de exemplares, este despretensioso textoem linguagem narrativa onstitui a porta de entrada para a logoterapia, a \tereira esola vienensede psioterapia". Qual o segredo do seu suesso?Nele, o psi�ologo/autor desreve omo sentiu e observou a si mesmo e as demais pessoas e seuomportamento na situa�~ao-limite do ampo de exterm��nio nazista durante a Segunda Guerra Mun-dial. Ao fazê-lo, toa na essênia do que �e ser humano: usar a apaidade de transender umasitua�~ao extremamente desumanizadora, manter a liberdade interior e, desta maneira, n~ao renuniarao sentido da vida, apesar dos pesares.Assim, esta obra-prima de observa�~ao psiol�ogia �e, ao mesmo tempo, um testemunho de grandehumanidade, apaz de animar ainda hoje pessoas que, em situa�~oes aparentemente sem sentido, �amabertas para os pequenos sinais de sentido perept��veis no dia-a-dia. Tais sinais tornam-se frestaspelas quais podemos vislumbrar o sentido mais profundo e transendente da vida.Contendo dois apêndies em que o autor exp~oe os \Coneitos Fundamentais da Logoterapia" e a\Tese do Otimismo Tr�agio", trata-se de um livro que, al�em de informativo, �e omovente no melhorsentido da palavra. Fiha Catalogr�a�aEm Busa de Sentido - Um Psi�ologo no Campo de Conentra�~ao86
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