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POST-SCRIPTUM 139NOTAS DO TRADUTOR 157GLOSS�ARIO 169*O paradoxo �e a paix~ao do pensamento; o pensador sem paradoxo �e omo um amante sem paix~ao,um sujeito med��ore. Martin Buber, por ter assumido o paradoxo tanto em sua vida omo em suasobras, se apresenta Como um dos grandes pensadores de nossa �epoa. Sua mensagem antropol�ogiaonstitui, sem d�uvida, um maro essenial dentro das iênias humanas e da �loso�a. A dimens~aohermenêutia de sua obra sobre a B��blia e sobre o Juda��smo faz de Buber um dos pilares que aindasustentam toda a evolu�~ao ontemporânea da reex~ao teol�ogia. Not�avel, e de relevante importânia,foi o seu trabalho de tradu�~ao da B��blia para o alem~ao, empreendimento este iniiado em olabora�~aoom seu amigo Franz Rosenzweig e �nalizado ap�os a morte deste em 1929. Mais partiularmente, asua �loso�a do di�alogo, obra-prima de um verdadeiro profeta da rela�~ao (do enontro), situa-se omouma relevante ontribui�~ao no âmbito das iênias humanas em geral e da antropologia �los�o�a.Seus extensos e profundos estudos sobre o Hassidismo projetaram Buber ao mundo inteletual doOidente omo ex��mio esritor e omo o revelador desta orrente da m��stia judaia.Entretanto, devemos reonheer que a vasta produ�~ao de Buber ainda permanee desonheidaem nosso meio. A nosso ver, a atualidade de Martin Buber se fundamenta num duplo aspeto: pri-meiramente no vigor om que suas reex~oes tornam poss��veis novas reex~oes. Embora pertenentesao passado, elas \provoam" a ponto de exerer fas��nio sobre aqueles que om elas se deparam;em segundo lugar, no omprometimento deste pensamento om a realidade onreta, om a ex-periênia vivida. Pensamento e reex~ao assinaram um pato indestrut��vel om a praxis, om asitua�~ao onreta da existênia. Martin Buber representa um dos exemplos do verdadeiro v��nulode responsabilidade entre reex~ao e a�~ao, entre praxis e logos. Para ele a experiênia existenial depresen�a ao mundo ilumina as reex~oes. A fonte de seu pensamento �e sua vida; sua existênia �e amanifesta�~ao onreta de suas onvi�~oes.A resente presen�a das id�eias de Martin Buber se faz sentir de um modo bastante marante nosmais diversos dom��nios da ultura moderna. Seus estudos sobre a B��blia e o Juda��smo tiveram uma in-uênia deisiva na teologia ontemporânea, sobretudo na teologia protestante. Suas obras �los�o�astêm inueniado v�arias das hamadas iênias humanas: psiquiatria, psiologia, edua�~ao, soiologiae toda uma orrente da �loso�a ontemporânea que se preoupa om o sentido da existênia humanaem todas as suas manifesta�~oes. A mensagem buberiana evoa no pensamento ontemporâneo umanot�avel nostalgia do humano. Sua voz eoa exatamente numa �epoa que paulatina e inexoravel-mente se deixa tomar por um esqueimento sistem�atio daquilo que �e mais arater��stio no homem:a sua humanidade. Sendo assim, a obra de Buber �e fundamental para a abordagem da quest~aoantropol�ogia.Esta mensagem humana, forneida ao homem ontemporâneo arateriza-se por uma exigênia derevis~ao de nossas perspetivas sobre o sentido da existênia humana. A nostalgia que envolve umaonvers~ao prop~oe um projeto de existênia a ser realizado e n~ao uma simples volta a um passadodistante numa postura de mero saudosismo romântio. A a�rma�~ao do humano n~ao �e um objetode an�alises objetivas, exatas, infal��veis, mas sim um projeto que envolve o riso supremo da pr�opriasitua�~ao humana da reex~ao.N~ao raras vezes o pensamento de Buber sofreu interpreta�~oes amb��guas, e at�e mesmo errôneas,que poderiam failmente ser evitadas se se tivesse observado uma erta postura de abordagem exigidapela profundidade da obra. Martin Buber n~ao �e um pensador qualquer, n~ao �e um autor no meiode outros perfazendo um sistema de pensamento �los�o�o ou teol�ogio. H�a muita verdade na auto-arateriza�~ao de Buber omo \atypisher Mensh" (homem at��pio). Como n~ao se trata de uma2



onstru�~ao sistematiamente elaborada, sua obra exige uma abordagem uidadosa e riteriosa; osaventureiros �a busa de solu�~oes r�apidas e reeitas para rises existeniais poder~ao deepionar-selogo nas primeiras p�aginas, desenorajados pelas ruelas austeras de um pensamento que v�arias vezesse manifesta por oneitos, frases e passagens obsuros.Nossa inten�~ao aqui �e introduzir as prinipais id�eias de Buber ao leitor que o desonhee ou oonhee atrav�es de breves ita�~oes. N~ao se trata de um trabalho exaustivo sobre o pensamentode Buber ou sobre a sua �loso�a. Trata-se de uma introdu�~ao �a leitura de EU E TU que oraapresentamos em tradu�~ao portuguesa. No entanto, omo a nosso ver EU E TU �e a have de todasas outras obras de Buber, areditamos que o leitor, ap�os o onheimento deste livro, poder�a maisfailmente abordar qualquer estudo deste grande pensador.A essênia do pensamento buberiano revela-se, talvez mais do que a maioria dos outros pensa-dores, estruturada omo um ��rulo. Isto deorre do sentido que Buber deu ao omprometimentoda reex~ao om a existênia onreta, ao v��nulo da praxis e do logos. Tal omprometimento �euma das arater��stias prinipais do pensamento de Buber. No pr�oprio n��vel da reex~ao, pelo fatode a �loso�a ser um desvelamento progressivo, seus esfor�os ontol�ogios apareem neessariamenteentrela�ados om reex~oes pr�atias. Este aprofundamento �los�o�o anseia sem essar um ambientede busa de um efetivo engajamento. Sua �loso�a do di�alogo - da rela�~ao - ponto entral de toda asua reex~ao tanto, no ampo da �loso�a ou dos ensaios sobre religi~ao, pol��tia, soiologia e edua�~ao,atingiu sua express~ao madura em EU E TU gra�as �a fonte representada pelo Hassidismo e sua men-sagem. Na m��stia hass��dia Buber enontrou n~ao s�o o prin��pio, mas a luz e o molde para a suareex~ao. Podemos mesmo a�rmar que a ompreens~ao de EU E TU ser�a ompleta quando for levadaem onsidera�~ao toda a inuênia da m��stia em geral (Budismo, Tao��smo, a m��stia alem~a, a m��stiajudaia) e mais espei�amente do Hassidismo.No entanto, Buber n~ao pode ser onsiderado um representante de um mistiismo irraional. Sen~ao,omo artiular tal quali�a�~ao om sua obra EU E TU que traz reex~oes religiosas profundamenteligadas a uma ontologia? Al�em do mais, a dimens~ao ontol�ogia de sua reex~ao n~ao nos permitea�rmar que estamos diante de um sistema �los�o�o \pronto" do mesmo modo omo podemos dizerque a �loso�a de Hegel se apresenta omo um sistema. Entretanto, podemos, em nossa preoupa�~aode reetir ritiamente sobre o pensamento de Buber, destaar temas ou oneitos mais importantese entrais ontidos na obra e que servem de estrutura oneituai para a abordagem de outros pontosda doutrina ou das id�eias que seriam, neste aso, onseq�uênias do tema essenial.Esquematiamente, a obra de Buber pode apresentar-se sob três faetas: Judaismo, ontologia eantropologia. Cada uma delas se liga �as outras de um modo irular. A renova�~ao, projeto que Buberprop~oe ao Judaismo, implia uma ontologia da rela�~ao que, por sua vez, tem suas onseq�uêniasem v�arios ampos, tais omo edua�~ao e pol��tia. Podemos abordar essas faetas de um modoronol�ogio ou l�ogio. Dentro desta �ultima perspetiva, a ontologia da rela�~ao (da palavra omodi�alogo) est�a presente omo fundamento de todos os outros temas, seja de um modo retrospetivonas suas onep�~oes sobre o Judaismo e na hermenêutia do Hassidismo, seja de um modo prospetivona sua tradu�~ao da B��blia, na sua antropologia �los�o�a, em seus estudos sobre edua�~ao ou pol��tia,orientados para uma �etia do interhumano. O fato primordial do pensamento de Buber �e a rela�~ao,o di�alogo na atitude existenial do fae-a-fae.Nesta introdu�~ao propomos ao leitor algumas onsidera�~oes sobre os dados biogr�a�os de Buber,algumas arater��stias de seu pensamento e de sua vida, as prinipais id�eias que o inueniaram(aqui destaaremos a m��stia hass��dia) e �nalmente fazemos algumas reex~oes sobre o sentido deEU E TU no onjunto da obra.
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0.1 Dados biogr�a�osMartin Buber naseu em Viena aos 8 de fevereiro de 1878. Ap�os o div�orio de seus pais, partiu paraLemberg, na Gal��ia, idade onde moravam seus av�os paternos. Buber passou assim sua primeirainfânia om seu avô Salom~ao Buber, grande autoridade da Haskalah. Junto desta fam��lia o jovemBuber teve a hane de experimentar a uni~ao harmoniosa entre a tradi�~ao judaia autêntia e oesp��rito liberal da Haskalah. A atmosfera era prop��ia para uma piedade sadia e para um profundorespeito pelo estudo. Teve a�� a oportunidade de aprender o hebreu, de ler os textos b��blios e detomar ontato om a tradi�~ao judaia. Aos 14 anos voltou a morar om o pai. Matriulou-se nogin�asio polonês de Lemberg. A �loso�a, sob a forma de dois livros, marou sua primeira e inuentepresen�a na vida de Buber entre seus 15 e 17 anos. Nesta �epoa, omo ele mesmo nos relata, o seuesp��rito estava tomado por id�eias de tempo e de espa�o. Em sua obra \O problema do homem" elefaz alus~ao a uma experiênia que exereu profunda inuênia sobre sua vida - \Um onstrangimento,que n~ao podia expliar, tinha se apoderado de mim: eu tentava, sem essar, imaginar os limites doespa�o, ou sen~ao a inexistênia de um limite, um tempo que ome�a e que termina sem ome�o nem�m. Um era t~ao imposs��vel quanto o outro; um deixava t~ao poua esperan�a quanto o outro; ontudo,falavam-nos que n~ao havia op�~ao sen~ao esolhendo um ou outro de tais absurdos. Sob forte tens~ao,eu vailava entre um e outro, e areditava que iria enlouqueer, e este perigo tanto me amea�avaque eu pensava seriamente em esapar da onfus~ao por meio do sui��dio". Foi ent~ao que lhe aiu�as m~aos o livro \Prolegômenos" de Kant, onde enontrou uma resposta para sua indaga�~ao. Nesselivro ele veri�ou que o espa�o e o tempo n~ao s~ao nada mais que formas atrav�es das quais efetuamosa perep�~ao das oisas e que elas em nada afetam o ser das oisas existentes. Desobriu tamb�em quetais formas entram, de algumas maneira, na onstitui�~ao de nossos sentidos. �E t~ao imposs��vel dizerque o mundo �e in�nito no espa�o e no tempo, quanto dizer que �e �nito, pois \nem um nem outropode ser ontido na experiênia" e nenhum pode ser enontrado no mundo. \Eu podia", diz Buber,\dizer a mim mesmo que o Ser mesmo est�a subtra��do tanto ao in�nito quanto ao �nito espaial etemporal, pois que n~ao faz sen~ao apareer no espa�o e no tempo, e n~ao se esgota a si mesmo nestasua aparênia. Eu ome�ava ent~ao a pereber que h�a o eterno, muito diferente do in�nito, e que,n~ao obstante, pode haver uma omunia�~ao entre eu, homem, e o eterno". (O problema do homem).Outro livro lido por Buber foi \Assim falava Zaratustra", de Nietzhe; Buber se empolgou tanto oma mensagem de Zaratustra que resolveu traduzi-lo para o polonês. A vis~ao nietzsheana do tempoomo eterno retorno impediu Buber de ter uma onep�~ao diferente do tempo e da eternidade.Em 1896 Buber entrou para a Universidade de Viena, matriulando-se no urso de �loso�a eHist�oria da Arte. Mais do que em qualquer lugar, enontrava-se em Viena o exemplo t��pio de umaultura aberta a toda sorte de inuênias, oriundas de todos os quadrantes do mundo inteletual.Enontravam-se a�� elementos eslavos, judeus e românios. A re�em-formada esola vienense era neo-romântia e o lirismo ou o di�alogo l��rio estava a�� presente em sua forma de ria�~ao e express~ao. Todaa atmosfera da intensa vida soial e ultural de Viena ontribuiu para tornar Buber um devoto daliteratura, da �loso�a, da arte e do teatro. Isso ontribuiu de algum modo para que ele esqueessesuas ra��zes judaias. N~ao foi sen~ao mais tarde, no �nal de seus ursos universit�arios, que a onsiêniada for�a e profundidade da tradi�~ao judaia ressurgiu. Em 1901 entrou na Universidade de Berlimonde foi aluno de Dilthey e G. Simmel. Em Leipzig e Zurih dediou-se ao estudo da psiquiatria eda soiologia. Em 1904 reebeu, em Berlim, o t��tulo de doutor em Filoso�a.Em Berlim entrou em ontato om uma omunidade fundada pelos irm~aos H. e J. Hart, a \NeueGemeinshaft", que representava um o�asis para a jovem gera�~ao: a�� os jovens podiam se expressarlivremente. A omunidade apresentava um desejo ardente de novos tempos: o lema era viver maisprofundamente a humanidade do homem. Foi a�� que Buber travou amizade om Gustav Landauer,personagem este que o inueniou profundamente.Buber era um membro ativo no seio da omunidade universit�aria. Os jovens se reuniam ami�ude,para disutir em onjunto os problemas que mais lhes interessavam. As reuni~oes se realizavam �a4



maneria de semin�arios nos quais ada um dos partiipantes tinha a hane de expor um trabalho queseria disutido por todos. Buber fez a�� duas exposi�~oes: uma sobre Jakob Boehme e outra intitulada\Antiga e nova omunidade" onde a�rmou \n�os n~ao queremos a revolu�~ao, n�os somos a revolu�~ao".Partiipante ativo dos primeiros Congressos do movimento sionista, Buber foi esolhido 1o se-ret�ario. Alguns anos mais tarde he�a uma revolta de is~ao no seio do movimento, por disordarda orienta�~ao do presidente e fundador Theodor Herzl.De 1916 a 1924 Buber foi editor do jornal \DER JUDE". Em 1923 foi nomeado professor deHist�oria das Religi~oes e �Etia Judaia, na Universidade de Frankfurt. A adeira, �unia na Alemanha,foi posteriormente substitu��da por Hist�oria das Religi~oes. De 1933, quando foi destitu��do do argopelos nazistas, at�e 1938 Buber permaneeu em Heppenheim. Em 1938 aeitou o onvite da Universi-dade Hebraia de Jerusal�em, para l�a ensinar Soiologia. Buber tinha ent~ao 60 anos. Esse per��odo foide intensa atividade inteletual. Suas pesquisas se aprofundaram em diversas �areas: estudos sobre aB��blia, Juda��smo e Hassidismo; estudos pol��tios, soiol�ogios e �los�o�os.Buber morreu em Jerusal�em a 13 de junho de 1965.*0.2 Carater��stias do pensamento\�E neess�ario ter onheido Martin Buber pessoalmente para se ompreender num instante a �lo-so�a do enontro, esta s��ntese do evento e da eternidade". Nestas palavra de Bahelard vemos aonvi�~ao profunda de algu�em que aredita na neessidade de se enarar om seriedade tal obra etal vida, ligadas por um v��nulo inquebrant�avel. A impress~ao que a presen�a de Buber ausava noseu interloutor nos �e relatada por G. Marel: \Fiquei profundamente impressionado, desde o in��io,om a grandeza autêntia de tal homem que me pareia realmente ompar�avel aos grandes patriarasdo Antigo Testamento". Marel emprega o termo \plenitude" para araterizar a personalidade e aexistênia de Buber, uja magnanimidade surpreendia desde o primeiro enontro. Olhar profundoque pareia toar a intimidade de seu interloutor, e que, ontudo, sabia aolher na simpliidade ena fugaidade de um di�alogo. Uma presen�a autêntia emanava de sua pessoa, e a profundeza de seusemblante residia na presen�a a si mesmo. Exatamente por esta presen�a a si mesmo �e que ele podiatornar-se presente aos outros, aolhendo-os inondiionalmente em sua alteridade. A abertura e adisponibilidade om rela�~ao ao outro enontravam em Buber um suporte: a zona de silênio, na qualse insreve a on�an�a no outro. O olhar enontra rapidamente o alor e a gratuidade da resposta.Quem ouve se n~ao �e para responder? Tal disponibilidade lhe fora inspirada, desde a juventude, pelavida das omunidades hass��dias que havia visitado durante a estadia na asa de seu avô, SalomonBuber. Nesta �epoa a semente do Tu j�a havia sido lan�ada: o lugar dos outros �e indispens�avel paraa nossa realiza�~ao existenial.A plenitude itada por Marel n~ao seria ver��dia se aaso n~ao soub�essemos desobrir, ao lado daamabilidade do aolhimento e da abertura aos outros, a �rmeza de sua personalidade, quando setratava de defender um ponto de vista onsiderado omo erto. Tal �rmeza era logo orientada parauma onstante proura do verdadeiro, em meio �as m�ultiplas verdades. Esta plenitude no di�alogoaraterizava a pr�opria postura inteletual de Buber, pois ele nuna se desligava do mundo, e suasid�eias nuna eram exogitadas numa relus~ao aadêmia. Ele viveu plenamente as tarefas do mundotais omo elas se lhe apresentavam. Desde os primeiros anos de sua forma�~ao inteletual vemosBuber �a frente de grupos estudantis. Dentro do movimento sionista om o qual se unira, ele entrouem onito om os seus dirigentes pois estes s�o se mostravam interessados em assuntos pol��tios oudiplom�atios. O jovem Buber, liderando um pequeno grupo, defendeu uma onep�~ao mais ampla dosionismo: uma onep�~ao que fosse, em sua essênia, um esfor�o de liberta�~ao e puri�a�~ao interior e5



um meio de elevar o n��vel soial e ultural das massas judaias. Esta �rmeza de atitude demonstravauma vida interior muito madura e onsiente, baseada numa ompreens~ao bastante aguda do sentidode liberdade pessoal. Somente tal vida interior poderia lhe dar for�as para enfrentar as di�uldadesinerentes �a sua pr�opria existênia, di�uldades estas provindas da mara que a irunstânia hist�oriaimpingia n~ao s�o a ele mas a muitos outros, a ponto de torn�a-los pessoas diferentes, pois eram judeus.Isto, ao inv�es de lhe ser desfavor�avel ou um motivo de desd�em, enriqueeu sua experiênia ao revelar-lhe a verdadeira origem de seu poder riador.Outra arater��stia marante desta personalidade e deste esp��rito �los�o�o, foi uma grande f�eno humano. Ele vivia ardentemente o \Menshensein" e pôde superar todas as suas di�uldades,busando uma solu�~ao para o problema existenial do homem atual. Ele havia entendido a voz queo interpelava, e ao mesmo tempo desejava que todos os homens tentassem responder a ela. Bubernuna quis �gurar omo o porta-voz de um sistema �los�o�o. Via sua miss~ao omo uma resposta �avoa�~ao que havia reebido: a de levar os homens a desobrirem a realidade vital de suas existêniase a abrirem os olhos para a situa�~ao onreta que estavam vivendo. Como S�orates, ele ajudava, omsua presen�a, o \parto dos esp��ritos" nos homens. Seu esfor�o foi sempre sustentado pela esperan�ade atingir o �m, pois sem a esperan�a n~ao se enontrar�a o inesperado, inaess��vel e n~ao-enontr�aVel,omo j�a a�rmava Her�alito.Buber n~ao se deixa etiquetar por qualquer sistema doutrin�ario onheido. Quali�a�~oes omom��stio, existenialista ou personalista nada mais fazem do que desvirtuar o sentido de sua vida ede sua obra. Ali�as, ele mesmo se quali�ou omo \atypisher Mensh". O maior ompromisso desua reex~ao �e om a experiênia onreta, om a vida. Ele aliou, om rara feliidade, a postura eas virtudes de um homem atual (de seu tempo, do s�eulo XX) om as ra��zes profundas do Juda��smoprimitivo. Em realidade, ele enarnava o s�abio e o profeta tentando simplesmente advertir os homensa respeito de sua situa�~ao. N~ao se tratava de reeitas tradiionalmente onheidas ou imperativosinadi�aveis, mas um apelo aos homens para que vivessem sua humanidade mais profundamente,movidos pela nostalgia do humano. *\Durante a primeira guerra mundial, depois que meus pr�oprios pensamentos sobre as oisas maiselevadas haviam tomado uma orienta�~ao deisiva, eu falava �as vezes sobre minha posi�~ao a meusamigos; ela era semelhante a uma `estreita aresta'. Desejava exprimir om isso que n~ao me oloonuma larga e alta plan��ie de um sistema feito de proposi�~oes seguras quanto ao Absoluto, massobre uma senda estreita de um rohedo, entre dois abismos, onde n~ao existe seguran�a algumade iênia enuni�avel, mas onde existe a erteza do enontro om aquilo que est�a enoberto". (Oproblema do homem, p�ag. 92 da tradu�~ao franesa). Esta a�rma�~ao revela, talvez melhor quequalquer outra, o signi�ado e o valor da vida e do pensamento de Buber. Nela podemos enontrarn~ao somente a \santa inseguran�a" menionada em sua obra \Daniel" (1913), mas tamb�em todovigor e profundeza po�etia e �los�o�a de EU E TU. Esta \estreita aresta" n~ao �e uma solu�~ao detranq�uilidade que se torna um ref�ugio para os esp��ritos pusilânimes; n~ao �e, de forma alguma, umaposi�~ao de failidade que tende a transender a existênia real eivada de paradoxos e ontradi�~oes,ignorando-os simplesmente a �m de esapar das situa�~oes deliadas e embara�osas provoadas poreles. Tal \aresta" onde Buber se oloa, �e antes de mais nada o vislumbre da uni~ao paradoxal daplenitude, superando as solu�~oes de ompromisso daquilo que geralmente �e entendido omo dilemasou alternativas: orienta�~ao-atualiza�~ao, Eu-Tu Eu-Isso, dependênia-liberdade, bem-mal, unidade-dualidade. A uni~ao dos ontr�arios permanee ummist�erio na profunda intimidade do di�alogo. Di�alogo�e plenitude.De fato, \di�alogo" �e uma ategoria que pode servir de via de aesso �a ompreens~ao da obra deBuber. \Di�alogo" foi o tipo de ompromisso de rela�~ao que a vida e a obra deste autor selaram entresi. 6



Apesar da vida de Buber ostentar profundas maras de divis~oes, de ontrastes, de oposi�~oes, n~ao �esob esta ategoria de ruptura que devemos abord�a-la. Pode pareer uma divis~ao, a distin�~ao existenteentre dois per��odos de sua vida, o primeiro at�e 1938 (per��odo alem~ao) e o segundo, de 1938 at�e asua morte (per��odo israelense). Eles, em verdade, est~ao estreitamente unidos. Sem d�uvida, Buberonheeu experiênias dr�astias de profunda ruptura, mas sua vida permanee �unia, plenamentevoltada para uma aspira�~ao: o humano. Em ada aspeto de sua vida e de sua obra, seja o aspeto�los�o�o seja o aspeto religioso, o pol��tio ou o existenial, um fator �unio os entraliza numamensagem vivida: o di�alogo. EU E TU, publiado em 1923, no per��odo alem~ao, fundamenta suasobras posteriores, mesmo as datadas do per��odo israelense, e que versavam sobre edua�~ao, soiologia,pol��tia e prinipalmente sua antropologia �los�o�a. Estas �ultimas nada mais s~ao que expliita�~oes oumanifesta�~oes enriqueidas por outras experiênias existeniais da �loso�a do di�alogo de EU E TU.Por outro lado, os seus estudos sobre Judaismo e sobre o Hassidismo, no segundo per��odo, reetema intui�~ao primitiva e o mesmo \elan" de uma renova�~ao em profundidade do Juda��smo apresentadoprimeiramente em seus \Ensaios sobre o Juda��smo", publiados em 1909.N~ao se pode falar propriamente de ondiionamento de um dos temas sobre os outros. O modopelo qual Buber os relaiona ao longo suas reex~oes, fazendo-os omo que equifundamentantes, �e aprinipal arater��stia de seu �losofar. Mesmo tratando dos mais diversos temas em qualquer dosampos, separadamente, perebemos neles a presen�a marante da unidade que subjaz a todos eles.Por isso aquele que deseja ouvir o que Buber tem a dizer, n~ao poder�a nuna operar qualquer is~aoentre uma obra e outra. �E onveniente ompletar o estudo de EU E TU pela leitura de outros esritostanto de unho �los�o�o, ensaios que omp~oem sua antropologia �los�o�a, ou p. ex. \Caminhos deutopia" e outros esritos de unho pol��tio e soial, assim omo os ensaios e obras onsagrados aoJuda��smo.Ademais, �e not�avel em Buber o sentido profundo de di�alogo que ele estabelee entre sua pr�opriavida e a sua reex~ao. Ambas �rmam um pato de profundo e m�utuo ompromisso. S~ao auto-determinantes, Para Buber, por�em, o onte�udo vivido da experiênia humana, em todas as suasmanifesta�~oes, vale mais que qualquer sistematiza�~ao oneitual.Assim o \di�alogo" (a rela�~ao dial�ogia) n~ao �e uma ategoria �a qual ele hegou por vias de raio��niodedutivo, mas, omo ele pr�oprio quali�ou em EU E TU, o enontro �e essenialmente um eventoe omo tal ele \aontee". Sem d�uvida Buber foi profundamente marado por aquilo que, quandoainda rian�a em visita a uma omunidade hass��dia, aonteia entre o hassid, sequioso de palavras deonforto e orienta�~ao, e o tsadik, o guia da omunidade, que onfortava seus hassidim om palavras.Do mesmo modo foi singular para ele a experiênia na adolesênia quando, em asa de seu avô,brinava om seu avalo favorito at�e que em dado momento \algo aonteeu", algo \foi dito" aele e ele respondeu ao apelo; o di�alogo aonteera. A fonte de onde brotou o dial�ogio era poisprofundamente vivenial, onreta, existenial. *0.3 Inuênias0.3.1 Considera�~oes geraisMartin Buber �e mais um pensador do que um �l�osofo aadêmio ou um te�ologo pro�ssional. Avitalidade de seu pensamento toma sua for�a no sentido da onretude existenial da experiêniade presen�a ao mundo. A obra �e inexoravelmente unida �a vida. A grande diferen�a entre Bubere grande parte dos �l�osofos pro�ssionais repousa no sentido que �e atribu��do �a rela�~ao entre umaquest~ao te�oria e a praxis. A uma quest~ao qualquer os �l�osofos respondem atrav�es da exposi�~ao7



de posi�~oes te�orias, apelando para a experiênia existenial ou, digamos, para o plano emp��rito,somente omo simples ilustra�~ao para a retid~ao das teorias. Estas n~ao mantêm para eles um v��nuloprofundo om a praxis ou, se houver tal v��nulo, ele �e mais uma imposi�~ao de normas e orienta�~oesque nuna surtem efeito, pois simplesmente ignoram o sentido profundo da praxis. Esta nada tema dizer. Buber, ao ontr�ario, radia a gênese e o desenvolvimento de sua reex~ao na riqueza e nafor�a vital de sua experiênia onreta. Em Buber reex~ao e a�~ao (logos e praxis) foram intimamenterelaionadas.Embora Buber n~ao deixe laro as suas referênias �los�o�as e hist�orias e n~ao se preoupe omsua inlus~ao no seio de um sistema ou de um ontexto hist�orio-�los�o�o, numa introdu�~ao paree-nos interessante n~ao omitir a sua situa�~ao dando uma referênia ao lima onde seu pensamento sedesenvolveu, as inuênas que sofreu e o molde no qual seu pensamento tomou for�a. Devemosreti�ar em parte a a�rma�~ao de que Buber n~ao deixa laro, em sues esritos, as referênias �asinuênias por ele sofridas. Ele a�rmou om lareza a sua d��vida para om Feuerbah quando dizque dele reebeu um impulso deisivo om rela�~ao ao sentido do Eu e do Tu e, de um modo geral,no que diz respeito �a quest~ao antropol�ogia. (Cfr. \O problema do homem", p�ag. 46 da tradu�~aofranesa).Distinguiremos dois tipos de inuênias e experiênias que gravitam ativamente na intui�~ao ria-dora de Buber. No primeiro, de ordem �los�o�a, inluiremos algumas personalidades que estiverampresentes na reex~ao de Buber e o lima ou movimento �los�o�o dentro do qual se situam Buber esua obra. No segundo, englobaremos, de modo geral, o mistiismo - budista, o tao��sta e o judaio -mais partiularmente a m��stia hass��dia.V�arios fatores provoaram em Buber a nostalgia do humano. Muitas inuênias de for�a variadaserviram omo provoa�~ao, outras omo \elan" para a reex~ao, outras omo suporte ou omo lima.N~ao nos �e poss��vel, no âmbito desta introdu�~ao, um estudo minuioso dessas inuênias, emborareonhe�amos sua importânia. Podemos, no entanto, enumer�a-las, e onsagrar um momento paraaquela que foi pelo menos bastante signi�ativa ao seu pensamento e que a nosso ver ontribuiudeisivamente para a ompreens~ao do sentido da mensagem por ele legada - aquela que tê-lo-iadespertado para a proura inans�avel do \para��so perdido": a nostalgia do humano. Tal inuêniafoi o Hassidismo. Um estudo minuioso e profundo sobre as inuênias sofridas por Buber pode serenontrado na not�avel obra de Hans Kohn: Martin Buber sein Werk und seine Zeit (Martin Bubersua obra e seu tempo). *Talvez Feuerbah seja um dos autores mais itados na obra de Buber. Em suas pr�oprias palavras,disse ele que reebeu, omo j�a a�rmamos, de Feuerbah um impulso deisivo para a onstru�~ao de sua�loso�a do di�alogo. Primordial no pensamento de Feuerbah sobre o onheimento do homem �e queele onsidera este omo o objeto mais importante da �loso�a. Ele n~ao vê o homem enquanto indiv��duo,mas omo a rela�~ao entre o eu e o tu. No par�agrafo 59 de sua obra Prin��pios da Filoso�a do FuturoFeurbah a�rma: \O homem, individualmente n~ao possui a natureza humana em si mesmo nem omoser moral nem omo ser pensante. A natureza do homem n~ao �e ontida somente na omunidade, naunidade do homem om o homem, mas numa unidade que repousa exlusivamente sobre a realidadeda diferen�a entre eu e tu". Feuerbah rejeita a �loso�a da identidade absoluta pois esta leva a umanega�~ao das distin�~oes imediatas (isto est�a bem laro no par�agrafo 56 da mesma obra). Feurbahestabelee a distin�~ao entre eu e tu omo uma forma de rejei�~ao ao idealismo. Buber, retomando aintui�~ao de Feurbah, dirigiu seu interesse para a rela�~ao entre os seres humanos. A maior r��tia queBuber apresentou �a tese de Feuerbah diz respeito �a substitui�~ao, feita por Feuerbah, da rela�~aoom Deus pela rela�~ao eu e tu. Buber ainda ritiou o m�etodo postulativo de Feuerbah - segundoBuber, este m�etodo impediu que Feuerbah levasse adiante suas intui�~oes e suas a�rma�~oes.8



�E patente erta a�nidade entre Buber e Kant. H�a ��ntima rela�~ao entre as id�eias de Buber e oprin��pio kantiano no plano da moral: n~ao devemos tratar nosso semelhante simplesmente omo meio,mas tamb�em omo um �m; nos diversos tipos de rela�~ao Eu-Tu, o homem �e onsiderado omo �m en~ao omo meio. H�a sem d�uvida v�arios modos atrav�es dos quais trato meu Tu omo um meio (eu pe�osua ajuda, eu soliito uma informa�~ao), assim omo h�a diversas maneiras pelas quais sou tratadoomo meio. O enontro onde a totalidade do homem est�a presente e onde existe total reiproidade�e um dos modos de Eu-Tu. �E errado atalogar todos os outros modos de Eu-Tu, que n~ao onheema total reiproidade, omo modos de EU-ISSO.Tanto a obra omo o estilo de Nietzshe mararam profundamente o pensamento de Buber. Comoj�a vimos, o pr�oprio Buber relata a impress~ao ausada pelo livro Assim falava Zaratustra, ainda nasua fase de adolesênia.Mereem espeial destaque os seus mestres mais pr�oximos Dilthey e Simmel. Franz Rosenzweig,l��der da Aademia Judaia Livre de Frankfurt e amigo ��ntimo do autor esteve tamb�em presente nasreex~oes de Buber, sobretudo atrav�es da obra \Der Stern der Erloesung" (A estrela da Reden�~ao),publiada em 1921.Gustav Landauer tamb�em exereu inuênia sobre Buber. A amizade om Landauer proporionousigni�ativa riqueza de id�eias para Buber. Desde o primeiro enontro em Berlin por volta de 1900 at�ea morte de Landauer em 1922, uma grande amizade uniu os dois pensadores. De um modo partiular,foram as onep�~oes de Landauer sobre o oneito de omunidade que hamaram a aten�~ao de Buber.Al�em disso, ambos estavam interessados no estudo da m��stia. Foi a primeira edi�~ao moderna dosesritos de Mestre Ekart, editada por Landauer, que levou Buber a estudar o pensamento m��stioalem~ao. O m�etodo de Buber na oleta e na ompila�~ao dos ontos hass��dios bastante se assemelhaom o m�etodo empregado por Landauer na sua edi�~ao e interpreta�~ao da obra do Mestre Ekart.Se quis�essemos inserir Buber dentro de uma orrente do pensamento �los�o�o talvez pud�essemosoptar pela Filoso�a da Vida (\Lebensphilosophie"). Neste ponto �e marante a inuênia de seumestre Dilthey. Do mesmo modo, muitas das a�rma�~oes, passagens ou oneitos utilizados porBuber permitem aproxim�a-lo de um erto \intuiionismo". Por�em, estas duas orrentes n~ao poderiamser tomadas aqui no seu sentido t�enio ou omo �e usualmente empregado na hist�oria da �loso�a.Avan�amos esta a�rma�~ao om todo o uidado, pois qualquer preipita�~ao ao generalizar aarretariaem erro hist�orio { Buber n~ao se �lia a movimento �los�o�o algum, ainda que possamos, om uidado,aproxim�a-lo de uma orrente ou de um m�etodo. Sem d�uvida alguma, Buber �e tribut�ario de uma�epoa; v�arias vezes ele deve pagar um erto pre�o pela pr�opria situa�~ao hist�oria que viveniou.De modo geral, n~ao �e dif��il onstatar que as obras de Buber revelam um profundo ompromissoom a vida. A vida �e realizada e on�rmada somente na onretude do \ada-dia". Segundo Buber, oprojeto da �loso�a �e expliitar a onretude vivida da existênia humana a partir do pr�oprio interiorda vida. Perebe-se que este pato om a existênia onreta levou Buber a uma postura um tanto�etia frente aos sistemas �los�o�os. Tal atitude de reserva e de erto etiismo era omum na tradi�~aoda \Lebensphilosophie". O treho de uma das importantes obras de Buber a que aludimos h�a pouo,onde ele falava da \estreita aresta", denota esta atitude �etia n~ao s�o para om os sistemas �los�o�osmas tamb�em para om a atitude �los�o�a de um modo geral. Para Buber, a �loso�a e o �losofars~ao primordialmente atos de abstra�~ao. Esta a�rma�~ao implia uma r��tia �a maneira de abordar arealidade, na medida em que estes atos de abstra�~ao nos separam da onretude da existênia vivida.Abordando o sentido do estudo da existênia humana (do onheimento antropol�ogio), Buber �esu�ientemente laro em estabeleer a distin�~ao entre a abstra�~ao e o onheimento antropol�ogio,opondo entre si os dois modos de abordagem. Aquela nos separa da vida enquanto que este tentaabordar o uxo onreto da vida partindo de seu interior. A abordagem pr�opria �a antropologia�los�o�a deve ser realizada omo um ato vital. \A�� n~ao se onheer�a", diz Buber referindo-se �aabordagem antropol�ogia, \permaneendo na praia ontemplando as espumas das ondas. Deve-seorrer o riso, �e neess�ario atirar-se na �agua e nadar". (Cfr. O problema do homem, p�agina 18 da9



tradu�~ao franesa).V�arias a�rma�~oes de Buber permitem aproxim�a-lo do intuiionismo. Este deve ser entendidoomo uma partiipa�~ao na onretude da vida, em oposi�~ao ao onheimento oneitual pr�oprio deum espetador alienado �a onretude do uxo existenial. Buber ritia a teoria Bergsoniana daintui�~ao, pois vê nela um erto perigo. Com efeito, no ato da intui�~ao, pode-se ser subjugado peloato da intui�~ao sem, om isso, atingir a verdadeira realidade do objeto intuido que se oloa aqu�emdo momento de presen�a, momento este em que se realiza a intui�~ao. Podemos dizer simples edeliberadamente (o âmbito desta introdu�~ao n~ao nos permite aprofundar tais a�rma�~oes) que Buberse aproxima da perspetiva intuiionista na medida em que distingue radialmente duas atitudes desitua�~ao no mundo, dando primazia �a atitude pr�e-ognitiva e pr�e-reexiva (n~ao-oneitual) existenteentre o homem e o ente que se lhe defronta no evento da rela�~ao dial�ogia.Por �m notemos que v�arios oneitos utilizados por Buber e ujo sentido se aproxima daqueledado pelo intuiionismo deorrem tamb�em da inuênia exerida por Dilthey.*O interesse que norteou Buber para o estudo das fontes da m��stia e dos ensinamentos judaiosteve sua origem num sentimento profundo de arênia de fundamento de sua pr�opria existênia.Esta proura de ra��zes o onduziu para aquilo que, sob diversas formas, podemos hamar de \auto-a�rma�~ao judaia". O primeiro passo foi sua partiipa�~ao, ainda nos tempos de universidade nomovimento sionista. Por�em, logo em seguida, ele liderou o movimento de oposi�~ao ontra a fa�~aopol��tia omandada por Theodor Herzl, radializando a is~ao no seio da institu�i~ao. A funda�~ao deum estado pol��tio n~ao deveria ser sen~ao uma fase do renasimento judaio.Foi ainda o desontentamento onsigo mesmo que o onduziu ao estudo da m��stia judaia, es-tudando os m��stios alem~aes Mestre Ekart e Angelus Silesius. Enontrou-se assim om a m��stiahass��dia uja vitalidade operou uma transforma�~ao em seu pensamento. De um inteletual alem~ao âproura de ra��zes judaias Buber passou a ser um pensador ujo esp��rito era profundamente judaio.A paix~ao pelo humano enontrava ra��zes na sua lealdade para om o seu povo.Exatamente nesta �epoa, quando aprofundava seus ontatos om o Hassidismo, lhe sobreveio umnovo tipo de est��mulo inteletual: as primeiras tradu�~oes das obras de Kierkegaard. O teor damensagem soava-lhe omo uma exigênia de que toda a �loso�a deveria ser entrada na existêniaonreta do indiv��duo. Embora diferentes em suas manifesta�~oes, Kierkegaard e Nietzshe rejeitavamo idealismo �los�o�o. Enquanto Kierkegaard rejeitava o raionalismo �los�o�o a partir da a�rma�~aoda f�e religiosa, Nietzshe o fazia a partir da riatividade humana.De uma fase m��stia Buber passou por uma fase existenial ujo prinipal exemplo �e Daniel, obrapubliada em 1913. A uni~ao om o Absoluto j�a n~ao era mais prourada por ser ilus�oria, ela n~aoopera a uni~ao no interior da existênia individual; nela o pr�oprio ser n~ao �e levado �a sua verdadeiraintegra�~ao e a separa�~ao interior permanee. O pr�oprio oneito de unidade ser�a visto posteriormenteomo uma falha na sua abordagem valorativa da existênia humana. EU E TU ont�em severasritias �a proposta m��stia da unidade. Esta ategoria ser�a substitu��da pela ategoria da rela�~ao que�e fundamental para a ompreens~ao do sentido da existênia humana. \No prin��pio �e a rela�~ao". Arela�~ao, o di�alogo, ser�a o testemunho origin�ario e o testemunho �nal da existênia humana.*0.3.2 O HassidismoBuber �e onheido tanto pela sua �loso�a do di�alogo omo pelos seus estudos sobre o Hassidismo,sobretudo pela sua obra \Die Erzaehlungen der Chassidim", que apareeu em tradu�~ao portuguesa10



sob o t��tulo \Hist�orias do Rabi". (Editora Perspetiva)Embora n~ao enarasse sua tarefa omo um empreendimento hermenêutio e hist�orio, Buber legouao Oidente uma das tradi�~oes religiosas de grande riqueza m��stia e espiritual. O ass��duo ontatoe a intimidade que manteve, durante anos, om este movimento da m��stia hass��dia representarampara Buber mais do que uma simples inuênia, o lima ou o molde do seu pensamento.Diz Buber que um dos aspetos mais vitais do movimento hass��dio �e o fato de que os hassidimontavam entre si hist�orias sobre seus l��deres, os tzadikim. Grandes oisas haviam preseniado,partiipando delas e a eles umpria relat�a-las, testemunh�a-las. \A palavra utilizada para narr�a-las�e mais que mero disurso: transmite �as gera�~oes vindouras o que de fato oorreu, pois a pr�oprianarrativa passa a ser aonteimento, reebendo onsagra�~ao de um ato sagrado" (fr. Hist�orias doRabi, p�ag. 11)N~ao se trata de uma mera oletânea elaborada por Buber, pois, omo ele mesmo a�rma, \o que oshassidim narravam em louvor de seus mestres n~ao podia ser enquadrado em qualquer molde liter�arioj�a formado ou em forma�~ao" . . . \O ritmo interno dos hassidim �e por demais aelerado para a formaalma de narrativa popular, queriam dizer muito mais do que ela podia onter." (Idem p�ag. 12).Buber entendeu sua tarefa omo uma sorte de \informa�~ao" - no sentido de dar formas - destaslendas que os hassidim ontavam sobre seus tzadikim. E mais, \devido ao elemento sagrado que aenforma devido �a vida dos tzadikim e �a alegria elevada dos hassidim, essa lenda �e metal preioso,embora por vezes impuro, misturado �a es�oria." (Idem p�ag. 13).Contrariamente a algumas r��tias que lhe foram dirigidas, Buber n~ao utiliza a massa informedas lendas omo um ve��ulo de suas pr�oprias id�eias a respeito da m��stia hass��dia. Os personagensprinipais - os tzadikim - n~ao s~ao meros porta-vozes daquilo que Buber pretensamente havia oloadoem suas boas, ou no entusiasmo dos que reletavam - os hassidim - para o bem de sua ausa, oude sua �loso�a do di�alogo, ou de suas id�eias sobre Deus, religi~ao ou m��stia. Buber nos narra oque ele ouviu e n~ao o que ele nos queria falar. O metal preioso de que fala Buber, poderia sermelhor entendido omo pedra preiosa, um diamante que dever�a ser lapidado. O fato de que ele n~aoaresenta nada em seu relato destas hist�orias, n~ao signi�a que Buber nô-las deu omo enontrou,ou que nos relatou tudo o que enontrou; ele atingiu a perfei�~ao atrav�es da lapida�~ao, do esmero.Ele pr�oprio diz que \Hist�orias do Rabi" por exemplo, ont�em um d�eimo de tudo o que foi oletado.Este livro, em bela tradu�~ao, vai nos mostrando pedras preiosas, uma ap�os as outras, sem haverestabeleimento de hierarquia entre elas. Todas revelam o sentido religioso e humano da existêniaonreta dos tzadikim dentro de uma tradi�~ao religiosa viva e heia de piedade.Herman Hesse, referindo-se a esta obra de Buber, a�rmou em arta datada de 1950: \Buber, omonenhum outro autor vivo, enriqueeu a literatura universal om um genu��no tesouro".Pode-se a�rmar que Buber enontrou-se duas vezes om o Hassidismo. A primeira, em sua infânia,quando aompanhou o pai durante uma visita a uma omunidade hass��dia de Sadagora na GAL�ICIA(Polônia). Nesta oasi~ao misturavam-se a espontaneidade de uma rian�a aberta ao mundo, quevive todas as experiênias e permanee nelas, e uma omunidade que ainda retratava a primitivaomunidade dos primeiros dis��pulos do Baal-Shen-Tov. Em seu trabalho \Meu aminho para oHassidismo", Buber, relatando aquele enontro, a�rmou que reebeu tudo omo rian�a, isto �e, n~aoomo pensamento mas omo imagem e sentimento.As reorda�~oes deste enontro desvaneeram atrav�es dos anos at�e que �a proura de ra��zes e desua auto-a�rma�~ao enontrou-se om o movimento sionista que representou um retorno ao judaismona vida de Buber. Foi ent~ao que um livro, Testamento de Israel Baal-Shen-Tov aiu-lhe �as m~aos esua leitura fê-lo experimentar a alma hass��dia; nessa �epoa ele vislumbrou o signi�ado primitivode ser judeu. \Eu via aberto a mim", diz Buber, \o juda��smo omo religiosidade, omo piedade,omo Hassidismo. As imagens de minha infânia, a lembran�a do tzadik e de sua omunidade meiluminaram e me levantaram, e reonhei a id�eia do homem perfeito. Ao mesmo tempo desobri a11



voa�~ao de prolamar isto ao mundo". (\Meu Caminho para o Hassidismo", p�ag. 89 de \Hinweise").No juda��smo da di�aspora sempre houve omunidades ujos membros se hamavam \hassid" (pi-edoso, devoto). O Hassidismo surgiu na Polonia, no s�eulo XVIII. Caraterizava-se por um esfor�ode renova�~ao da m��stia judaia. Um tra�o omum a todas essas omunidades hass��dias �e que porsua santidade, piedade e uni~ao om Deus, aspiravam a uma vida santi�ada aqui na terra. Esta novamanifesta�~ao do juda��smo �e uma vida nova, na qual o antigo e o tradiional s~ao aeitos e se mostramtrans�gurados na simples e otidiana existênia de ada um, para lhe proporionar uma nova luz.Com o Hassidismo aparee um novo sentido de piedade. A manifesta�~ao deste esp��rito de renova�~aose onretizava na pessoa do tzadik, o mestre, o l��der da omunidade. O fundador do movimento foiRabi Israel ben Eliezer, apelidado de Baal-Shen-Tov, o possuidor do bom Nome (1700-1760). Elee seus dis��pulos se dediaram �a uma vida de fervor, alegria e piedade. Representavam uma rea�~aoontra o rabinismo tradiional, na sua tendênia legalista e inteletual; enfatizavam a simpliidade,a devo�~ao de ada dia, na onretude de ada momento e na santi�a�~ao de ada a�~ao. Esta ênfasena piedade e no amor de Deus tem suas ra��zes nos Profetas e nos Salmos.Se quisermos situar o Hassidismo no ontexto do Juda��smo p�os-b��blio, podemos onsider�a-lo,segundo M. Friedman, omo o enontro de três orrentes: a lei judaia apresentada na Halakhahtalm�udia; a lenda judaia expressa na Haggadah; e a tradi�~ao m��stia judaia ou Kabbalah. O Has-sidismo n~ao admite divis~ao entre �etia e religi~ao. N~ao h�a distin�~ao entre a rela�~ao direta om Deus e arela�~ao om o ompanheiro. Ademais, a �etia n~ao se limita a uma a�~ao ou a uma regra determinada.No Hassidismo a Kabbalah se tornou ethos, a�rma Buber; este movimento n~ao reteve da Kabbalahsen~ao o neess�ario para a fundamenta�~ao teol�ogia de uma vida inspirada na responsabilidade deada indiv��duo pela parte do mundo que lhe foi on�ada.Buber resumiu assim o sentido da mensagem hass��dia: Deus pode ser ontemplado em adaoisa, e atingido em ada a�~ao pura. \O ensinamento hass��dio �e essenialmente uma orienta�~aopara uma vida de fervor, em alegria entusi�astia" (Hist�orias do Rabi, p. 20). Este ensinamento n~ao�e uma teoria que existe independentemente de sua realiza�~ao, mas �e a omplementa�~ao te�oria devidas realmente vividas por tzadikim e hassidim. Vê-se um novo tipo de rela�~ao entre o mundo eDeus, que n~ao �e simplesmente pante��sta, pois n~ao h�a absor�~ao de um pelo outro. A imanênia deDeus n~ao implia absor�~ao do mundo por Deus. Pelo ontr�ario, ao a�rmar esta rela�~ao, a doutrinahass��dia pode ser quali�ada de panente��sta, isto �e, longe de uma identi�a�~ao entre Deus e mundoela signi�a e a�rma a realidade do mundo omo mundo-em-Deus. \A rela�~ao real do homem omDeus tem n~ao s�o seu lugar, mas tamb�em seu objeto no mundo. Deus se dirige diretamente ao homempor meio destas oisas e destes seres que Ele oloa na sua vida: o homem responde pelo modo peloqual ele se onduz em rela�~ao a estas oisas e seres enviados de Deus" (Pref�aio de Livros Hass��dios,fr. tradu�~ao franesa do pref�aio na revista Dieu vivant, 1945, p. 18).O Hassidismo retoma o ensinamento de Israel e lhe d�a uma express~ao pr�atia. J�a que o mundo �ea \morada" de Deus, ele se torna por isso - do ponto de vista religioso - um saramento (idem). ParaBuber, o Hassidismo denuniou e afastou o perigo da separa�~ao entre a \vida em Deus" e a \vida nomundo". Buber onsidera, ali�as, esta separa�~ao omo o peado original e a doen�a infantil de toda\religi~ao". Ele \eliminou efetivamente o muro que dividia o sagrado e o profano, ensinando a exeutartoda a�~ao profana omo santi�ada. O Hassidismo realiza uma uni~ao autêntia e onreta, \Semresvalar para o pante��smo", diz Buber, \que aniquila ou debilita o valor dos valores - a reiproidadeda rela�~ao entre o humano e o divino, a realidade do Eu e do Tu que n~ao essa mesmo �a beirada eternidade - o hassidismo tornou manifestas, em todos os ares e todas as oisas, as irradia�~oesdivinas, as ardentes entelhas divinas, e ensinou omo se aproximar delas, omo lidar om elas e,mais, omo elev�a-las, redim��-las e reat�a-las �a sua raiz primeira" (Hist�orias do Rabi, p�ag. 21). OHassidismo ensina a todos a presen�a do Deus no mundo.Como ser�a o homem respons�avel pela tarefa de realizar Deus no mundo? \Se diriges a for�aintegral de tua paix~ao ao destino universal de Deus, se �zeres aquilo que tens a fazer, seja o que12



fôr, simultaneamente om toda tua for�a e om essa inten�~ao sagrada, a Kavan�a, reune Deus e aShehin�a, eternidade e tempo. Para tanto n~ao preisas ser erudito, nem s�abio: nada �e neess�arioexeto uma alma humana, unida em si e dirigida indivisamente para o seu alvo divino" (Idem, p.22).O Hassidismo onretizou profundamente, omo nos mostram as \Hist�orias do Rabi", três virtudesque se tornaram esseniais para a realiza�~ao da tarefa de ada um: o amor, a alegria e a humildade.Foi pelo amor que o mundo foi riado e �e atrav�es dele que ser�a levado �a perfei�~ao. O temor de Deus�e somente uma porta que leva ao amor de Deus, que oupa lugar entral na rela�~ao entre Deus e ohomem. Deus �e amor, �e a apaidade de amar, �e a mais profunda partiipa�~ao do homem em Deus.A alegria entusi�astia prov�em do reonheimento da presen�a de Deus em todas as oisas. Ahumildade �e a proura onstante do verdadeiro si-mesmo que atinge sua perfei�~ao omo parte de umtodo, de uma omunidade. Todas as virtudes atingem sua perfei�~ao pela ora�~ao no sentido mais latode qualquer a�~ao santi�ada em qualquer momento do dia ou da noite.A verdadeira rela�~ao om o tzadik sustentar�a o hassid em sua busa de realiza�~ao. O tzadik �eo amparador do orpo e da alma. A grande tarefa do tzadik �e failtiar aos seus hassidim a rela�~aoimediata om Deus e n~ao substitu��-la. Ele dever�a orientar o hassid em sua tens~ao, em seu ir-em-dire�~ao-a-Deus. \Um dos prin��pios fundamentais do hassidismo", diz Buber, \�e que o tzadik e o povodependem um do outro . . . " Sobre sua inter-rela�~ao repousa a realidade hass��dia. \Aqui toamosaquela base vital do hassidismo, da qual se esgalha a vida entre entusiasmadores e entusiasmados.A rela�~ao entre o tzadik e seus dis��pulos �e t~ao somente a sua mais intensa onentra�~ao. Nestarela�~ao, a reiproidade se desenvolve no sentido da m�axima lareza. O mestre ajuda os dis��pulos ase enontrarem e, nas horas de depress~ao, os dis��pulos ajudam o mestre a reenontrar-se. O mestreinama as almas dos dis��pulos; e eles o rodeiam e iluminam. O dis��pulo pergunta e, pela forma desua pergunta, evoa, sem o saber, uma resposta no esp��rito do mestre, a qual n~ao teria nasido semessa pergunta". (Hist�orias do Rabi, p. 25).A vitalidade do fervor religioso, o ensinamento ompletado pela pr�atia otidiana e onreta;um novo tipo de rela�~ao om Deus, de \servi�o" a Deus atrav�es do mundo; um profundo esp��ritode omunidade; o amor omo elemento fundamental; a inter-rela�~ao, no autêntio inter-humano dotzadik e seus hassadim formando a omunidade; a alegria entusi�astia; o novo sentido ao mundo edas rela�~oes do homem om o mundo; a transposi�~ao da divis~ao entre o sagrado e o profano, tais s~aoalgumas das prinipais faetas do ensinamento hass��dio que mararam deisivamente o pensamentoe a vida de Buber.A intimidade de Buber om o hassidismo repousa sobre uma inef�avel rela�~ao de simpatia. Elaproduziu um v��nulo de autopatia, isto �e, se Buber delapidou as \hist�orias" auxiliando-as a semanifestarem mais laramente, do mesmo modo, a mensagem do hassidismo feundou e provoouo pensamento de Buber. Talvez se pudesse falar de remodelagem m�utua. O Hassidismo foi o farolonvidativo, deisivo e provoador de uma tomada de onsiênia da tarefa e do sentido da existêniahumana no mundo. *0.4 Eu e Tu, de uma ontologia da rela�~ao a uma antropolo-gia do inter-humano.EU E TU representa, sem d�uvida, o est�agio mais ompleto e maduro da �loso�a do di�alogo deMartin Buber. Ele a onsiderava omo sua obra mais importante: obra na qual apresentou, de modomais ompleto e profundo, sua grande ontribui�~ao �a �loso�a. EU E TU n~ao �e simplesmente uma13



desri�~ao fenomenol�ogia das atitudes do homem no mundo ou simplesmente uma fenomenologiada palavra, mas �e tamb�em e sobretudo uma ontologia da rela�~ao. Podemos dizer que a prinipalintui�~ao de Buber foi exatamente o sentido de oneito de rela�~ao para designar aquilo que, deessenial, aontee entre seres humanos e entre o Homem e Deus.A reex~ao iniial de EU E TU apresenta a palavra omo sendo dial�ogia. A ategoria primordialda dialogiidade da palavra �e o \entre". Mais do que uma an�alise objetiva da estrutura l�ogia ousemântia da linguagem, o que faria da palavra um simples dado, Buber desenvolve uma verdadeiraontologia da palavra atribuindo a ela, omo palavra falante, o sentido de portadora de ser. �E atrav�esdela que o homem se introduz na existênia. N~ao �e o homem que onduz a palavra, mas �e ela que omant�em no ser. Para Buber a palavra proferida �e uma atitude efetiva, e�az e atualizadora do ser dohomem. Ela �e um ato do homem atrav�es do qual ele se faz homem e se situa no mundo om os outros.A inten�~ao de Buber �e desvendar o sentido existenial da palavra que, pela intenionalidade que aanima, �e o prin��pio ontol�ogio do homem omo ser dia-logal e dia-pessoal. As palavras-prin��pio (\Grundwort" ) s~ao duas intenionalidades dinâmias que instauram uma dire�~ao entre dois polos,entre duas onsiênias vividas.Na verdade EU E TU pode ser onsiderada a obra mais importante de Buber n~ao s�o pelo vigordo pensamento ou pela atualidade
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Cap��tulo 1Primeira parteO mundo �e duplo para o homem, segundo a dualidade de sua atitude.A atitude do homem �e dupla de aordo om dualidade das palavras-prin��pio que ele pode proferir.As palavras-prin��pio n~ao s~ao vo�abulos isolados mas pares de vo�abulos.Uma palavra-prin��pio �e o par EU-TU. A outra �e o par EU-ISSO no qual, sem que seja alteradaa palavra-prin��pio, pode-se substituir isso por ELE ou ELA.Deste modo, o EU do homem �e tamb�em duplo.Pois, o eu da palavra-prin��pio EU-TU �e diferente daquele da palavra-prin��pio EU-ISSO.*As palavras-prin��pio n~ao exprimem algo que pudesse existir fora delas, mas uma vez proferidaselas fundamentam uma existênia.As palavras-prin��pio s~ao proferidas pelo ser.1Se se diz TU profere-se tamb�em o EU da palavra-prin��pio EU-TU.Se se diz ISSO profere-se tamb�em o EU da palavra-prin��pio EU-ISSO.A palavra-prin��pio EU-TU s�o pode ser proferida pelo ser na sua totalidade.A palavra-prin��pio EU-ISSO n~ao pode jamais ser proferida pelo ser em sua totalidade.*N~ao h�a EU em si, mas apenas o EU da palavra-prin��pio EU-TU e o EU da palavra-prin��pioEU-ISSO.Quando o homem diz EU, ele quer dizer um dos dois. O EU ao qual ele se refere est�a presentequando ele diz EU. Do mesmo modo quando ele profere TU ou ISSO, o EU de uma ou outra palavra-prin��pio est�a presente.Ser EU, ou proferir a palavra EU s~ao uma s�o e mesma oisa. Proferir EU ou proferir uma daspalavras-prinipio s~ao uma s�o ou a mesma oisa.Aquele que profere uma palavra-prin��pio penetra nela e ai permanee.*15



A vida do ser humano n~ao se restringe apenas ao âmbito dos verbos transitivos. Ela n~ao se limitasomente �as atividades que têm algo por objeto. Eu perebo alguma oisa. Eu experimento algumaoisa, ou represento alguma oisa, eu quero alguma oisa, ou sinto alguma oisa, eu penso em algumaoisa. A vida do ser humano n~ao onsiste uniamente nisto ou em algo semelhante.Tudo isso e o que se assemelha a isso fundam o dom��nio do ISSO.O reino do TU tem, por�em, outro fundamento.*Aquele que diz TU n~ao tem oisa alguma por objeto. Pois, onde h�a uma oisa h�a tamb�em outraoisa; ada ISSO �e limitado por outro ISSO; o ISSO s�o existe na medida em que �e limitado por outroISSO. Na medida em que se profere o TU, oisa alguma existe. O TU n~ao se on�na a nada.Quem diz TU n~ao possui oisa alguma, n~ao possui nada. Ele permanee em rela�~ao.*A�rma-se que o homem experienia o seu mundo.2 O que isso signi�a? O homem explora asuperf��ie das oisas e as experienia. Ele adquire delas um saber sobre a sua natureza e sua onsti-tui�~ao, isto �e, uma experiênia. Ele experienia o que �e pr�oprio �as oisas.Por�em, o homem n~ao se aproxima do mundo somente atrav�es de experiênias.Estas lhe apresentam apenas um mundo onstitu��do por ISSO, ISSO e ISSO, de Ele, Ele e Ela,de Ela e ISSO.Eu experienio alguma oisa.Se aresentarmos experiênias internas �as externas, nada ser�a alterado, de aordo om uma fugazdistin�~ao que prov�em do anseio do gênero humano em tornar menos agudo o mist�erio da morte.Coisas internas, oisas externas, oisas entre oisas!Eu experienio uma oisa.E, por outro lado, se aresentarmos experiênias \seretas" �as experiênias \manifestas", nadaser�a alterado de aordo om aquela sabedoria autoon�ante que apreende nas oisas um ompar-timento fehado, reservado aos iniiados uja have ela possui. Oh! Mist�erio sem segredo. Oh!Amontoado de informa�~oes! Isso, Isso, Isso! *O experimentador n~ao partiipa do mundo: a experiênia se realiza \nele" e n~ao entre ele e omundo.O mundo n~ao toma parte da experiênia.Ele se deixa experieniar, mas ele nada tem a ver om isso, pois, ele nada faz om isso e nadadisso o atinge. *O mundo omo experiênia diz respeito �a palavra-prin��pio EU-ISSO. A palavra-prin��pio EU-TUfundamenta o mundo da rela�~ao. *16



O mundo da rela�~ao se realiza em três esferas. A primeira �e a vida om a natureza. Nesta esfera arela�~ao realiza-se numa penumbra omo que aqu�em da linguagem. As riaturas movem-se diante den�os sem possibilidade de vir at�e n�os e o TU que lhes endere�amos depara-se om o limiar da palavra.A segunda �e a vida om os homens. Nesta esfera a rela�~ao �e manifesta e expl��ita: podemosendere�ar e reeber o TU.A tereira �e a vida om os seres espirituais. A�� a rela�~ao, ainda que envolta em nuvens, se revela,sileniosa mas gerando a linguagem. N�os proferimos, de todo nosso ser, a palavra-prin��pio sem quenossos l�abios possam pronuni�a-la.Mas omo podemos inluir o inef�avel no reino das palavras-prin��pio?Em ada uma das esferas, gra�as a tudo aquilo que se nos torna presente, n�os vislumbramos aorla do TU eterno, n�os sentimos em ada TU um sopro provindo dele, n�os o invoamos �a maneirapr�opria de ada esfera. *Eu onsidero uma �arvore.Posso apreendê-la omo uma imagem. Coluna r��gida sob o impato da luz, ou o verdor resplan-deente repleto de suavidade pelo azul prateado que lhe serve de fundo.Posso senti-la omo movimento: �lamento uente de vasos unidos a um n�uleo palpitante, su�~aode ra��zes, respira�~ao das folhas, permuta inessante de terra e ar, e mesmo o pr�oprio desenvolvimentoobsuro.Eu posso lassi��a-la numa esp�eie e observ�a-la omo exemplar de um tipo de estrutura e de vida.Eu posso dominar t~ao radialmente sua presen�a e sua forma que n~ao reonhe�o mais nela sen~aoa express~ao de uma lei - de leis segundo as quais um ont��nuo onito de for�as �e sempre soluionadoou de leis que regem a omposi�~ao e a deomposi�~ao das substânias.Eu posso volatiliz�a-la e eterniz�a-la, tornando-a um n�umero, uma mera rela�~ao num�eria.A �arvore permanee, em todas estas perspetivas, o meu objeto tem seu espa�o e seu tempo,mant�em sua natureza e sua omposi�~ao.Entretanto pode aonteer que simultaneamente, por vontade pr�opria e por uma gra�a, ao observara �arvore, eu seja levado a entrar em rela�~ao om ela; ela j�a n~ao �e mais um ISSO. A for�a de suaexlusividade apoderou-se de mim.N~ao devo renuniar a nenhum dos modos de minha onsidera�~ao. De nada devo abstrair-me paravê-la, n~ao h�a nenhum onheimento do qual devo me esqueer. Ao ontr�ario, imagem e movimento,esp�eie e exemplar, lei e n�umero est~ao indissoluvelmente unidos nessa rela�~ao.Tudo o que pertene �a �arvore, sua forma, seu meanismo, sua or e suas substânias qu��mias, sua\onversa�~ao" om os elementos do mundo e om as estrelas, tudo est�a inlu��do numa totalidade.A �arvore n~ao �e uma impress~ao, um jogo de minha representa�~ao ou um valor emotivo. Ela seapresenta \em pessoa"3 diante de mim e tem algo a ver omigo e, eu, se bem que de modo diferente,tenho algo a ver om ela.Que ningu�em tente debilitar o sentido da rela�~ao: rela�~ao �e reiproidade.Teria ent~ao a �arvore uma onsiênia semelhante �a nossa? N~ao posso experieniar isso. Masquereis novamente deompor o indeompon��vel s�o porque a experiênia paree ter sido bem suedidaonvoso? N~ao �e a alma da �arvore ou sua dr��ade que se apresenta a mim, �e ela mesma.*17



O homem n~ao �e uma oisa entre oisas ou formado por oisas quando, estando eu presente diantedele, que j�a �e meu TU, endere�o-lhe a palavra-prin��pio.Ele n~ao �e um simples ELE ou ELA limitado por outros ELES ou ELAS, um ponto insrito narede do universo de espa�o e tempo.Ele n~ao �e uma qualidade, ummodo de ser, experieni�avel, desrit��vel, um feixe �aido de qualidadesde�nidas. Ele �e TU, sem limites, sem osturas, preenhendo todo o horizonte. Isto n~ao signi�a quenada mais existe a n~ao ser ele, mas que tudo o mais vive sua sua luz.Assim omo a melodia n~ao se omp~oe de sons, nem os versos de vo�abulos ou a est�atua de linhas - asua unidade s�o poderia ser reduzida a uma multipliidade por um retalhamento ou um dilaeramento- assim tamb�em o homem a quem eu digo TU. Posso extrair a or de seus abelos, o matiz de suaspalavras ou de sua bondade; devo fazer isso sem essar, por�em ele j�a n~ao �e mais meu TU.Assim omo a pree n~ao se situa no tempo mas o tempo na pree, e assim omo a oferta n~ao seloaliza no espa�o mas o espa�o na oferta - e quem alterar essa rela�~ao suprimir�a a atualidade4, domesmo modo o homem a quem digo TU n~ao enontro em algum tempo ou lugar. Eu posso situ�a-lo,sou, ali�as, obrigado a fazê-lo onstantemente, mas ent~ao, ele n~ao �e mais um TU e sim um ELE ouELA, um ISSO.Enquanto o universo do TU se desdobra sobre minha abe�a, os ventos da ausalidade prostram-sea meus alanhares e o turbilh~ao da fatalidade se oagula.Eu n~ao experienio o homem a quem digo TU. Eu entro em rela�~ao om ele no santu�ario da palavra-prin��pio. Somente quando saio da�� posso experieni�a-lo novamente. A experiênia �e distaniamentodo TU.A rela�~ao pode perdurar mesmo quando o homem a quem digo TU n~ao o perebe em sua ex-periênia, pois o TU �e mais do que aquilo de que o ISSO possa estar iente. O TU �e mais operantee aontee-lhe mais do que aquilo que o ISSO possa saber. A�� n~ao h�a lugar para fraudes: aqui seenontra o ber�o da verdadeira vida. *Eis a eterna origem da arte: uma forma defronta-se om o homem e anseia tornar-se uma obra pormeio dele. Ela n~ao �e um produto de seu esp��rito, mas uma apari�~ao que se lhe apresenta exigindodele um poder e�az. Trata-se de um ato essenial do homem: se ele a realiza, proferindo de todoo seu ser a palavra-prin��pio EU-TU �a forma que lhe aparee, a�� ent~ao brota a for�a e�az e a obrasurge.Esta a�~ao engloba uma oferta e um riso. Uma oferta: a in�nita possibilidade que ser�a imolada noaltar da forma. Tudo aquilo que ainda h�a pouo se mantinha em perspetiva dever�a ser eliminado,pois, nada disso poder�a penetrar na obra; assim exige a exlusividade pr�opria do \fae-a-fae". Umriso: a palavra-prin��pio n~ao pode ser proferida sen~ao pelo ser em sua totalidade, isto �e, aquele quea isso se entrega n~ao deve oultar nada de si, pois a obra n~ao tolera omo a �arvore ou o homem, queeu desanse entrando no mundo do ISSO. �E ela que domina; se eu n~ao a servir orretamente ela sedesestrutura ou ela me desestrutura.Eu n~ao posso experieniar ou desrever a forma que vem ao meu enontro; s�o posso atualiz�a-la. E,no entanto, eu a ontemplo no brilho fulgurante do fae-a-fae, mais resplandeente que toda larezado mundo emp��rio, n~ao omo uma oisa no meio de oisas inferiores ou omo um produto de minhaimagina�~ao mas omo o presente.5 Se for submetida ao rit�erio da objetividade, a forma n~ao est�arealmente \a��"; entretanto, o que �e mais presente do que ela? Eu estou numa autêntia rela�~ao omela; pois ela atua sobre mim assim omo eu atuo sobre ela.Fazer �e riar, inventar �e enontrar. Dar forma �e desobrir. Ao realizar eu desubro. Eu onduzoa forma para o mundo do ISSO. A obra riada �e uma oisa entre oisas, experieni�avel e desrit��vel18



omo uma soma de qualidades. Por�em �aquele que ontempla om reeptividade ela pode ami�udetornar-se presente em pessoa. *- Que experiênia pode-se ent~ao ter do TU?- Nenhuma, pois n~ao se pode experieni�a-lo.- O que se sabe ent~ao a respeito do TU?- Somente tudo, pois, n~ao se sabe, a seu respeito, nada de parial.*O TU enontra-se omigo por gra�a; n~ao �e atrav�es de uma proura que �e enontrado. Masendere�ar-lhe a palavra-prin��pio �e um ato de meu ser, meu ato essenial.O TU enontra-se omigo. Mas sou eu quem entra em rela�~ao imediata omo ele. Tal �e a rela�~ao,o ser esolhido e o esolher, ao mesmo tempo a�~ao e paix~ao. Com efeito, a a�~ao do ser em suatotalidade omo suspens~ao de todas as a�~oes pariais, bem omo dos sentimentos de a�~ao, baseadosem sua limita�~ao - deve assemelhar-se a uma passividade.A palavra-prin��pio EU-TU s�o pode ser proferida pelo ser na sua totalidade. A uni~ao e a fus~aoem um ser total n~ao pode ser realizada por mim e nem pode ser efetivada sem mim. O EU se realizana rela�~ao om o TU; �e tornando EU que digo TU.Toda vida atual �e enontro. *A rela�~ao om o TU �e imediata. Entre o EU e o TU n~ao se interp~oe nenhum jogo de oneitos,nenhum esquema, nenhuma fantasia; e a pr�opria mem�oria se transforma no momento em que passados detalhes �a totalidade. Entre EU e o TU n~ao h�a �m algum, nenhuma avidez ou anteipa�~ao; ea pr�opria aspira�~ao se transforma no momento em que passa do sonho �a realidade. Todo meio �eobst�aulo. Somente na medida em que todos os meios s~ao abolidos, aontee o enontro.*Diante da imediatez da rela�~ao, todos os meios tornam-se sem signi�ado. N~ao importa tamb�emque meu TU seja ou possa se tornar, justamente em virtude de meu ato essenial, o ISSO de outrosEUS (\um objeto de experiênia geral"). Com efeito, a verdadeira demara�~ao, sem d�uvida utuantee vibrante, n~ao se situa entre a experiênia e a n~ao - experiênia, nem entre o dado e o n~ao - dado,nem outro o mundo do ser e o mundo do valor, mas em todos os dominios entre o TU e o ISSO;entre a presen�a e o objeto. *O presente, n~ao no sentido de instante pontual que n~ao designa sen~ao o t�ermino, onstitu��do empensamento, no tempo \expirado" ou a aparênia de uma parada nesta evolu�~ao, mas o instanteatual e plenamente presente, d�a-se somente quando existe presen�a, enontro, rela�~ao. Somente namedida em que o tu se torna presente a presen�a se instaura.19



O eu da palavra-prin��pio EU-ISSO, O EU, portanto, om o qual nenhum TU est�a fae-a-faepresente em pessoa, mas que �e erado por uma multipliidade de \onte�udos" tem s�o passado, e deforma alguma presente. Em outras palavras, na medida em que o homem se satisfaz om as oisasque experienia e utiliza, ele vive no passado e seu instante �e privado de presen�a. Ele s�o tem diantede si objetos, e estes s~ao fatos do passado.Presen�a n~ao �e algo fugaz e passageiro, mas o que aguarda e permanee diante de n�os Objeto n~ao�e dura�~ao, mas estagna�~ao, parada interrup�~ao, enrigeimento, desvinula�~ao, ausênia de rela�~ao,ausênia de presen�a.O essenial �e vivido na presen�a, as objetividades no passado.*N~ao se supera esta dualidade fundamental pela invoa�~ao de um \mundo de id�eias", omo umtereiro elemento aima de quaisquer ontradi�~oes. Pois, eu estou falando, na verdade, do homematual, de ti e de mim, de nossa vida e de nosso mundo e n~ao de um EU em si ou de um ser em si.Para este homem atual o limite atravessa tamb�em o mundo das id�eias.Sem d�uvida, algu�em que se ontenta, no mundo das oisas, em experieni�a-las e utiliz�a-las erigiuum anexo e uma super-estrutura de id�eias, nos quais enontra um ref�ugio e uma tranq�uilidade dianteda tenta�~ao do nada. Deposita na soleira a vestimenta da quotidianeidade med��ore, envolve-se emlinho puro e reonforta-se na ontempla�~ao do ente origin�ario ou do dever-ser, no qual sua vida n~aoter�a parte alguma. Poder�a, mesmo, sentir-se bem em prolam�a-lo.Mas a humanidade reduzida a um ISSO, tal omo se pode imaginar, postular ou prolamar, nadatem em omum om uma humanidade verdadeiramente enarnada �a qual um homem diz verdadei-ramente TU. A ��~ao por mais nobre que seja, n~ao passa de um fetihe; o mais sublime modo depensar, se for �t��io, �e um v��io. As id�eias t~ao pouo reinam aima de nossas abe�as omo habitamem nossas abe�as; elas aminham entre n�os e se dirigem para n�os. Infeliz aquele que deixa de proferira palavra-prin��pio, miser�avel, por�em, aquele que em vez de fazê-lo diretamente utiliza um oneitoou um palavreado omo se fosse o seu nome. *A rela�~ao imediata implia numa a�~ao sobre o que se est�a fae-a-fae; isto est�a manifesto por umdos três exemplos itados anteriormente: o ato essenial da arte determina o proesso pelo qual aforma se tornar�a obra. O fae-a-fae se realiza atrav�es do enontro; ele penetra no mundo das oisaspara ontinuar atuando inde�nidamente, para tornar-se inessantemente um ISSO, mas tamb�em paratornar-se novamente um TU irradiando feliidade e alor. A arte \se enarna": seu orpo emerge datorrente da presen�a, fora do tempo e do espa�o, para a margem da existênia.O sentido da a�~ao n~ao �e t~ao evidente quando se trata da rela�~ao om o TU humano. O atoessenial que instaura aqui a imediatez, �e omumente interpretado em termos de sentimentos e, porisso mesmo, desonheido. Os sentimentos aompanham o fato metaf��sio e metaps��quio do amor,mas n~ao o onstituem: ali�as estes sentimentos que o aompanham podem ser de v�arias qualidades.O sentimento de Jesus para om o possesso �e diferente do sentimento para om o dis��pulo-amado;mas o amor �e um. Os sentimentos, n�os os possu��mos, o amor aontee. Os sentimentos residem nohomem mas o homem habita em seu amor. Isto n~ao �e simples met�afora mas a realidade. O amorn~ao est�a ligado ao EU de tal modo que o TU fosse onsiderado um onte�udo, um objeto: ele serealiza, entre o EU e o TU. Aquele que desonhee isso, e o desonhee na totalidade de seu ser,n~ao onhee o amor, mesmo que atribua ao amor os sentimentos que vivênia, experimenta, perebe,exprime. O amor �e uma for�a �osmia.6 Aquele que habita e ontempla no amor, os homens sedesligam do seu emaranhado onfuso pr�oprio das oisas; bons e maus, s�abios e tolos, belos e feios,20



uns ap�os outros, tornam-se para ele atuais, tornam-se TU, isto �e, seres desprendidos, livres, �unios,ele os enontra ada um fae-a-fae. A exlusividade ressurge sempre de um modo maravilhoso; eent~ao ele pode agir, ajudar, urar, eduar, elevar, salvar. Amor �e responsabilidade de um EU paraom um TU: nisto onsiste a igualdade daqueles que amam, igualdade que n~ao pode onsistir em umsentimento qualquer, igualdade que vai do menor, ao maior do mais feliz e seguro, daquele uja vidaest�a enerrada na vida de um ser amado, at�e aquele rui�ado durante sua vida na ruz do mundopor ter podido e ousado algo inaredit�avel: amar os homens.O sentido da a�~ao no tereiro exemplo, aquele da riatura e sua vis~ao, permanee no mist�erio.Aredite na simples magia da vida, no servi�o no universo e lhe ser�a eslareido o que signi�a adaespera, ada olhar da riatura.Qualquer palavra seria falsa; mas veja: os entes vivem em torno de voê, mas ao se aproximar dequalquer um deles voê atinge sempre o Ser. *Rela�~ao �e reiproidade, Meu TU atua sobre mim assim omo eu atuo sobre ele. Nossos alunosnos formam, nossas obras nos edi�am. O \mau" se torna revelador no momento em que a palavra-prin��pio sagrada o atinge. Quanto aprendemos om as rian�as e om os animais! N�os vivemos nouxo torrenial da reiproidade universal, irremediavelmente enerrados nela.*- Falas do amor omo se fosse a �unia rela�~ao entre humanos; entretanto podes fazer a esolha deum �unio exemplo, visto que existe tamb�em o �odio?- Enquanto o amor for ego, isto �e, enquanto ele n~ao vir a totalidade do ser, ele n~ao ser�a inlu��doverdadeiramente no reino da palavra-prin��pio da rela�~ao. O �odio por sua pr�opria essênia permaneeego; n~ao se pode odiar sen~ao uma parte de um ser. Aquele que, vendo um ser na sua totalidade, devereus�a-lo, n~ao est�a mais no reino do �odio, mas no limite humano da possibilidade em dizer-TU. Seaontee ao homem n~ao poder proferir ao seu pareiro a palavra-prin��pio que enerra uma aeita�~aodo ser ao qual ele se dirige, ou, ent~ao, se ele deve renuniar a si ou ao outro, isto signi�a que eleatinge o limite no qual o \entrar-em-rela�~ao" reonhee sua pr�opria relatividade, limite esse que s�opoder�a ser abolido por esta mesma relatividade.Por�em aquele que experimenta imediatamente o �odio est�a mais pr�oximo da rela�~ao do que aqueleque n~ao sente nem amor e nem �odio. *Todavia, a grande melanolia de nosso destino �e que ada tu em nosso mundo deve tornar-seirremediavelmente um isso. Por mais exlusiva que tenha sido a sua presen�a na rela�~ao imediata,t~ao logo esta tenha deixado de atuar ou tenha sido impregnada por meios, o TU se torna umobjeto entre objetos, talvez o mais nobre, mas ainda um deles, submisso �a medida e �a limita�~ao. Aatualiza�~ao da obra em erto sentido envolve uma desatualiza�~ao em outro sentido. A ontempla�~aoautêntia �e breve; o ser natural que aaba de se revelar a mim no segredo da a�~ao m�utua, se tornade novo desrit��vel, deompon��vel, lassi��avel, um simples ponto de interse�~ao de v�arios ilos deleis. E o pr�oprio amor n~ao pode permaneer na rela�~ao imediata; ele dura mas numa alternânia deatualidade e de latênia. O homem que, agora mesmo era �unio e inondiionado, n~ao somente �am~ao, mas somente presente, que n~ao podia ser experieniado mas somente toado, torna-se de novoum ELE ou ELA, uma soma de qualidades, uma quantidade om forma. Agora eu posso, de novo,21



extrair dele o olorido de seus abelos, de sua voz ou de sua bondade; por�em enquanto eu �zer isso,ele n~ao �e mais meu TU ou n~ao se transformou ainda novamente em meu TU.Cada TU, neste mundo �e ondenado, pela sua pr�opria essênia, a tornar-se uma oisa, ou ent~ao,a sempre retornar �a oisidade. Em termos objetivos poder-se-ia a�rmar que ada oisa no mundopode ou antes ou depois de sua objetiva�~ao apareer a um EU omo seu TU. Por�em esta linguagemobjetivamente n~ao apta sen~ao uma ��n�ma parte da verdadeira vida.O ISSO �e a ris�alida, o TU a borboleta. Por�em, n~ao omo se fossem sempre estados que sealternam nitidamente, mas, ami�ude, s~ao proessos que se entrela�am onfusamente numa profundadualidade. *No ome�o �e a rela�~ao.Consideremos a linguagem dos \primitivos", isto �e, daqueles povos que permaneeram arentes deobjetos e uja vida foi onstru��da num âmbito restrito de atos fortemente rios de presen�a. O n�uleodessas linguagens, as palavras-frase, as formas primitivas pr�e-gramatiais de ujo desabrohamentosurgiram as m�ultiplas ategorias verbais, exprimem em geral a totalidade de uma rela�~ao. Para nossaexpress~ao: \bem longe" o Zulu emprega uma palavra-frase que signi�a \l�a onde algu�em grita: Oh!m~ae estou perdido!". E o habitante da Terra do Fogo sobrepuja nossa sabedoria anal��tia om umapalavra-frase de sete s��labas, sujo sentido exato �e o seguinte: \Observa-se um ao outro, ada umaguardando que o outro se ofere�a a realizar aquilo que ambos desejam mas n~ao querem fazer". Aspessoas tanto substantivas quanto pronominais, est~ao ainda enerradas omo em um baixo relevo,sem independênia ompleta. N~ao importa estes produtos da deomposi�~ao e da reex~ao, mas, sim,a verdadeira unidade origin�aria, a rela�~ao de vida.Ao enontrarmos algu�em, n�os o saudamos, desejando-lhe o bem ou assegurando-lhe a nossa de-dia�~ao ou reomendando-o a Deus. Por�em, qu~ao mediatas e desgastadas s~ao estas formas (o que sesente ainda no \Heil" (Ol�a) daquela for�a origin�aria radiante?) se omparadas �aquela sauda�~ao rela-ionai sempre jovem e autêntia dos Cafres: \Eu o vejo". - ou �a sua variante ameriana, a express~ao,embora rid��ula, sublime: \heire-me".Pode-se supor, que as rela�~oes e os oneitos, e tamb�em a representa�~ao de pessoas e oisas sedesligaram dos eventos de rela�~ao e de estados de rela�~ao. As impress~oes e as emo�~oes elementares,que despertaram o esp��rito do \homem natural", s~ao derivadas de fenômenos de rela�~ao, pela vivêniade um fae-a-fae, por estados de rela�~ao, pela vida na reiproidade. Ele n~ao pensa na lua que ele vêtodas as noites, at�e o dia em que, no sono ou na vig��lia, ela se dirige para ele em pessoa e se aproximadele, enfeiti�a-o om gestos ou lhe proporiona algo, ao to�a-lo, agrad�avel ou desagrad�avel. O queele onserva desse fato n~ao �e a imagem �otia de um diso ambulante e nem a imagem de um serdemon��ao que, de algum modo, lhe pertenesse, mas primeiramente a imagem dinâmia, a imagemexitante daquela for�a lunar irradiante que perpassa o orpo. A imagem pessoal da lua e de suafor�a atuante se de�nir�a somente aos pouos. Somente ent~ao a lembran�a daquilo que ele reebeu deum modo inonsiente, noite ap�os noites, ome�a a reavivar, permitindo-lhe apresentar e objetivaro autor e o portador daquela a�~ao. Somente agora o TU, originalmente inexperieni�avel, s�o agorareebido, torna-se um ELE ou ELA.Este ar�ater original de rela�~ao do apareimento de todos os seres uja a�~ao perdura por muitotempo, faz om que seja melhor ompreendido um elemento da vida primitiva, que a iênia modernaestudou muito e sobre o qual ela disorreu largamente, embora ele ainda n~ao seja muito bem enten-dido. Trata-se deste poder heio de mist�erio, uja id�eia se enontra, sob diversos aspetos, na ren�aou na iênia, (estas duas, ali�as, s~ao aqui uma s�o) de muitos povos primitivos. �E o Mana7, o Orenda,de onde parte um aminho at�e o sentido origin�ario do Brahman ou ainda a Dynamis, a \Charis"dos Papiros m�agios ou das Cartas Apost�olias. Ela foi de�nida omo um poder supra-sens��vel e22



sobre-natural, ategorias modernas que n~ao traduzem autentiamente o pensamento primitivo. Oslimites de seu mundo s~ao tra�ados pela sua vivênia orporal, �a qual pertene \naturalmente" a visitaaos mortos, visto que admitir o supra-sens��vel omo dado real, lhe paree absurdo. Os fenômenos,aos quais ele atribui \poder m��stio", s~ao todos fenômenos elementares de rela�~ao, sobretudo aquelessobre os quais ele medita, porque omovem seu orpo e deixam nele uma impress~ao de emo�~ao. N~aos�o a lua e o morto que o visitam durante a noite, trazendo-lhe dor ou prazer, possuem aquele poder,mas tamb�em o sol que o queima, o animal selvagem que urra, uiva diante dele, o hefe ujo olharo domina e o hamane, ujo anto o impele om for�a �a a�a. O Mana �e este poder atuante, quetransformou a pessoa lunar, l�a no espa�o eleste, em um TU que agita o sangue. O Mana �e o poderque permanee na mem�oria omo tra�o da pessoa lunar, uma vez que a imagem objetiva se separouda imagem emotiva, embora ele mesmo nuna apare�a sen~ao no autor e portador de um poder. OMana �e aquilo em virtude do que, uma vez possu��do, por exemplo, em uma pedra m�agia, se podeagir. A \id�eia de mundo" dos primitivos �e m�agia, n~ao pelo fato de ter omo entro o poder m�agiodo homem, mas porque este poder �e uniamente uma variedade partiular do poder m�agio universalda qual prov�em toda a�~ao essenial. A ausalidade de sua id�eia de mundo n~ao �e um ont��nuo, mas�e um intilar sempre renovado, uma emana�~ao e uma a�~ao do poder, �e um movimento vulâniosem ontinuidade. O Mana �e uma abstra�~ao primitiva, talvez at�e mais primitiva do que o n�umero,por�em n~ao mais sobrenatural. A lembran�a apaz de aprendizagem lassi�a os grandes eventos derela�~ao, as omo�~oes fundamentais. De um lado, aquilo que �e mais importante para o instinto deonserva�~ao e o que �e mais not�avel para instinto de onheimento, preisamente tudo que \atua",se evidenia mais laramente sobressai-se, torna-se autônomo. De outro lado, o que �e menos im-portante, o inomum, o TU mut�avel das vivênias reuam, permaneem isolados na mem�oria, seobjetivam paulatinamente, enerrando-se, aos pouos, em grupos e gêneros. Finalmente, em tereirolugar, l�ugubre em sua separa�~ao, �as vezes mais fantasmag�orio que o morto e a luta, mas semprenitidamente inontest�avel, irrompe o outro, o pareiro \sempre o mesmo": o EU.A onsiênia do EU est�a t~ao pouo apegada ao dom��nio primitivo do instinto de auto-onserva�~ao,omo aquele dos outros instintos; isso n~ao signi�a que o EU tenta perpetuar-se, mas �e o orpo quenada sabe ainda de um EU. N~ao �e o EU mas sim o orpo que deseja fazer oisas, utens��lios, jogos, sero inventor. N~ao se reonhee um COGNOSCO ERGO SUM8, mesmo numa forma mais ingênua, noonheimento primitivo, nem a onep�~ao, por mais infantil que seja, de um sujeito de experiênia.O EU surge da deomposi�~ao das vivênias primordiais, prov�em das palavras originais vitais, oEU-atuando-TU e TU-atuando-EU9, ap�os a substantiva�~ao e a hip�ostase do parti��pio.*Assim se manifesta, na hist�oria inteletual do primitivo, a diferen�a fundamental, entre as duaspalavras-prin��pio. J�a no evento primordial de rela�~ao, ele profere a palavra-prin��pio EU-TU de ummodo natural, anterior a qualquer forma, sem ter-se onheido omo EU, enquanto que a palavra-prin��pio EU-ISSO torna-se poss��vel, atrav�es desse onheimento, atrav�es da separa�~ao do EU.A primeira palavra-prin��pio EU-TU deomp~oe-se de fato, em um EU e um TU, mas n~ao proveiode sua justaposi�~ao, �e anterior ao EU. A segunda, o EU-ISSO, surgiu da justaposi�~ao do EU e ISSO,�e posterior ao EU.O EU est�a inlu��do no evento primordial da rela�~ao, atrav�es da exlusividade desse evento. Nesteevento, por sua pr�opria natureza, tomam parte somente dois pareiros na sua total atualidade, ohomem e aquilo que o onfronta. Assim o mundo se torna um sistema dual, e o homem j�a sente a��aquela emo�~ao �osmia do EU, mesmo sem ter ainda dele onheimento.Por outro lado, o EU n~ao est�a ainda inserido no fato natural que traduz a palavra-prin��pio EU-ISSO, onde o experieniar �e entrado no EU egoêntrio. Este fato �e um modo pelo qual o orpodo homem, omo portador de suas sensa�~oes se distingue de seu meio ambiente. O orpo, nesta sua23



partiularidade, aprende a se onheer e a se distinguir, por�em, esta distin�~ao permanee ao n��vel desimples ontig�uidade n~ao podendo assim, pereber o ar�ater, mesmo impl��ito, da egoidade.10Entretanto, no momento em que o EU da rela�~ao se p~os em evidênia e se tornou existente nasua separa�~ao, ele se dilui e se funionaliza de um modo estranho, no fato natural do orpo quese distingue do seu meio ambiente e deste modo desobre a egoidade. Somente ent~ao pode surgiro ato onsiente do EU, a primeira forma da palavra-prin��pio EU-ISSO, a primeira experiêniaegoêntria: o EU que se distaniou, aparee ent~ao omo o portador de suas sensa�~oes das quais omeio ambiente �e o objeto. Sem d�uvida isto aontee sob forma primitiva e n~ao sob forma teor�etio-ognitiva, por�em, a proposi�~ao: \eu vejo a �arvore" �e proferida de tal modo que ela n~ao exprime maisuma rela�~ao entre o homem-EU e a �arvore-TU, mas estabelee a perep�~ao da �arvore-objeto pelohomem-onsiênia. A frase erigiu a barreira entre sujeito e objeto; a palavra-prin��pio EU-ISSO, apalavra da separa�~ao, foi pronuniada. *- Ent~ao esta melanolia de nosso destino teria sido um proesso surgido numa �epoa pr�e-hist�oria?- Sem d�uvida um proesso, mas na medida em que a vida onsiente do homem �e tamb�em umproesso. Mas na vida onsiente, o que ressurge �e uma evolu�~ao humana omo ser �osmio. Oesp��rito se manifesta no tempo omo um produto ou um sub-produto da natureza e, no entanto, �eele que a envolve de maneira a-temporal.A oposi�~ao das duas palavras-prin��pio reebeu in�umeros nomes nas diversas �epoas e mundos;mas ela �e na sua verdade anônima, inerente �a Cria�~ao.*Ent~ao areditas em um para��so na era primitiva da humanidade?Ela poder�a ter sido um inferno e sem d�uvida, aquela �a qual eu posso remontar no urso da hist�oria,�e heia de furor, de medo, de ang�ustia, de dor, rueldade, mas irreal n~ao foi.As vivênias de rela�~ao do homem primitivo n~ao eram ertamente does omplaênias; mas �emelhor a violênia sobre um ente realmente viveniado, do que a soliitude fant�astia para omn�umeros sem fae. Da primeira, parte um aminho para Deus, da segunda, somente o aminho queleva ao nada. *A vida do primitivo, mesmo se a pud�essemos desvendar inteiramente, s�o pode nos representar avida do homem primordial de um modo simb�olio; ela nos apresenta exlusivamente breves esbo�ossobre a rela�~ao temporal das duas palavras-prin��pio. A rian�a nos presta informa�~oes mais om-pletas.Aquilo de que n�os, de um modo inequivoamente laro, nos aperebemos, �e que a realidadeespiritual das palavras-prin��pio prov�em de uma realidade natural: a da palvra-prin��pio EU-TU, deum v��nulo natural;11 a palavra-prin��pio EU-ISSO, do fato natural de distinguir-se de seu meio.A vida pr�e-natal das rian�as �e um puro v��nulo natural, um auxo de um para outro, umainter-a�~ao orporal na qual o horizonte vital do ente em devir paree estar insrito de um modosingular no horizonte do ente que o arrega, e entretanto, paree tamb�em n~ao estar a�� insrito, poisn~ao �e somente no seio de sua m~ae humana que ele repousa. Este v��nulo �e t~ao �osmio que se tema impress~ao de estar diante de uma interpreta�~ao imperfeita de uma insri�~ao primitiva, quando se24



lê numa linguagem m��tia judaia que o homem onheeu o universo no seio materno, mas que aonaser tudo aiu no esqueimento. E este v��nulo permanee nele omo uma imagem sereta de seudesejo. N~ao omo se sua nostalgia signi�asse um anseio de volta, omo presrevem aqueles que vêemno esp��rito, por eles onfudido om o inteleto, um simples parasita da natureza. Ao ontr�ario, �e anostalgia da proura do v��nulo �osmio do ser que se desabroha ao esp��rito om seu TU verdadeiro.Cada rian�a em desenvolvimento, omo todo ente em forma�~ao, repousa no seio da grande m~ae,isto �e, do mundo primordial indifereniado e que preede toda forma. Ela se desliga deste mundopara a vida pessoal, e somente, nas horas obsuras, em que n�os fugimos dela (o mesmo aontee, semd�uvida, todas as noites ao homem s~ao), �e que n�os nos reaproximamos novamente. Esta separa�~aon~ao aontee, entretanto, de um modo bruso e atastr�o�o, an�alogo �aquele que nos separou de nossam~ae orporal. A rian�a tem um prazo para substituir a liga�~ao natural, que a unia ao universo, poruma liga�~ao espiritual, isto �e, a rela�~ao. Ela sai das trevas andentes e do aos e se dirige para aria�~ao lara e fria. Mas ela n~ao a possui ainda; ela deve antes de tudo eslareê-la, fazendo-a para simesma uma realidade; ela deve ontemplar o seu mundo, esut�a-lo, senti-lo, manipul�a-lo. A ria�~aorevela a sua essênia omo forma no enontro. Ela n~ao se derrama aos sentidos que a aguardam,mas ela se eleva ao enontro daqueles que a sabem busar. Tudo o que ser�a representado diante dohomem adulto, omo objetos habituais, deve ser onquistado, soliitado pelo homem em forma�~aonum inesgot�avel esfor�o, pois oisa alguma �e parte de uma experiênia, nada se revela sen~ao pelafor�a atuante na reiproidade do fae-a-fae. Como o primitivo, a rian�a vive de um sonho a outro(para ela grande parte da vig��lia �e ainda um sono) no lar~ao e no ontra-lar~ao do enontro.A originalidade da aspira�~ao de rela�~ao j�a aparee laramente desde o estado mais preoe eobsuro. Antes de poder pereber alguma oisa isolada, os t��midos olhares prouram no espa�oobsuro algo de inde�nido; e em momentos em que, aparentemente n~ao h�a neessidade de alimento,�e sem �nalidade, ao que paree, que as suaves e pequeninas m~aos gestiulam, prouram algo deinde�nido no vazio. A�rmar que se trata de um gesto animal, �e nada exprimir. Pois estes olhares, naverdade, depois de minuiosas tentativas, se �xar~ao em um arabeso vermelho de um tapete e delen~ao se desprender~ao at�e que a essênia do vermelho se lhes tenha revelado. Estes movimentos emontato om um ursinho de pel�uia, tomar~ao uma for�a sens��vel e preisa e tomar~ao onheimentoarinhoso e inesque��vel de um orpo ompleto. Nestes dois fatos, n~ao se trata de uma experiêniade um objeto mas de um onfronto, que sem d�uvida, se passa na \fantasia", om um pareiro vivo eatuante. (Esta \fantasia" n~ao �e de modo algum, uma \anima�~ao"; ela �e o instinto de tudo transformarem TU, o instinto de rela�~ao que, quando o pareiro se apresentar em imagem e simboliamente en~ao no fae-a-fae, vivo e atuante ele lhe empresta vida e a�~ao tirando de sua pr�opria plenitude).Suaves e inartiulados gritos ressoam, ainda, sem sentido no vazio; mas, um belo dia, de repente,eles se transformar~ao em di�alogo. Com quê? Talvez om a haleira que est�a fervendo, mas �e umdi�alogo. Muitos movimentos, hamados reexos, s~ao um instrumento indispens�avel �a pessoa naonstru�~ao de seu mundo. N~ao �e verdade que a rian�a perebe primeiramente um objeto, e, s�oent~ao entra em rela�~ao om ele. Ao ontr�ario, o instinto de rela�~ao �e primordial, omo a m~aoônava na qual o seu oponente, possa se adaptar. Em seguida aontee a rela�~ao, ainda umaforma primitiva e n~ao-verbal do dizer-TU. A transforma�~ao em oisa �e, entretanto, um produtoposterior, provindo da dissoia�~ao das experiênias primordiais, da separa�~ao dos pareiros vinulados- fenômeno semelhante ao surgimento do EU. No prin��pio �e a rela�~ao, omo ategoria do ente, omodisposi�~ao, omo forma a ser realizada, modelo da alma; o a priori da rela�~ao; o TU inato.Quando se vive numa rela�~ao realiza-se, neste TU enontrado, a presen�a do TU inato. Fundamentando-se no a priori da rela�~ao, pode-se aolher na exlusividade este TU, onsiderado omo um pareiro;em suma, pode-se endere�ar-lhe a palavra-prin��pio.O TU inato atua bem edo, na neessidade de ontato (neessidade de in��io, t�atil, e em seguida,um ontato visual om outro ente), de tal modo que ele expressa ada vez mais laramente, areiproidade e \a ternura" . Por�em, desta mesma neessidade prov�em o instinto de autor e apareeposteriormente (instinto de produzir oisas por s��ntese, ou, quando isso n~ao �e poss��vel, por an�alise,25



deompondo, separando) de tal maneira que se produz uma \personi�a�~ao" das oisas feitas, umdi�alogo. O desenvolvimento da alma na rian�a �e indisoluvelmente ligado ao desenvolvimento danostalgia do TU, �as realiza�~oes e deep�~oes deste anseio, ao jogo de suas experiênias e �a seriedadetr�agia de sua perplexidade. A verdadeira ompreens~ao destes fenômenos, prejudiada por adatentativa de restringi-la a um âmbito mais estrito, s�o pode ser atingida, na medida em que, quandoobservados e examinados, for levada em onsidera�~ao sua origem �osmia e meta-�osmia, a saber,a sa��da do mundo primordial indiviso, n~ao formado ainda, de onde o indiv��duo f��sio j�a se desligoupelo nasimento, mas n~ao ainda o indiv��duo orporal, integral, atualizado que s�o pode realizar estapassagem gradualmente, �a medida que entra nas rela�~oes.*O homem se torna EU na rela�~ao om o TU. O fae-a-fae aparee e se desvanee, os eventosde rela�~ao se ondensam e se dissimulam e �e nesta alternânia que a onsiênia do pareiro, quepermanee o mesmo, que a onsiênia do EU se eslaree e aumenta ada vez mais. De fato, aindaela aparee somente envolta na trama das rela�~oes, na rela�~ao om o TU, omo onsiênia gradativadaquilo que tende para o TU sem ser ainda o TU. Mas, essa onsiênia do EU emerge om for�aresente, at�e que, um dado momento, a liga�~ao se desfaz e o pr�oprio EU se enontra, por um instantediante de si, separado, omo se fosse um TU, para t~ao logo retomar a posse de si e da�� em diante,no seu estado de ser onsiente entrar em rela�~oes.Somente, ent~ao, pode a outra palavra-prin��pio onstituir-se. Sem d�uvida, o TU da rela�~aodesvaneeu-se muitas vezes sem, om isso, ter-se tornado o Isso de um EU, um objeto de umaperep�~ao ou experiênia sem liga�~ao omo ser�a doravante, mas ele se tornou, de algum modo, umISSO em si, por hora inobserv�avel aguardando o ressurgimento de um evento de rela�~ao. Sem d�uvida,o orpo que se transforma em orpo humano12 se distingue em seu ambiente na medida que se senteportador de suas impress~oes e omo exeutor de seus impulsos, mas somente ao n��vel de uma radialsepara�~ao entre o EU e o objeto. Ent~ao, o EU desligado se enontra transformado. Reduzido da ple-nitude substanial �a realidade funional e unidimensional de um sujeito de experiênia e utiliza�~ao,aborda todo \Isso em si", apodera-se dele e se assoia a ele para formar outra palavra-prin��pio.O homem transformado em EU que pronunia o \EU-ISSO" oloa-se diante das oisas em vez deonfrontar-se om elas no uxo da a�~ao re��proa. Curvado sobre ada uma delas, om uma lupaobjetivante que olha de perto, ou ordenando-as num panorama atrav�es de um teles�opio objetivantede um olhar distante, ele as isola ao onsider�a-las, sem sentimento algum de exlusividade, ou eleas agrupa sem sentimento algum de universalidade. No primeiro aso, ele s�o poderia enontr�a-lona rela�~ao, no segundo, s�o a partir dela. Somente agora, ele experienia as oisas omo soma dequalidades. Sem d�uvida, qualidades referentes ao TU de ada evento de rela�~ao foram aumuladasem sua mem�oria mas, somente agora, as oisas se omp~oem de suas qualidades; ele s�o pode atingiro n�uleo poderoso, revelado a ele no TU, englobando todas as qualidades, isto �e, a substânia, namedida em que proura na lembran�a da rela�~ao onservada em estado de sonho, de imagem ou depensamento segundo a arater��stia pr�opria deste homem. De fato, somente agora ele ordena as oi-sas em uma onex~ao espaio-temporal-ausal; somente agora, ele determina a ada uma o seu lugar,a sua evolu�~ao, a sua mensurablidade, a sua ondi�~ao. O TU se revela, no espa�o, mas, preisamente,no fae-a-fae exlusivo no qual tudo o mais aparee omo en�ario, a partir do qual ele emerge masque n~ao pode ser nem seu limite nem sua medida. Ele se revela, no tempo, mas no sentido de umevento plenamente realizado, que n~ao �e uma simples parte de uma s�erie �xa e bem organizada, massim o tempo que se vive em um \instante", uja dimens~ao puramente intensiva n~ao se de�ne sen~aopor ele mesmo. O TU se manifesta omo aquele que simultaneamente exere e reebe a a�~ao, semestar no entanto, inserido numa adeia de ausalidades, pois, na sua a�~ao re��proa om o EU, ele �eo prin��pio e o �m do evento da rela�~ao. Eis uma verdade fundamental do mundo humano: somenteo ISSO pode ser ordenado. As oisas n~ao s~ao lassi��aveis sen~ao na medida em que, deixando de sernosso TU, se transformam em nosso ISSO. O TU n~ao onhee nenhum sistema de oordenadas.26



Por�em, tendo hegado at�e aqui, se faz neess�ario a�rmar tamb�em outro aspeto sem o qual, aprimeira parte da verdade - fundamental, n~ao seria sen~ao um fragmento in�util: o mundo ordenadon~ao signi�a a ordem do mundo. H�a momentos em que, sem motivo aparente, a ordem do mundo seapresenta omo presente. Perebe-se, ent~ao, o tom do qual o mundo ordenado �e nota indeifr�avel.Tais momentos s~ao imortais, mas s~ao tamb�em os mais fugazes. Deles n~ao se pode onservar nenhumonte�udo, mas, em ontrapartida a sua for�a integra a ria�~ao e o onheimento do homem, asirradia�~oes de sua for�a penetram no mundo ordenado, fundindo-o inessantemente. Tal �e a hist�oriado indiv��duo, tal a hist�oria da esp�eie.O mundo �e duplo para o homem pois sua atitude �e dupla.Ele perebe o ser em torno de si, as oisas simplesmente e os entes omo oisas; ele perebe oaonteimento em seu redor, os fatos simplesmente e as a�~oes enquanto fatos, oisas ompostas dequalidades, fatos ompostos de momentos, oisas inseridas numa rede espaial, e fatos numa redetemporal, oisas e fatos limitados por outras oisas e fatos, mensur�aveis e ompar�aveis entre si,um mundo bem ordenado e um mundo separado. Este mundo inspira on�an�a, at�e erto ponto;ele apresenta densidade e dura�~ao, numa estrutura que pode ser abrangida pela vista, ele pode sersempre retomado, repetido om olhos fehados e experieniado om olhos abertos; ele est�a a��, junto�a tua pele, se tu o onsentes, enolhido em tua alma, se tu assim o preferes. Ele �e teu objeto,permaneendo assim segundo tua vontade, e no entanto, ele permanee totalmente alheio seja forade ti ou dentro de ti. Tu o perebes, fazes dele tua \verdade", ele se deixa tomar mas n~ao se entregaa ti. Ele �e o �unio objeto a respeito do qual tu te podes \entender" om o outro. Mesmo que ele seapresente de um modo diferente a ada um, ele esta pronto a ser para ambos um objeto omum, masnele tu n~ao podes te enontrar om o outro. Sem ele tu n~ao podes subsistir, tu te onservas gra�as�a sua seguran�a mas se te reabsorveres nele, ser�as sepultado no nada.Por outro lado, o homem enontra o Ser e o devir omo aquilo que o onfronta mas sempre omouma presen�a e ada oisa ele a enontra somente enquanto presen�a; aquilo que est�a presente sedesobre a ele no aonteimento e o que aontee, se apresenta a ele omo Ser. Nada mais lhe est�apresente a n~ao ser isso, mas isso enquanto mundano. Medida e ompara�~ao desapareem. Dependede ti que parte do inomensur�avel se tornar�a atualidade para ti. Os enontros n~ao se ordenam demodo a formar um mundo, mas ada um dos enontros �e para ti um s��mbolo indiador da ordemdo mundo. Os enontros n~ao s~ao inter-relaionados entre si, mas ada um te garante o v��nulo omo mundo. O mundo que assim te aparee n~ao inspira on�an�a, pois ele se revela ada vez de ummodo e, por isso, n~ao podes lembrar-te dele. Ele n~ao �e denso, pois nele, tudo penetra tudo; ele n~aotem dura�~ao, pois, vem sem ser hamado e desaparee quando se tenta retê-lo. Ele �e onfuso, se tuquiseres eslareê-lo, ele esapa. Ele vem a ti para busarte; por�em se ele n~ao te alan�a, se ele n~ao teenontra, se dissipa; ele vir�a novamente, sem d�uvida, mas transformado. Ele n~ao est�a fora de ti. Elerepousa no âmago de teu ser, de tal modo que, se te referes a ele omo \alma de minha alma", n~aodizes nada de exessivo. Guarda-te, no entanto, da tentativa de transfer��-lo para a tua alma, TU oaniquilarias. Ele �e teu presente, e somente na medida em que tiveres omo tal �e que ter�as a presen�a;podes fazer dele teu objeto, experieni�a-lo e utiliz�a-lo, ali�as, deves proeder assim ontinuamente,mas, ent~ao, n~ao ter�as mais presen�a alguma. Entre ele e ti existe a reiproidade da doa�~ao; tu lhedizes Tu, e te entregas a ele; ele te diz TU e se entrega a ti. N~ao podes entender-te om ningu�ema respeito dele, �es solit�ario no fae-a-fae om ele, mas ele te ensina a enontrar o outro e a mantero seu enontro. E, atrav�es da benevolênia de sua hegada e da melanolia de sua partida, ele teonduz at�e o TU no qual se enontram as linhas, apesar de paralelas, de todas as rela�~oes. Ele n~aote ajuda a onservar-te em vida ele d�a, por�em, o pressentimento da eternidade.*O mundo do ISSO �e oerente no espa�o e no tempo.O mundo do TU n~ao tem oerênia nem no espa�o nem no tempo.27



Cada TU, ap�os o t�ermino do evento da rela�~ao deve neessariamente se transformar em ISSO.Cada ISSO pode, se entrar no evento da rela�~ao, tornar-se um TU.Estes s~ao os dois privil�egios fundamentais do mundo do ISSO. Eles impelem o homem a onsideraro mundo do ISSO omo o mundo no qual se deve viver, no qual se pode viver, o mundo que ofereetoda esp�eie de atra�~oes e est��mulos de atividades e onheimentos.No interior desta rônia forte e salutar, os momentos de enontro om o TU se manifestam omoepis�odios singulares, l��rio-dram�atios, sem d�uvida, de um enanto sedutor, mas que, no entanto, nosinduzem perigosamente a extremos que debilitam a solidez j�a provada, e deixam atr�as deles maisquest~oes que satisfa�~oes, abalando nossa seguran�a. Eles s~ao n~ao s�o inquietantes, mas indispens�aveis.J�a que devemos, ap�os estes momentos, voltar ao \mundo", por que n~ao permaneer nele? Por quen~ao hamar �a ordem o que est�a diante de n�os, no fae-a-fae, e n~ao remetê-lo ao mundo dos objetos?J~a que n~ao se pode deixar de dizer TU, alguma vez, ao pai, �a esposa, ou ao ompanheiro por quen~ao dizer TU pensando ISSO? produzir o som TU atrav�es dos �org~aos voais, n~ao signi�a de modoalgum proferir a palavra-prin��pio t~ao pouo tranq�uilizadora; sussurrar do fundo da alma um TUamoroso �e inofensivo enquanto n~ao se tem em mente outra oisa sen~ao experieniar e utilizar.N~ao se pode viver uniamente no presente; ele poderia onsumir algu�em se n~ao estivesse previstoque ele seria r�apida e radialmente superado. Pode-se, no entanto, viver uniamente no pasado, �esomente nele que uma existênia pode ser realizada. Basta onsagrar ada instante �a experiênia e�a utiliza�~ao que ele n~ao se onsumir�a mais.E om toda a seriedade da verdade, ou�a: o homem n~ao pode viver sem o ISSO, mas aquele quevive somente om o ISSO n~ao �e homem. *
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Cap��tulo 2Segunda parteA hist�oria do indiv��duo e a hist�oria do gênero humano, embora possam separar-se uma da outra,est~ao de aordo em todo o aso em um ponto: ambas manifestam um resimento progressivo domundo do Isso.Coloa-se em d�uvida este fato no aso da hist�oria da esp�eie; aentua-se que, na gênese dasiviliza�~oes suessivas enontra-se um estado de primitividade que, embora om oloridos diversos, �e,no entanto, estruturada de modo idêntio. E segundo este estado primitivo tais iviliza�~oes iniiamom um pequeno mundo de objetos. Com isso n~ao seria a vida da esp�eie mas a de ada iviliza�~aoem partiular que orresponderia �a vida do indiv��duo. Por�em, se se observar aquelas iviliza�~oesque apareem isoladas, nota-se que aquelas que reeberam historiamente a inuênia de outrasiviliza�~oes adotaram o seu mundo do Isso em um estado bem determinado, intermedi�ario entre seuestado primitivo e seu estado de pleno desenvolvimento. Isto aontee seja atrav�es da assimila�~aodireta de iviliza�~oes ontemporâneas, omo no aso da Gr�eia e Egito, seja atrav�es da assimila�~aoindireta de iviliza�~oes passadas, omo no aso da ristandade medieval, herdeira da iviliza�~ao grega.Elas ampliam o seu mundo do Isso n~ao uniamente atrav�es de sua pr�opria experiênia, mas tamb�emgra�as �a auênia de experiênias de outrem; somente ent~ao, om este resimento, realiza-se odesabrohamento deisivo e seu poder de desoberta. Por enquanto faz-se abstra�~ao da ontribui�~aoimportante para isso, da ontempla�~ao e dos atos que s~ao atribu��dos ao mundo do TU.Pode-se dizer om isso que, em geral, o mundo do Isso de uma determinada iviliza�~ao, �e maisextenso do que o da preedente, e, apesar de algumas paradas e retroessos aparentes, pode-sepereber laramente na hist�oria um aumento progressivo do mudo do Isso. Fundamenalmente n~aoimporta aqui, se a \imagem do mundo" de uma determinada iviliza�~ao ressalte mais um ar�ater de�nitude ou de in�nitude ou melhor de n~ao-�nitude; na realidade, um mundo \�nito" pode muito beminluir maior n�umero de partes, de oisas, de fenômenos do que um mundo \in�nito". �E neess�ariotamb�em observar que se trata de omparar n~ao somente a extens~ao dos onheimentos da naturezamas tamb�em a propor�~ao tanto das diferen�as soiais omo das realiza�~oes t�enias; estes dois �ultimosaspetos tendem a ampliar o mundo dos objetos.O ontato origin�ario do homem om o mundo do Isso implia a experiênia que, sem essar,onstitu��a este mundo e a utiliza�~ao que o onduz a seus m�ultiplos �ns, visando a onservar, afailitar, a equipar a vida humana. �A medida em que se amplia o mundo do Isso, deve progredirtamb�em a apaidade de experimentar e utilizar. O indiv��duo pode, sem d�uvida, substituir ada vezmais a experiênia direta pela experiênia indireta ou pela \aquisi�~ao de onheimentos"; ele podereduzir ada vez mais a utiliza�~ao, transformando-a em \aplia�~ao" espeializada; n~ao obstante sejaindispens�avel que essa apaidade se desenvolva de gera�~ao em gera�~ao. �E nisto que se pensa quandose fala de um desenvolvimento progressivo da \vida espiritual". Com isto, om efeito, a gente setorna ulpado do verdadeiro peado verbal ontra o Esp��rito; pois esta \vida espiritual" representageralmente um obst�aulo para uma vida do homem no Esp��rito; ela �e, quanto muito, a mat�eria que,29



depois de venida e modelada, a vida do Esp��rito deve onsumir. �E um obst�aulo, pois a apaidadede experimenta�~ao e de utiliza�~ao se desenvolve no homem freq�uentemente, em detrimento de suafor�a-de-rela�~ao, �unio poder, ali�as, que lhe permite viver no Esp��rito.*O esp��rito1 em sua manifesta�~ao humana �e a resposta do homem a seu Tu. O homem fala diversasl��nguas - lingua verbal, l��ngua da arte, da a�~ao - mas o esp��rito �e um, e este esp��rito �e a resposta aoTu que se revela dos mist�erios, e que do seio deste mist�erio o hama. O esp��rito �e palavra. Assimomo a fala se torna palavra primeiramente no �erebro do homem e em seguida som em sua laringe- ambos n~ao s~ao, ali�as, sen~ao reexos do verdadeiro fenômeno, j�a que, na verdade n~ao �e a linguagemque se enontra no homem, mas o homem se enontra na linguagem e fala do seio da linguagem -assim tamb�em aontee om toda palavra e om todo esp��rito. O esp��rito n~ao est�a no Eu, mas entreo Eu e o Tu. Ele n~ao �e ompar�avel ao sangue que irula em ti mas ao ar que respiras. O homemvive no Esp��rito na medida em que pode responder a seu Tu. Ele �e apaz disso quando entra narela�~ao om todo o seu ser. Somente em virtude de seu poder de rela�~ao que o homem pode viverno esp��rito.Mas �e aqui que se levanta, om toda a sua for�a, a fatalidade do fenômeno da rela�~ao. Quantomais poderosa �e a resposta, mais ela enla�a o Tu, tanto mais o reduz a um objeto. Somente osilênio diante do Tu, o silênio de todas as l��nguas, a espera sileniosa da palavra n~ao formulada,indifereniada, pr�e-verbal, deixa ao Tu sua liberdade, estabelee-se om ele na retens~ao onde o esp��riton~ao se manifesta mas est�a presente. Toda resposta amarra o Tu ao mundo do Isso. Tal �e a melanoliado homem, tal �e tamb�em sua grandeza. Pois, assim, surgem no seio dos seres vivos o onheimento,a obra, a imagem e o modelo.Tudo, por�em, que deste modo se transformou em Isso, tudo o que se onsolidou em oisa entreoisas, reebeu por sentido o destino de se transformar ontinuamente. Sempre de novo { tal foi osentido da hora em que o esp��rito se apoderou do homem e lhe mostrou a resposta - o objeto deveonsumir-se para se tornar presen�a, retornar ao elemento de onde veio para ser visto e vivido pelohomem omo presente.O homem que se onformou om o mundo do Isso, omo algo a ser experimentado e a ser utilizado,faz malograr a realiza�~ao deste destino: em lugar de liberar o que est~a ligado a este mundo ele oreprime; em lugar de ontempl�a-lo ele o observa,2 em lugar de aolhê-lo serve-se dele.Primeiramente o onheimento: �e na ontempla�~ao de um fae-a-fae, que o ser se revela a quemo quer onheer. O que o homem viu pode onsider�a-lo omo um objeto, ompar�a-lo om outrosobjetos, ordenar em lasses de objetos, desrever e deompor objetivamente, porque nada pode serintegrado na soma de onheimento, sen~ao na qualidade de um Isso. Na ontempla�~ao, por�em, n~aose tratava de oisa entre oisas, de um proesso entre proessos, era exlusivamente a presen�a. Oser n~ao se omunia na lei deduzida depois de apareer o fenômeno mas sim no fenômeno mesmo.Pensar o geral signi�a somente desenrolar o novelo do fenômeno que foi ontemplado no partiular,isto �e, na reiproidade do fae-a-fae. E agora isso foi inlu��do na forma de Isso do onheimentooneitual. Quem o extrair da�� e o ontemplar de novo na presen�a, realiza no sentido daquele atode onheimento omo algo que �e atual e operante entre os homens. H�a outro modo de onheerquando se onstata: \eis omo aontee, eis omo isso se hama, omo a oisa �e onstru��da, eis seulugar"; nesse aso se toma omo Isso aquilo que se tornou Isso, experimenta-se e utiliza-se omoIsso, serve-se dele entre outros meios para a tarefa de se \orientar" no mundo e em seguida paraonquist�a-lo.Aontee o mesmo om a arte: �e na ontempla�~ao de um fae-a-fae que a forma se revela aoartista. Ele a �xa numa imagem. A imagem n~ao habita em um mundo de deuses mas neste vastomundo dos homens. Sem d�uvida ela est�a \a��" e, ainda que nenhum olhar humano a proure; mas30



ela dorme. O poeta hinês onta que os homens n~ao apreiavam ouvir a an�~ao que ele toava emsua auta de jade. Toou-a, ent~ao, aos deuses e estes a esutaram; desde ent~ao tamb�em os homensesutaram a an�~ao; ele deseu pois dos deuses at�e os homens at�e aqueles uja imagem n~ao poderiase presindir. Como em um sonho, ele proura o enontro om o homem a �m de quebrar o enantoe abra�ar a forma por um instante atemporal. Em seguida ele veio e experieniou aquilo que deveriaser experieniado: assim isso �e feito, assim �e expresso, tais s~ao as qualidades da imagem e, em suma,qual o lugar que lhe abe.N~ao que a inteligênia ient���a e est�etia n~ao tenham papel algum a desempenhar: mas eladeve realizar �elmente sua obra e mergulhar na verdade superintelig��vel da rela�~ao que envolve todointelig��vel.Em tereiro lugar, existe o ato puro, a a�~ao sem arbitrariedade. �E um dom��nio aima do esp��ritodo onheimento e do esp��rito da arte, porque a�� o homem orporal e efêmero n~ao �e obrigado a gravarsua mara em uma mat�eria mais dur�avel que ele, mas ele mesmo sobrevive a ela enquanto imagem, eeleva-se ao �eu estrelado do esp��rito erado pela m�usia de sua palavra viva. �E a�� que o Tu provindode um profundo mist�erio aparee ao homem, lhe fala do seio das trevas e �e a�� que o homem lherespondeu om sua vida. Aqui, muitas vezes, a palavra tornou-se vida e esta vida �e ensinamento,quer ela tenha umprido a lei quer a tenha transgredido - estas duas irunstânias s~ao, na verdade,neess�arias para que o esp��rito n~ao morra sobre a terra. Assim, ela permanee para a posteridade,para instru��-la, n~ao a respeito do que �e ou deve ser, mas sobre a maneira de omo se vive no esp��rito,na fae do Tu. E isso signi�a que ela mesma est�a pronta, a qualquer momento, a tornar-se paraa posteridade um Tu e lhe abrir o mundo do Tu. Ou antes, n~ao, ela n~ao est�a pronta, mas ela sedirige para sempre aos homens e os interpela. Estes, por�em, indiferentes e inapazes para tal ontatovivo que lhe abriria o mundo, est~ao bem informados. Eles aprisionaram a pessoa na hist�oria, e seusensinamentos nas biblioteas; eles odi�aram indiferentemente o umprimento ou a viola�~ao das leis,e s~ao pr�odigos na auto-venera�~ao ou mesmo na auto-adora�~ao sempre bem amuada om psiologia,omo �e pr�oprio do homem moderno. Oh! semblante solit�ario omo um astro na esurid~ao. Oh! dedovivo oloado sobre uma fronte insens��vel.Oh! ru��dos de passos ambaleantes. *O aperfei�oamento da fun�~ao de experimenta�~ao e de utiliza�~ao realiza-se, geralmente, no homemem detrimento de seu poder de rela�~ao.Mas omo proede om os seres vivos que o rodeiam, esse mesmo homem que transformou oesp��rito para torn�a-lo instrumento de prazer?Submisso �a palavra-prin��pio da separa�~ao, afastando o EU do ISSO, dividiu sua vida om homensem duas \zonas" laramente delimitadas: as institui�~oes e os sentimentos. Dom��nio do ISSO edom��nio do EU.As institui�~oes s~ao o \fora", onde se est�a para toda sorte de �nalidades, onde se trabalha, se fazneg�oios, se exere inuênia, se faz emprendimentos, onorrênias, onde se organiza, administra,exere uma fun�~ao, se prega: �e a estrutura mais ou menos ordenada e aproximadamente orreta naqual se desenvolve, om o onurso m�ultiplo de abe�as humanas e membros humanos, o urso dosaonteimentos.Os sentimentos s~ao o \dentro", onde se vive e se desansa das institui�~oes. A�� o espetro dasemo�~oes vibra diante do olhar interessado; a�� o homem usufrui sua ternura, seu �odio, seu prazer e suador, quando esta n~ao �e muito violenta. A�� a gente se sente em asa, se estira na adeira de balan�o.As institui�~oes s~ao um f�orum omplexo, os sentimentos s~ao um reinto fehado mas rio emvaria�~oes. 31



Na verdade, a delimita�~ao, entre ambos, est�a sempre amea�ada, pois os sentimentos aprihosos,penetram, �as vezes, nas mais s�olidas institui�~oes; todavia, om um pouo de boa vontade, hega-sesempre a restabeleê-la.�E nas regi~oes da vida, assim hamadas pessoais, que a delimita�~ao segura �e mais dif��il. No ma-trimônio, por exemplo, �e, �as vezes, dif��il de se realizar ainda que a�nal se onsiga. Esta demara�~aose realiza perfeitamente nos âmbitos da, assim hamada, vida p�ublia. Considere-se, p. ex.: omque seguran�a na vida dos partidos bem omo nos grupos que se julgam aima dos partidos, e nosseus \movimentos", se alternam as assembl�eias revoluion�arias om a pequena rotina dos neg�oios -regular omo um meanismo ou desenvolto omo um organismo.Mas o isso desvinulado das institui�~oes �e um Golem3 e o eu separado dos sentimentos �e um alma-p�assaro4 que volita. Ambos desonheem o homem: aquelas, somente um exemplar: estes, somenteum objeto; nenhuma onhee a pessoa, a omunidade. Ambos desonheem a presen�a; aquelas, asinstitui�~oes, mesmo as mais modernas, onheem somente o passado estagnado, o ser aabado; ossentimentos, mesmo os mais duradouros, n~ao onheem sen~ao o instante fugaz, aquilo que ainda n~aoexiste. Ambos n~ao têm aesso �a vida atual. As institui�~oes n~ao geram a vida p�ublia, os sentimentosn~ao riam a vida pessoal.Com dor resente, e em n�umero ada vez maior, sentem os homens que as institui�~oes n~ao gerama vida p�ublia. �E da�� que prov�em a ang�ustia sequiosa deste s�eulo. Que os sentimentos n~ao geram avida pessoal, pouas pessoas o ompreendem ainda, pois, paree que �e neles que reside o que se temde mais pessoal. Quando se aprende, omo o homem moderno, a dar muita importânia aos seuspr�oprios sentimentos, o desespero em omprovar sua irrealidade, n~ao ser�a melhor eslareimento, poiseste desespero �e tamb�em um sentimento e omo tal nos interessa.Os homens que sofrem om o fato de as institui�~oes n~ao produzirem vida p�ublia alguma lembram-se de um meio: dever-se-ia torn�a-la mais ex��veis gra�as aos sentimentos, dissolvê-las ou fragment�a-las; dever-se-ia mesmo renov�a-las pelos sentimentos inoulando-lhes a \liberdade de sentimento".Se, por exemplo, o Estado automatizado agrupa idad~aos totalmente estranhos uns aos outros, semfundar ou favoreer uma vivênia om-o-outro, deve-se substituir isto por uma omunidade de amor.Esta omunidade de amor deve oreser quando pessoas se agrupam pela manifesta�~ao de um livresentimento e resolvem viver juntas. Mas isso n~ao �e assim; a verdadeira omunidade n~ao nase dofato de que as pessoas têm sentimentos umas para om as outras (embora ela n~ao possa, na verdade,naser sem isso), ela nase de duas oisas: de estarem todos em rela�~ao viva e m�utua om umentro vivo e de estarem unidos uns aos outros em uma rela�~ao viva e re��proa. A segunda resultada primeira; por�em n~ao �e dada imediatamente om a primeira. A rela�~ao viva e re��proa impliasentimentos, mas n~ao prov�em deles. A omunidade edi�a-se sobre a rela�~ao viva e re��proa, todaviao verdadeiro onstrutor �e o entro ativo e vivo.Mesmo as institui�~oes da hamada vida pessoal n~ao podem ser renovadas por um livre sentimento(ainda que n~ao possam ser renovadas sem ele). O matrimônio por exemplo, nuna se regenerar�asen~ao atrav�es daquilo que sempre fundamentou o verdadeiro matrimônio: o fato de que dois sereshumanos se revelam o TU um ao outro. �E sobre esse fundamento que o TU, que n~ao �e o EU paranenhum dos dois, edi�a o matrimônio. Este �e o fato metaf��sio e metaps��quio do amor, do qualos sentimentos s~ao apenas aess�orio. Aquele que deseja renovar o matrimônio por outro meio n~ao �eessenialmente diferente daquele que quer abol��-lo, ambos delaram que n~ao onheem mais o fato.Na verdade, se se desejar despojar do erotismo t~ao falado em nossa �epoa, tudo o que se refere aoEU, portanto, todo ontato no qual um n~ao est�a presente ao outro, e nem se presenti�a a ele, masonde ada um se limita a fruir a si mesmo atrav�es do outro, o que restaria?A verdadeira vida p�ublia e a verdadeira vida pessoal s~ao duas formas de liga�~ao. Para que possamnaser e perdurar s~ao neess�arios sentimentos omo onte�udo mut�avel; por outro lado s~ao neess�ariasinstitui�~oes omo forma dur�avel; por�em estes dois fatores reunidos n~ao geram ainda a vida humana,�e neess�ario um tereiro que �e a presen�a entral do TU, ou ainda, para dizê-lo om toda a verdade,32



o TU entral aolhido no presente. *A palavra-prin��pio EU-ISSO n~ao tem nada mal em si porque a mat�eria n~ao tem nada de malem si mesma. O que existe de mal �e o fato de a mat�eria pretender ser aquilo que existe. Se ohomem permitir, o mundo do ISSO, no seu ont��nuo resimento, o invade e seu pr�oprio EU perdea sua atualidade, at�e que o pesadelo sobre ele e o fantasma no seu interior sussurram um ao outroonfessando sua perdi�~ao. *Mas, a vida oletiva do homem moderno est�a engolfada neessariamente no mundo do ISSO?�E poss��vel imaginar que as duas partes, a eonomia e o Estado, na sua extens~ao atual e em seudesenvolvimento presente, possam se basear a n~ao ser na ren�unia altiva a toda \imediatez" ou at�emesmo em uma reusa ateg�oria e resoluta de toda instânia \estranha" n~ao provinda da mesmaregi~ao? E se for o EU da experiênia e da utiliza�~ao que domina aqui, o EU que utiliza os bens eservi�os na eonomia, as opini~oes e tendênias na pol��tia, n~ao �e, de fato, a esta soberania ilimitadaque se deve a ampla e s�olida estrutura das grandes ria�~oes \objetivas" nestes dois dom��nios? E mais,a grandeza produtiva do estadista e do eonomista dirigentes n~ao onsiste no fato de que eles enaramos homens om os quais devem tratar, n~ao omo portadores do TU inaess��vel �a experiênia, masomo n�uleos de realiza�~oes e tendênias a serem avaliadas e utilizadas onforme as suas apaidadesespe���as? Seu mundo n~ao se desabaria sobre eles, se em vez de somar Ele + Ele + Ele a �mde onstituir um ISSO, tentassem adiionar TU e TU e TU que n~ao daria jamais sen~ao TU? Isson~ao signi�a troar o dom��nio formador por um diletantismo de proedimento sum�arios, e a raz~ao,om seu poder de lareza, por uma exalta�~ao obnubilada? E se n�os voltarmos o olhar dos dirigentesaos dirigidos, o pr�oprio desenvolvimento das formas modernas de trabalho e de propriedade n~aodestruiria quase todo vest��gio de vida no fae-a-fae da rela�~ao plena de sentido? Seria absurdoquerer inverter este desenvolvimento - mas admitindo a possibilidade deste absurdo - destruir-se-ia o extraordin�ario instrumento de preis~ao dessa iviliza�~ao, o �unio que torna poss��vel a vida dahumanidade multipliada ao in�nito.- Orador, disursas muito tarde! Ainda h�a pouo, terias podido rer em teu disurso, agora j�an~ao podes mais. Pois, h�a um instante, vistes, omo eu, que o Estado n~ao �e mais onduzido; osrespons�aveis pelo aqueimento amontoam ainda o arv~ao, os hefes, entretanto, apenas simulamonduzir m�aquinas desenfreadas. E neste instante, enquanto falas, podes, omo eu, ouvir que omeanismo da eonomia ome�a a vibrar, zumbir, de maneira ins�olita. Os ontra-mestres te sorriemom ar de superioridade, mas têm a morte no ora�~ao. Eles te dizem que adaptam a maquinaria �asirunstânias; sabes, por�em, que nada mais podem fazer do que adaptar-se ao aparelho enquantoainda �e poss��vel. Seus porta-vozes te informam que a eonomia reolhe a heran�a do Estado, sabes,por�em, que nada mais h�a para herdar a n~ao ser a tirania do ISSO resente sob a qual o EU, adavez mais inapaz de domina�~ao, sonha ainda que �e seu mestre.A vida oletiva do homem n~ao pode, omo ele mesmo, presindir do mundo do ISSO, sobre o qualpaira a presen�a do TU, omo o esp��rito pairava sobre as �aguas. A vontade de utiliza�~ao e a vontadede domina�~ao do homem agem natural e legitimamente enquanto permaneem ligadas �a vontadehumana de rela�~ao e sustentadas por ela. N~ao h�a m�a inlina�~ao at�e o momento em que ela se desligado ser presente; a inlina�~ao que est�a ligada ao ser presente e determinada por ele �e o plasma da vidaem omum, e a inlina�~ao separada �e sua destrui�~ao. A eonomia, habit�aulo da vontade de utilizare o Estado, habit�aulo da vontade de dominar, partiipam da vida enquanto partiipam do esp��rito.Se renegam o esp��rito, �e a pr�opria vida que renegam. A vida, na verdade, n~ao se apressa em levara abo sua tarefa, e em um bom momento, se rê estar vendo um organismo mover-se quando j�a33



h�a muito tempo �e um meanismo que se agita. De nada adiantar�a introduzir no proesso uma dosede espontaneidade. A exibilidade da eonomia dirigida ou do Estado organizado n~ao ompensa ofato de estarem sob a dependênia do esp��rito que pronunia o Tu e nenhuma exita�~ao perif�eriapoderia substituir a rela�~ao viva om o n�uleo entral. As estruturas da vida humana em omumextraem a pr�opria vida da plenitude da for�a de rela�~ao que lhes penetra por todas as suas partese sua forma enarnada eles a devem �a liga�~ao desta for�a ao esp��rito. O estadista ou o eonomista,tribut�ario do esp��rito, n~ao age omo diletante. Ele sabe muito bem que n~ao pode tratar os homensom os quais tem algo a ver, simplesmente omo portadores do Tu, sem prejudiar a sua obra. Eleousa fazê-lo mas n~ao �as egas; ele ousa at�e o ponto em que o esp��rito o inspira; e o esp��rito, defato, lhe inspira o limite. O riso que faria malograr uma obra isolada, obt�em êxito naquela sobre aqual paira a presen�a do Tu. Ele n~ao se exalta mas serve �a verdade que, sendo supra-raional, n~aorepudia a raz~ao mas a enerra em seu seio. Ele realiza na vida em omum exatamente aquilo que,na vida pessoal, faz o homem que, sentindo-se inapaz de atualizar o Tu em sua pureza, tenta, noentanto, ada dia, olo�a-lo �a prova do Isso (onforme a norma e a medida de ada dia, tra�andoquotidianamente o limite e sempre o desobrindo). Do mesmo modo, o trabalho e a propriedaden~ao podem ser resgatados por si mesmos mas pelo esp��rito. Somente a presen�a do esp��rito podeinfundir em todo trabalho, sentido e alegria, e, em toda propriedade, respeito e dedia�~ao, n~ao deum modo pleno, mas satisfatoriamente. Todo produto do trabalho, todo onte�udo da propriedade,embora permane�am no mundo do Isso ao qual pertenem, somente o esp��rito pode trans�gur�a-losem onfrontadores e numa representa�~ao do Tu. N~ao h�a retroesso, mesmo no momento de maiorneessidade, neste momento preisamente, h�a um \mais-al�em" insuspeito.Pouo importa que o Estado regulamente a eonomia ou a eonomia omande o Estado, enquantoum e outro n~ao s~ao transformados. Importa, sem d�uvida, que as institui�~oes do Estado se tornemmais livres e as da eonomia mais justas, n~ao por�em para a quest~ao da vida atual que �e oloadaaqui. Por si mesmas, tais institui�~oes n~ao podem tornar-se nem livres nem justas. Que o esp��ritoque pronunia o Tu, o esp��rito que responde, permane�a vivo e atual e que os seus vest��gios presentesna vida oletiva do homem, sejam subordinados ao Estado e �a eonomia ou operem livremente; queaquilo que ainda permanee na vida pessoal do homem se reinorpore novamente �a vida omum, eiso que �e deisivo. Dividir a vida oletiva em regi~oes independentes, �as quais perteneria tamb�em a\vida espiritual", isso n~ao deveria ser feito. Isso signi�aria abandonar de�nitivamente �a tirania asregi~oes submergidas no mundo do Isso e despojar o esp��rito de toda realidade. Com efeito, quando oesp��rito age livremente na vida, ele n~ao �e mais esp��rito \em si" mas esp��rito no mundo, gra�as a seupoder de penetrar no mundo e transform�a-lo. O esp��rito n~ao est�a \onsigo" a n~ao ser no fae-a{faeom o mundo que se lhe abre, mundo ao qual ele se doa, que ele liberta e pelo qual �e libertado. Aespiritualidade esparsa, debilitada, degenerada, impregnada de ontradi�~oes, que hoje representa oesp��rito, poder�a realizar esta liberta�~ao somente na medida em que atingir novamente a essênia doesp��rito, a fauldade de dizer Tu. *O mundo do Isso �e o reino absoluto da ausalidade. Cada fenômeno \f��sio" perept��vel pelossentidos e ada fenômeno ps��quio pr�e-existente ou que se enontra na experiênia pr�opria, passaneessariamente por ausado e ausador. N~ao se exetuam da�� os fenômenos aos quais se podeatribuir um ar�ater de �nalidade, omo parte integrante do onjunto do mundo do Isso: tal onjuntotolera uma teleologia somente se esta foi inserida omo ontra-partida parial da ausalidade e sen~ao lhe prejudiar a ompleta ontinuidade.O reino absoluto da ausalidade no mundo do Isso, embora seja de importânia fundamental paraa ordena�~ao ient���a da natureza n~ao aige o homem que n~ao est�a limitado ao mundo do Isso eque pode sempre evadir-se para o mundo da rela�~ao. A�� o Eu e o Tu se defrontam um om o outrolivremente, numa a�~ao re��proa que n~ao est�a ligada a nenhuma ausalidade e n~ao possui dela o34



menor matiz: aqui o homem enontra a garantia da liberdade de seu ser e do Ser. Somente aqueleque onhee a rela�~ao e a presen�a do Tu, est�a apto a tomar uma deis~ao. Aquele que toma umadeis~ao �e livre pois se apresenta diante da Fae.Eis aqui toda a substânia ��gnea de minha apaidade de vontade em um formid�avel turbilh~ao,todo o meu poss��vel girando omo um mundo em forma�~ao, omo uma massa onfusa e indissol�uvel,eis os olhares sedutores das potenialidades amejando de todas as partes; o universo omo tenta�~ao,e eu, nasido em um instante, as duas m~aos imersas numa fornalha para apanhar o que a�� se esondee me proura: meu ato. Pronto! eu o tenho. E logo a amea�a do abismo �e prosrita, a multipliidadedifusa deixa de fazer valer a igualdade intilante de sua exigênia; n~ao existem mais que dois nasimultaneidade, o outro e o um, a ilus~ao e a miss~ao. S�o ent~ao, por�em, ome�a a minha atualiza�~ao.Pois a deis~ao n~ao onsiste em atualizar o um e deixar o outro estendido omo massa extinta que,amada por amada, aviltaria a minha alma. Entretanto, somente aquele que orienta, no fazer doUm, a for�a do Outro, aquele que deixa entrar na atualiza�~ao do esolhido a paix~ao intata do que foirepudiado, somente aquele que \serve a Deus om o mau instinto" se deide e deide o aonteimento.Se algu�em ompreendeu isso, sabe tamb�em que, de fato, isso �e hamado justo, a dire�~ao justa paraa qual algu�em se dirige e se deide; se houvesse um demônio n~ao seria aquele que se deidiu ontraDeus, mas o que, desde toda a eternidade jamais tomou uma deis~ao.A ausalidade n~ao oprime o homem ao qual �e garantida a liberdade. Ele sabe que sua vida mortal�e, por sua pr�opria essênia, uma osila�~ao entre o Tu e o Isso, e ele perebe o sentido desta osila�~ao.Basta-lhe saber que pode, a todo momento, ultrapasar o umbral do santu�ario, onde ele n~ao poderiapermaneer. E mais ainda: a obriga�~ao de deix�a-lo logo depois inessantemente, lhe est�a intimamenteligada ao sentido e ao destino desta vida. �E ali, no umbral que se aende nele a resposta semprenova, o Esp��rito; �e aqui, nas regi~oes profanas e indigentes, que a entelha deve se on�rmar. O queaqui se hama neessidade n~ao o apavora, pois, l�a no santu�ario ele onheeu a verdadeira, isto �e, odestino.Destino e liberdade juraram �delidade m�utua. Somente o homem que atualiza a liberdade enontrao destino. Quando eu desubro a a�~ao que me requer, �e a��, nesse movimento de minha liberdadeque se me revela o mist�erio. Mas o mist�erio se revela a mim n~ao s�o quando n~ao posso realizar estaa�~ao omo eu pretendia, mas tamb�em at�e na pr�opria resistênia. Aquele que se esquee de todaausalidade e toma uma deis~ao do fundo de seu ser, �aquele que se despoja dos bens e da vestimentapara se apresentar despido diante da Fae, a este homem livre, o destino aparee omo r�eplia de sualiberdade. Ele n~ao �e o seu limite mas o omplemento; liberdade e destino unem-se mutuamente paradar sentido; e neste sentido o destino, at�e h�a pouo olhar severo suaviza-se omo se fosse a pr�opriagra�a.N~ao, o homem portador de entelha que retorna ao mundo do Isso n~ao �e oprimido pela neessidadeausal. E, em �epoas em que a vida �e s~a, a on�an�a se propaga a todo povo atrav�es de homensdo esp��rito; todos, mesmo os mais tolos, onheeram de alguma maneira seja por natureza, ou ummodo intuitivo ou obsuro, o enontro, a presen�a; todos de algum modo pressentiram o Tu; agorao esp��rito �e para eles a garantia.Entretanto, em �epoas m�orbidas, aontee que o mundo do Isso, n~ao sendo mais penetrado efeundado pelos e�uvios vivi�antes do mundo do Tu, n~ao passando de algo isolado e r��gido, fantasmasurgido do pântano, oprime o homem. Nele o homem, ontentando-se om um mundo de objetos,que n~ao lhe podem mais tornar-se presen�a, suumbe. Ent~ao, a ausalidade fugaz, intensi�a-se at�etornar-se uma fatalidade opressora e esmagadora.Toda grande iviliza�~ao omum a v�arios povos repousa sobre um evento origin�ario de enontro,sobre uma resposta ao Tu omo aonteeu nas origens; ela se fundamenta sobre um ato essenial doEsp��rito. Este ato, refor�ado pela energia numa mesma dire�~ao das gera�~oes posteriores instaura noesp��rito uma onep�~ao partiular do osmos: somente atrav�es deste ato �e que o osmos do homemse torna de novo poss��vel. Somente assim pode o homem, de uma alma on�ante, reonstruir sempre35



de novo numa onep�~ao partiular do espa�o, asas de Deus e asas do homem, preenher o tempoagitado om novos hinos e antos e dar uma forma a omunidade dos homens. Por�em, somente namedida em que ele possui este ato essenial, realizando, suportando-o em sua pr�opria vida, somentequando ele mesmo entra na rela�~ao, ent~ao torna-se livre, e, portanto, riador. No momento emque uma iviliza�~ao n~ao tem mais omo ponto entral um fenômeno de rela�~ao, inessantementerenovado, ela se enrijee, tornando-se um mundo de Isso que �e trespassado somente de quando emquando por a�~oes eruptivas e fulgurantes de esp��ritos solit�arios. A partir de ent~ao, a ausalidadefugaz se intenti�a n~ao podendo jamais perturbar a ompreens~ao do universo, tornando-se fatalidade opressora e esmagadora. O destino s�abio esoberano que, harmonizado om a plenitude de sentido do universo, reinava sobre toda ausalidadeprimitiva, transmudado agora num absurdo demonismo, aiu nesta ausalidade. O pr�oprio Kharmaque os anestrais onebiam omo uma disposi�~ao ben�e�a - uma vez que tudo o que nos aonteenesta vida nos eleva para esferas superiores em uma existênia ulterior - se revela agora omo umatirania, pois, as a�~oes de uma vida anterior que permaneem inonsientes, nos enerram numapris~ao da qual, na vida presente, n~ao podemos esapar. L�a, onde se urvava a lei plena de sentidode um �eu, de ujo aro luminoso pendia o fuso da neessidade, reina agora o poder absurdo eopressor dos planetas. Ent~ao bastava identi�ar-me a \Dike", �a \senda" elestial que �e tamb�ema imagem da nossa, para habitar na plenitude do destino; - agora n~ao importa o que fa�amos, oHeimarmene5, estranho ao esp��rito, nos oprime, oloando sobre nossas nuas todo o peso da massainerte do universo. O desejo, elan impetuoso de reden�~ao permanee, em �ultima an�alise, a despeitode numerosas tentativas, insatisfeito, at�e que o aalme aquele que ensina a esapar do ilo dosrenasimentos ou algu�em que salve as almas, subjugadas por poderes terrenos, levando-as para aliberdade dos �lhos de Deus. Tal obra se realiza quando um novo fenômeno de rela�~ao se tornasubstânia, quando uma nova resposta �e dada pelo homem a seu Tu, aonteimento que determinao destino. Por for�a deste ato essenial e entral, uma iviliza�~ao entregue a sua irradia�~ao pode sersubstitu��da por uma outra a menos que ela mesma se regenere.O mal de que sofre nosso s�eulo n~ao se assemelha a nenhum outro. Mas pertene �a mesma esp�eiedaqueles males de todos os s�eulos. A hist�oria das iviliza�~oes n~ao �e um est�adio onstante no qual osorredores, um ap�os o outro tenham que perorrer om oragem e inonsientemente, o mesmo ilomortal. Um aminho inominado onduz atrav�es de suas asens~oes e del��nios. N~ao um aminho deprogresso e de evolu�~ao; mas uma desida em espiral atrav�es do mundo subterrâneo do esp��rito e,tamb�em, uma asens~ao para, por assim dizer, �a regi~ao t~ao ��ntima, t~ao sutil, t~ao ompliada quê n~aose pode mais avan�ar, nem sobretudo reuar; onde h�a apenas a inaudita onvers~ao: a ruptura. Ser�aneess�ario ir at�e o �m deste aminho? At�e a prova das �ultimas trevas? Por�em, onde est�a o perigo,ali rese tamb�em a for�a salvadora.O pensamento biologista e o pensamento historiista de nosso tempo, por mais diferentes quepossam pareer um ao outro, olaboram para formar uma f�e na fatalidade mais tenaz e angustiantedo que todas as anteriores. N~ao �e mais o poder Kharma6 nem o poder dos astros que rege inexoravel-mente a sorte dos homens. In�umeros poderes reinvidiam este dom��nio, por�em, se se examina maisdetidamente, a maior parte dos ontemporâneos aredita num am�algama destas for�as do mesmomodo que os romanos de �epoa posterior areditavam num am�algama de deuses. A pr�opria naturezada pretens~ao failita este am�algama. Quer se trate da \lei vital" de uma luta universal, na qual adaum deve ombater ou renuniar �a vida; quer se trate da \lei ps��quia" de uma onep�~ao da pessoaps��quia uniamente baseada em instintos utilit�arios, inatos; quer se trate de \lei soial", de umproesso soial inevit�avel onde vontade e onsiênia s~ao meros epifenômenos; ou da \lei ultural"de um dever inalter�avel e onstante de uma gênese e de um oaso dos quadros hist�orios; sob todasestas formas e outras mais o que signi�a �e que o homem est�a ligado a um dever inevit�avel ontra oqual ele n~ao lutaria sen~ao no seu del��rio. A onsagra�~ao dos mist�erios libertava da oa�~ao dos astros;o sarif��io bramânio, aompanhado do onheimento, libertava do poder do Kharma; em ambospre�gurava-se a reden�~ao. O ��dolo n~ao tolera a f�e na liberta�~ao. �E uma louura imaginar a liber-36



dade; n~ao se tem sen~ao a esolha entre uma esravid~ao volunt�aria ou uma esravid~ao desesperada erebelde. Embora, essas leis invoquem a evolu�~ao teleol�ogia e o dever orgânio, o fundamento que,efetivamente, todas elas têm, �e a obsess~ao pelo deurso das oisas, isto �e, a ausalidade ilimitada.O dogma do deurso progressivo7 �e a abdia�~ao do homem fae ao resimento do mundo do Isso.Assim, o nome do destino ser�a mal empregado; assim atribuir-se a ele o nome de destino ser�a um erro,pois, o destino n~ao �e uma ampânula voltada sobre o mundo dos homens; ningu�em o enontra, sen~aoaquele que parte da liberdade. O dogma do urso inelut�avel das oisas n~ao deixa, por�em, lugar �aliberdade, nem para a sua revela�~ao mais onreta, aquela uja for�a serena modi�a a fae da terra:a onvers~ao8. Este dogma desonhee o homem que pode vener a luta universal pela onvers~ao;aquele que rompe, pela onvers~ao, as amarras dos impulsos de utiliza�~ao; aquele que se liberta pelaonvers~ao do fas��nio da sua lasse; aquele que, mediante a onvers~ao, pode revolver, rejuveneser,transformar quadros hist�orios os mais seguros. O dogma do deurso n~ao te deixa no tabuleiro sen~aouma op�~ao: observares as regras ou te retirares; aquele, por�em, que realiza a onvers~ao derruba todasas pe�as. Este dogma te permite, em todo aso, submeteres tua vida ao determinismo e, \permane-eres livre" na alma. Aquele, por�em, que realiza a onvers~ao onsidera esta liberdade omo a maisvergonhosa servid~ao.A �unia oisa que pode vir a ser fatal ao homem, �e rer na fatalidade, pois esta ren�a impede omovimento da onvers~ao.A ren�a na fatalidade �e falsa desde o prin��pio. Todo esquema do deurso onsiste somente emordenar omo hist�oria o nada-mais-sen~ao-passado, os aonteimentos isolados do mundo, a objeti-vidade, A presen�a do Tu, o que nase do v��nulo s~ao inaess��veis a esta onep�~ao, que ignora arealidade do Esp��rito; este esquema n~ao apresenta valor algum para o esp��rito. A profeia baseadana objetividade tem valor apenas para quem ignora a presen�a. Aquele que �e subjugado pelo mundodo Isso �e obrigado a ver no deurso inalter�avel uma verdade que eslaree a onfus~ao. Na verdade taldogma deixa subjugar-se mais profundamente ainda ao mundo do Isso. Por�em, o mundo do Tu n~ao�e fehado. Aquele que na unidade de seu ser se dirige a ele, onheer�a profundamente a liberdade.E tornar-se livre signi�a libertar-se da ren�a na servid~ao.*Assim omo �e poss��vel dominar um inubo hamando-o pelo seu verdadeiro nome, assim tamb�emo mundo do Isso, que, ainda h�a pouo, esmagava om sua for�a espantosa a fraa for�a do homem,�e onstrangido a submeter-se �aquele que o onhee em seu ser, isto �e, a partiulariza�~ao e aliena�~aodaquilo a partir de uja plenitude pr�oxima e irradiante ada Tu terreno se oferee ao enontro, aquiloque pareeu �as vezes grande e assustador omo a deusa-m~ae, mas sempre maternal.Mas omo poderia ser apaz de interpelar o inubo pelo seu nome, aquele que, no seu ��ntimo levaum fantasma, isto �e, o Eu arente de atualidade? Como a for�a de rela�~ao sepultada pode ressurgirem um ente ujos esombros s~ao permanentemente pisoteados por um fantasma vigoroso?Como poderia reolher-se um ser que est�a onstantemente perseguido em um ampo vazio pelaproura da subjetividade perdida? Como onheeria profundamente a liberdade aquele que vive noarbitr�ario?Assim omo liberdade e destino est~ao interligados, assim tamb�em o est~ao, o arbitr�ario e a fatali-dade. Por�em liberdade e destino s~ao omprometidos mutuamente para instaurarem juntos o sentido;o arbitr�ario e a fatalidade, fantasma da alma e pesadelo do mundo, toleram-se vivendo um ao lado dooutro, mas esquivando-se, sem liga�~ao e sem atrito, no absurdo, at�e que, em determinado momento,os olhares distaniados se reenontram e irrompe deles a on�ss~ao de m�utua perdi�~ao. Quanta espi-ritualidade eloq�uente e engenhosa �e dispensada, hoje, sen~ao para impedir ao menos para dissimulareste fato!O homem livre �e aquele ujo querer �e isento de arbitr�ario. Ele rê na atualidade, isto �e, ele37



aredita no v��nulo real que une a dualidade real do Eu e do Tu rê no destino e tamb�em que elatem neessidade dele; ela n~ao o onduz em inteiras, mas o espera; o homem deve ir ao seu enontromas n~ao sabe ainda onde ela est�a. O homem livre deve ir a ela om todo o seu ser, disso ele sabe.N~ao aonteer�a aquilo que a sua resolu�~ao imagina, mas o que aonteeu, n~ao aonteer�a sen~ao namedida em que ele resolver querer aquilo que ele pode querer. Ser-lhe-�a neess�ario sari�ar aquelepequeno querer, esravo, regido pelas oisas e pelos instintos, em favor do grande querer que seafasta do \ser-determinado" para ir ao destino. Ele n~ao interv�em mais, mas nem por isso permiteque aonte�a pura e simplesmente. Ele espreita aquilo que por si mesmo se desenvolve, o aminho doser no mundo; n~ao para se deixar levar por ele, mas para atualiz�a-lo omo ele deseja ser atualizadopelo homem de quem ele neessita, por meio do esp��rito humano e do ato humano, om a vida dohomem e om a morte do homem. Ele rê, disse eu, o que eq�uivale dizer: ele se oferee ao enontro.O homem que vive no arbitr�ario n~ao rê e n~ao se oferee ao enontro. Ele desonhee o v��nulo;ele s�o onhee o mundo febril do \l�a fora" e seu prazer febril do qual ele sabe se servir. Basta dar aopoder de utiliza�~ao um nome antigo para ele tomar lugar entre os deuses. Quando este homem dizTu, ele pensa \Tu, meu poder de utiliza�~ao" e o que ele hama omo seu destino, nada mais �e do queequiparar e sanionar o seu poder de utiliza�~ao. Na verdade, ele n~ao tem destino mas somente umser-determinado pelas oisas e pelos instintos, e isto �e realizado om um sentimento de independêniaque �e justamente o arbitr�ario. Ele n~ao tem o grande querer, este �e substitu��do pelo arbitr�ario. Ele �etotalmente inapto �a oferta9 ainda que possa vir a falar dela; tu o reonhees pelo fato de ele nuna setornar onreto. Ele interv�em, onstantemente e sempre, om a �nalidade de \deixar que as oisasaonte�am". Como se poderia, te diz ele, deixar de auxiliar o destino, deixar de empregar os meiosaess��veis exigidos para esse �m? �E assim que ele vê tamb�em o homem livre, ali�as, ele n~ao podevê-lo de modo diferente. Por�em, o homem livre n~ao tem, aqui, uma �naldade e, l�a, os meios paraobtê-lo; ele possui somente um objetivo e sempre um: a resolu�~ao de ir de enontro a seu destino.Tomada essa resolu�~ao pode lhe aonteer de, �as vezes, renov�a-la a ada etapa deisiva do aminho;mas deixar�a de areditar na sua pr�opria vida antes de rer que a resolu�~ao de seu grande querer �einsu�iente e que deve mantê-la por todos os meios. Ele rê; ele se oferee ao enontro. Mas o homemarbitr�ario, inr�edulo at�e a medula, n~ao pode pereber sen~ao inredibilidade e arbitr�ario, esolha de�ns e inven�~ao de meios. O seu mundo �e privado de oferta e gra�a, de enontro e de presen�a,entravado nos �ns e nos meios, Este mundo n~ao pode ser diferente, o seu nome �e fatalidade. Assim,em sua auto-su�iênia ele �e engolfado simples e inextrinavelmente pelo irreal e ele sabe disso sempreque sobre si se onentra e �e por isso mesmo que ele empenha o melhor de sua espiritualidade paraimpedir, ou, ao menos, oultar esta lembran�a.Mas se a lembran�a de sua deadênia, de seu Eu inatural e de seu Eu atual, permitir alan�ara raiz profunda que o homem hama desespero e de onde brotam a autodestrui�~ao e a regenera�~ao,isto j�a seria o in��io da onvers~ao. *Segundo relata o Brahmana dos em aminhos, um dia deuses e demônios disputavam entre si.Ent~ao os demônios disseram: \a quem poder��amos apresentar nossa oferta"? E depuseram todas asoferendas nas pr�oprias boas. Os deuses, por�em, depuseram as oferendas ada um na boa do outro.E ent~ao Pradshapati, o Esp��rito primordial, entregou-se aos deuses.*Compreende-se que o mundo do Isso abandonado a si mesmo - isto �e, privado do ontato dotornar-se Tu, aliena-se tornando-se um inubo; omo �e poss��vel, no entanto, que, omo dizes, o Eudo homem pera a sua atualidade? Quer ele viva na rela�~ao ou fora dela, o Eu garante-se a si mesmona sua onsiênia de si; �e o �o de ouro ao qual vêm se ordenar os estados intermitentes. Que eu38



diga: \eu te vejo" ou \eu vejo a �arvore" este meu ver pode n~ao ser igualmente atual em ambos osasos, mas o que �e igualmente atual nos dois asos, �e o Eu.- Sen~ao vejamos, veri�quemos se �e assim. A forma ling�u��stia n~ao prova nada; muitos Tu proferidoss~ao, fundamentalmente, Isso, ao qual se diz Tu, somente por h�abito ou sem pensar. E muitos Issoexpressos signi�am, no fundo, um Tu de uja presen�a se guarda, mesmo estando distante, no fundode seu ser, uma lembran�a; assim em in�umeros asos o Eu �e apenas um pronome indispens�avel,apenas uma abrevia�~ao neess�aria de \este aqui que fala". Mas e a onsiênia de si? Quando, numafrase se emprega o verdadeiro Tu da rela�~ao e, em outra, o Isso de uma experiênia, e quando emambos os asos �e o Eu que verdadeiramente se tem em mente, �e do mesmo Eu de uja auto-onsiêniase fala em ambos os asos?O Eu da palavra-prin��pio EU-TU �e diferente do Eu da palavra-prin��pio Eu-Isso.O Eu da palavra-prin��pio Eu-Isso aparee omo eg�otio10 e toma onsiênia de si omo sujeito(de experiênia e de utiliza�~ao)O Eu da palavra-prin��pio Eu-Tu aparee omo pessoa e se onsientiza omo subjetividade, (semgenitivo dela dependente).O eg�otio aparee na medida em que se distingue de outros eg�otios.A pessoa aparee no momento em que entra em rela�~ao om outras pessoas.O primeiro �e a forma espiritual da diferenia�~ao natural, a segunda �e a forma espiritual do v��nulonatural.A �nalidade da separa�~ao �e o experieniar e o utilizar, uja �naldade �e, por sua vez, \a vida", isto�e, o ont��nuo morrer no deurso da vida humana.A �nalidade da rela�~ao �e o seu pr�oprio ser, ou seja, o ontato om o Tu. Pois, no ontato omada Tu, toa-nos um sopro da vida eterna.Quem est�a na rela�~ao partiipa de uma atualidade, quer dizer, de um ser que n~ao est�a uniamentenele nem uniamente fora dele. Toda atualidade �e um agir do qual eu partiipo sem poder deleme apropriar. Onde n~ao h�a partiipa�~ao n~ao h�a atualidade. Onde h�a apropria�~ao de si n~ao h�aatualidade. A partiipa�~ao �e tanto mais perfeita, quanto o ontato do Tu �e mais imediato.O Eu �e atual atrav�es de sua partiipa�~ao na atualidade. Ele se torna mais atual quanto maisompleta �e a partiipa�~ao.Mas o Eu que se separa do evento de rela�~ao em dire�~ao da separa�~ao, onsiente desta separa�~ao,n~ao perde sua atualidade. A partiipa�~ao permanee nele, onservada omo potenialidade viva; ouent~ao, em outro termo usado quando se trata da mais elevada rela�~ao e que pode ser apliado atodas as rela�~oes, \a semente permanee nele". Ê este o dom��nio da subjetividade, onde o Eu tomaonsiênia simultaneamente tanto de seu v��nulo quanto de sua separa�~ao. A autêntia subjetividades�o pode ser omprendida de um modo dinâmio, omo a vibra�~ao de um Eu no seio de sua verdadesolit�aria. �E aqui, tamb�em, o lugar onde irrompe e rese o desejo de uma rela�~ao ada vez maiselevada e absoluta, o desejo de uma partiipa�~ao total om o Ser. Na subjetividade amaduree asubstânia espiritual da pessoa.A pessoa toma onsiênia de si omo partiipante do ser, omo um ser-om, omo um ente. Oeg�otio toma onsiênia de si omo um ente-que-�e-assim e n~ao-de-outro-modo. A pessoa diz: \Eusou", o eg�otio diz: \eu sou assim". \Conhee-te a ti mesmo" para a pessoa signi�a: onhee-teomo ser; para o eg�otio: onhee o teu modo de ser. Na medida em que o eg�otio se afasta dosoutros, ele se distania do Ser.Com isso n~ao se quer dizer que a pessoa \renunie" ao seu modo de ser espe���o, mas somenteisso: este n~ao �e somente o seu ponto de vista, mas a forma neess�aria e signi�ativa de ser. Aoontr�ario, o eg�otio se deliia om seu modo-de-ser espe���o que ele imaginou ser o seu. Pois, para39



ele, onheer-se signi�a fundamentalmente sobretudo estabeleer uma manifesta�~ao efetiva de si eque seja apaz de ilud��-lo ada vez mais profundamente: e pela ontempla�~ao e venera�~ao destamanifesta�~ao proura uma aparênia de onheimento de seu pr�oprio modo-de-ser, enquanto que oseu verdadeiro onheimento poderia levar ao sui��dio ou �a regenera�~ao.A pessoa ontempla-se o seu si-mesmo, enquanto que �o eg�otio oupa-se om o seu \meu": minhaesp�eie, minha ra�a, meu agir, meu gênio.O eg�otio n~ao s�o n~ao partiipa omo tamb�em n~ao onquista atualidade alguma. Ele se ontrap~oeao outro e proura, pela experiênia e pela utiliza�~ao, apoderar-se do m�aximo que lhe �e poss��vel.Tal �e a sua dinâmia: o pôr-se �a parte e a tomada de posse; ambas opera�~oes se passam no Isso, noque n~ao �e atual. O sujeito, tal omo ele se reonhee, pode apoderar-se de tudo quanto queira, queda�� ele n~ao obter�a substânia alguma, ele permanee omo um ponto, funional, o experimentador,o utilizador, e nada mais. Todo o seu modo de ser m�ultiplo ou sua ambiiosa \individualidade" n~aopodem lhe proporionar substânia alguma.N~ao h�a duas esp�eies de homem; h�a, todavia, dois p�olos do humano.Homem algum �e puramente pessoa, e nenhum �e puramente eg�otio; nenhum �e inteiramente atuale nenhum totalmente arente de atualidade. Cada um vive no seio de um duplo Eu. H�a homensentretanto, uja dimens~ao de pessoa �e t~ao determinante que se podem hamar de pessoas, e outrosuja dimens~ao de egotismo �e t~ao preponderante que se pode atribuir-lhes o nome de eg�otio. Entreaqueles e estes se desenrola a verdadeira hist�oria.Quanto mais o homem e a humanidade s~ao dominados pelo eg�otio, mais profundamente o Eu �eatirado na inatualidade. Nestas �epoas a pessoa leva, no homem, na humanidade, uma existêniasubterrânea e velada e, de algum modo, ileg��tima - at�e o momento em que ela ser�a hamada.*O homem �e tanto mais uma pessoa quanto mais intenso �e o Eu da palavra-prin��pio Eu-Tu, nadualidade humana de seu Eu.O seu dizer-Eu - portanto, o que ele quer dizer ao pronuniar Eu - deide seu lugar e para ondeleva seu aminho. A palavra \Eu" �e o verdadeiro \shibbolet"11 da humanidade.Ent~ao esute!Que distante �e o Eu do egotista! Ele pode inspirar profunda ompaix~ao, quando sai de uma boatr�agia impelida a alar a sua auto-ontradi�~ao. Ele pode induzir ao medo, quando prov�em de umaboa a�otia que representa a ontradi�~ao de um modo selvagem despreoupado e sem suspeita.Quando ele prov�em de uma boa f�util e hip�orita �e penoso e repugnante.Aquele que profere o Eu separado, om iniial mai�usula, desvela a desonra do esp��rito universal,que foi rebaixado at�e n~ao ser mais que uma espiritualidade.Por�em, omo soa de um modo autêntio e belo, o Eu t~ao vivo e en�ergio de S�orates! �E o Eu dodi�alogo in�nito e o ar de di�alogo que o envolve em todos os aminhos at�e diante de seus ju��zes, enos �ultimos instantes da pris~ao. Este Eu vivia na rela�~ao om os homens, rela�~ao que se enontravano di�alogo. Ele areditava na atualidade dos homens e ia em sua dire�~ao. Assim, ele permaneeuom eles na verdadeira atualidade e esta n~ao o deixa mais. A sua solid~ao n~ao pode ser onsideradaabandono e quando o mundo humano permanee silenioso ele ouve o Demônio dizer Tu.Que som belo e autêntio tem o Eu de Goethe! �E o Eu de uma intimidade pura om a Natureza;ela se oferee a ele e lhe fala onstantemente, ela lhe revela seus segredos sem, entretanto, trair osseus mist�erios. Este Eu rê na natureza e fala �a rosa \Ent~ao �es Tu?" e se une a ela numa mesmaatualidade. Quando 40



o Eu se volta sobre si mesmo, o esp��rito do atual permanee om ele, a vis~ao do Sol permanee noolhar feliz que se reorda de sua natureza solar e a amizade dos elementos aompanha o homem at�eo silênio da morte e do devir.Assim, ressoa atrav�es dos tempos o dizer-Eu \adequado, verdadeiro, puro" das pessoas que est~aovinulados, das pessoas sor�atias e goetheanas.E, para apresentar, anteipadamente uma imagem do reino da rela�~ao absoluta, qu~ao poderoso �eo dizer-Eu de Jesus, omo um verdadeiro poder de domina�~ao, e qu~ao leg��timo omo uma evidênia!A�nal, ele �e o Eu da rela�~ao absoluta, na qual o homem atribui a seu Tu o nome de Pai, de tal modoque, ele mesmo, n~ao �e sen~ao o Filho, nada mais que �lho. Quando ele profere Eu, ele s�o pode ter emmente o Eu da palavra-prin��pio sagrada que se tornou absoluta para ele. Se, por aaso, o isolamentoo toa, a liga�~ao �e mais forte, e �e somente do seio desta liga�~ao, que ela fala aos outros. Em v~ao,prourais reduzir este Eu a um mero poder em si ou este Tu a algo que habita em n�os e uma vezmais prourar desatualizar o atual, a rela�~ao presente, ambos, Eu e Tu, subsistem. Cada um podedizer Tu sendo assim um Eu, ada um pode dizer Pai, sendo assim Filho: a atualidade permanee.*Mas o que aonteer�a, se a miss~ao de um homem exige que ele s�o onhe�a o v��nulo om sua ausa,e ent~ao desonhe�a qualquer rela�~ao atual om um Tu e a presenti�a�~ao do Tu, de modo que tudoaquilo que o envolve se torne um Isso, um Isso �util �a sua ausa? Que tal o dizer-Eu de Napole~ao?N~ao �e ele leg��timo? Este fenômeno do experieniar e do utilizar n~ao �e uma pessoa?Na realidade, o mestre do s�eulo, ignorou a dimens~ao do Tu. Isso �ou bem araterizado quandose a�rmou que todos os seres eram para ele valore12. Ele que, em um sentido ben�evolo, omparouom Pedro aqueles seus seguidores que o renegaram ap�os sua queda, a ningu�em poderia renegar,pois, n~ao havia pessoa alguma a quem reonheesse omo ser presente, para multid~oes, ele era oTu demon��ao, aquele que n~ao responde, aquele que responde ao Tu om um Isso, aquele que, nadimens~ao pessoal responde �tiiamente; aquele que somente responde na sua esfera, no âmbito desua ausa e somente por seus atos. Tal �e o limite hist�orio e elementar onde a palavra-prin��pio daliga�~ao perde sua realidade, seu ar�ater de reiproidade: �e o Tu demon��ao, para o qual nenhumente pode tornar-se um Tu.Este tereiro tipo de Eu, ao lado da pessoa e do eg�otio, que n~ao �e nem o homem livre nem ohomem do arbitr�ario, nem se situa entre eles, existe, postado de uma maneira fatal, nas grandes�epoas do destino; todos se entusiasmam ardentemente por ele, enquanto que ele pr�oprio permaneeem um fogo g�elido; aquele ao qual milhares de rela�~oes se dirigem, mas da qual nenhuma prov�em;ele n~ao partiipa de nenhuma atualidade, mas ele �e omo uma atualidade da qual todas partiipamintensamente.Na verdade, ele n~ao vê os entes que est~ao em sua volta, sen~ao omo m�aquinas apazes de diversasrealiza�~oes, que devem ser avaliadas e utilizadas para o bem de sua ausa. Assim, tamb�em ele se vêa si mesmo, (ele deve apenas por �a prova seu pr�oprio poder de realiza�~ao, atrav�es de experiêniasrenovadas inessantemente, sem no entanto experimentar o pr�oprio limite). Ele pr�oprio usa a simesmo omo um Isso.E mais, seu dizer-Eu aree de vivaidade, de energia e plenitude; e om mais raz~ao ele n~aoproura, (omo o egotista moderno), passar por tal. Ele n~ao fala de si mas \a partir de si". Faladoou esrito, o seu Eu �e, nada mais nada menos, que o indispens�avel sujeito gramatial de uma frasede suas onstata�~oes e de suas ordens; ele n~ao possui subjetividade, mas ele nada tem a ver oma onsiênia que se oupa de seu modo de ser e, om maior raz~ao, ele n~ao se ilude om sua auto-manifesta�~ao. \Eu sou o rel�ogio que existe sem se onheer". Assim, ele pr�oprio manifestou a suafatalidade, a atualidade deste fenômeno e a inatualidade de seu Eu, na �epoa em que ele, expulsode sua ausa, podia e devia, a�nal, pensar sobre si e falar de si, e somente agora podia onsiderar o41



seu Eu, que s�o agora se revelava. Este Eu, que ora emerge, n~ao �e simplesmente sujeito, mas tamb�emn~ao atinge a subjetividade; livre do enanto que o envolvia, mas n~ao redimido, ele se expressa nestestermos terr��veis, ao mesmo tempo leg��timos e ileg��timos: \O Universo nos ontempla!" e �nalmentemergulha novamente no mist�erio.Quem ousaria a�rmar que esse homem, depois de tal arreira e de tal queda, tenha ompreendidosua miss~ao terr��vel e monstruosa, ou ent~ao que ele a tenha entendido mal? O que �e erto �e que a�epoa, ujo senhor e modelo foi o homem demon��ao e arente de presen�a, n~ao o ompreendeu. Eladesonhee que neste homem reinava n~ao o ardor e o prazer de poder, mas a miss~ao fatal e o devera umprir. A �epoa se entusiasma om a altivez soberana desta fronte, mas n~ao suspeita que sinaisest~ao a�� insritos, omo as ifras no mostrador de um rel�ogio. Ela se aplia a imitar este olhar dirigidopara os seres, sem notar o que, nele, �e neessidade ou oa�~ao e onfunde o rigor objetivo deste Eu oma agita�~ao da onsiênia de si. A palavra Eu permanee o \Shibboleth" da humanidade. Napole~aoo proferiu sem o poder de rela�~ao, mas ele o pronuniou omo o Eu do ato da exeu�~ao. Quem seesfor�a em repet��-lo, denunia a impossibilidade de salva�~ao de sua pr�opria autoontradi�~ao.*O que �e autoontradi�~ao?Quando o homem n~ao p~oe �a prova, no mundo, o a priori da rela�~ao, efetivando e atualizandoo Tu inato no Tu que ele enontre ent~ao ele se introverte. Ele se manifesta ao ontato om o Eun~ao natural, imposs��vel objeto, isto �e, ele se desvela ali onde n~ao h�a lugar para a revela�~ao. Assiminstaura-se um onfronto onsigo mesmo que n~ao pode ser rela�~ao presen�a, reiproidade feundamas somente autoontradi�~ao. O homem pode tentar interpret�a-la omo uma rela�~ao, por exemplo,uma rela�~ao religiosa para esapar do horror de seu seu espetro; ele dever�a sem essar desobrir afalsidade desta interpreta�~ao. Aqui se situa o limite da vida. Aqui, algo irrealizado refugia-se numaaparênia demente de realiza�~ao; por ora ele tateia, de um lado para o outro, nos labirintos, onde seperde ada vez mais. *�As vezes, quando o homem estremee na aliena�~ao entre o Eu e o mundo, oorre-lhe pensamentode que algo deva ser feito. Com quando repousas, na pior hora no meio da noite atormentado por umpesadelo, estando aordado, quando os baluartes desmoronam-se e os abismos voiferam e perebesno fundo do teu ser, que a vida subsiste e que deves voltar a seu enal�o; mas omo? Assim �e ohomem no instantes de reorda�~ao, horrorizado, pensativo, desorientado. E, talvez, onhe�a ainda,no seu âmago profundo, a dire�~ao om o onheimento n~ao amado da profundeza, a autêntia dire�~aoque pela oferta, leva at�e a onvers~ao. Mas ele repudia este onheimento; o sol arti�ial da noite13n~ao pode suportar o que �e \m��stio". Ele hama para si o pensamento no qual ele, om raz~ao,on�ou profundamente: tal pensamento deve remediar tudo. N~ao �e a grande arte do pensamento ofato de pintar uma imagem do mundo heia de on�an�a e digna de f�e? Assim fala o homem aosseus pensamentos: \veja este monstro terr��vel estirado a�� om seus olhos ru�eis, n~ao �e, por aaso,o mesmo om o qual eu brinquei outrora? Lembras omo eles me sorriam om estes mesmos olhos,que eram t~ao bons?" E vê, meu Eu miser�avel, quero onfessar-te franamente: ele �e vazio, e tudoo que sempre fa�o por experiênia e utiliza�~ao n~ao penetra no fundo de sua averna. N~ao queresreoniliar-nos novamente, ele e eu, de tal maneira que ele se libere e eu me restabele�a?"E o pensamento d�oil e habilidoso pinta, om sua rapidez bem onheida, uma, ou antes, duass�eries de imagens sobre as paredes da direita e da esquerda. De um lado est�a o universo, (ou antesaontee o universo, visto que as imagens do mundo do pensamento s~ao autêntias inematogra�as).A min�usula Terra emerge do turbilh~ao dos astros, e, do fervilhamento sobre a terra, emerge o42



pequeno homem, e assim a hist�oria o transporta atrav�es dos tempos, para que ele reonstrua ompersistênia os formigueiros das iviliza�~oes, que ela aniquila. Abaixo desta s�erie de imagens est�aesrito: \Um e Todo". Do outro lado surge a alma. Uma �andeira tee a �orbita de todos os astros,a vida de todas as riaturas e toda a hist�oria universal; tudo isso �e um �o da mesma tessitura e n~aose hama mais, doravante, astros, riaturas e mundo mas sensa�~oes, representa�~oes ou at�e vivêniase estados da alma. E logo abaixo desta s�erie de imagens lê-se: \Um e Todo".Doravante, quando o homem estremee na aliena�~ao e o mundo o angustia, ele levanta o olhar(para a direita ou para a esquerda, pouo importa) e avista uma imagem. Ent~ao, ele vê que o Euest�a ontido no mundo e que, na verdade n~ao h�a Eu, e, por isso, o mundo n~ao pode prejudi�a-lo,e, ent~ao ele se tranq�uiliza; ou, ent~ao, ele vê que o mundo est�a ontido no Eu, e que, a�nal, n~ao h�amundo, e, por isso, ele tamb�em n~ao pode prejudiar o Eu, o que tranq�uiliza tamb�em. E uma outravez, quando o homem se estremee na aliena�~ao e o seu Eu o aterroriza, ele levanta os olhos e vêuma imagem, pouo importa qual: ou o Eu vazio est�a totalmente repleto de mundo ou submerso natorrente do mundo, e ele se tranq�uiliza.Por�em, hega um momento, que, ali�as, est�a pr�oximo, em que o homem que estremee levantaos olhos e vê, num s�o relane, as duas imagens de uma vez. E ent~ao um tremor mais profundo seapodera dele.
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Cap��tulo 3Tereira parteAs linhas de todas as rela�~oes, se prolongadas, entreruzam-se no Tu eterno.Cada Tu individualizado �e uma perspetiva para ele. Atrav�es de ada Tu individualizado a palavra-prin��pio invoa o Tu eterno. Da media�~ao do Tu de todos os seres, surge n~ao s�o a realiza�~ao dasrela�~oes para om eles mas tamb�em a n~ao realiza�~ao. O Tu inato realiza-se em ada uma delas, sem,no entanto, onsumar-se em nenhuma. Ele s�o se onsuma plenamente na rela�~ao imediata para omo Tu que, pela sua pr�opria essênia, n~ao pode tornar-se Isso.Os homens têm invoado o seu Tu eterno sob v�arios nomes. Quando antavam aquele que eraassim hamado, pensavam sempre no Tu; os primeiros mitos foram antos de louvor. Os nomesentraram, ent~ao, na linguagem do Isso; um impulso ada vez mais poderoso levou os homens apensarem no seu Tu Eterno e falar dele omo de um Isso. Todos os nomes de Deus permaneem, noentanto, santi�ados, pois, n~ao se fala somente sobre Deus, mas tamb�em se fala om Ele.Muitos quiseram admoestar que o nome de Deus fosse usado orretamente, pois ele estava dema-siadamente mal empregado. E, ertamente, �e o nome mais densamente pesado de todos os nomeshumanos. E por esta raz~ao, �e o mais impere��vel e indispens�avel. E que importam as divaga�oeserrôneas a respeito da essênia de Deus e das obras de Deus (ali�as, s�o houve e haver�a a�rma�~oeserradas sobre isso) em vista da Verdade Una de que todos os homens que invoaram a Deus, tinhamem mente Ele mesmo? Pois, aquele que, proferindo a palavra Deus, quer signi�ar realmente Tu,n~ao importa de que ilus~ao esteja tomado, invoa o verdadeiro Tu de sua vida, o qual n~ao pode serlimitado por nenhum outro e om o qual ele est�a em uma rela�~ao que engloba todas as outras.Mas tamb�em invoa Deus, aquele que abomina este nome e rê estar sem Deus quando invoa,om o impulso de todo o ser, o Tu de sua vida, omo aquele que n~ao pode ser limitado por nenhumoutro. *Quando, seguindo nosso aminho, enontramos um homem que, seguindo o seu aminho, vem aonosso enontro, temos onheimento somente de nossa parte do aminho, e n~ao da sua, pois esta n�osviveniamos somente no enontro.Do evento perfeito da rela�~ao onheemos, por tê-la vivido, a nossa sa��da, a nossa parte doaminho. A outra nos aontee, n�os n~ao a onheemos. Ela aontee para n�os no enontro. �E, naverdade, uma presun�~ao de nossa parte, falar sobre ela omo se fosse de algo al�em do enontro.O que deve nos oupar, aquilo pelo que n�os devemos nos interessar, n~ao �e a outra parte, mas anossa; n~ao �e a gra�a mas a vontade. A gra�a nos diz respeito, na medida em que n�os avan�amospara ela e aguardamos a sua presen�a; ela n~ao �e nosso objeto.45



O Tu se apresenta a mim. Eu, por�em, entro em uma rela�~ao imediata om ele. Assim, a rela�~ao�e, ao mesmo tempo, esolher e ser esolhido, passividade e atividade. Do mesmo modo, uma a�~aodo ser em sua totalidade omo supress~ao de todas as a�~oes pariais, e, por onseguinte, de todas assensa�~oes de a�~ao (as que n~ao s~ao fundamentadas sen~ao em sua limita�~ao re��proa), deve tornar-seneessariamente semelhante a uma passividade.Esta �e a atividade do homem que atingiu a totalidade, a atividade que se hamou o fazer-nada,onde nada mais isolado, nada parial se move no homem e, tamb�em nada dele interv�em no mundo;onde �e o homem total, enerrado e repousado em sua totalidade que atua; onde o homem tornou-seuma totalidade atuante. Ter onquistado a �rmeza nesta disposi�~ao, signi�a estar preparado parao enontro supremo.Para tanto n~ao �e neess�ario o despojar-se do mundo sens��vel omo um mundo de aparênia. N~aoh�a mundo aparente, s�o existe o mundo que, sem d�uvida, se nos revela duplo, visto que nossa atitude�e dupla. S�o deve ser quebrado o enanto da separa�~ao. N~ao �e neess�aria, tamb�em, a \supera�~aoda experiênia sens��vel"; ada experiênia, mesmo a mais espiritual, n~ao poderia nos forneer sen~aoum Isso. N~ao �e preiso, tamb�em dirigir-se a um mundo de id�eias e valores que n~ao nos pode tornar-se presente. Nada disso �e neess�ario. Pode-se dizer o que �e preiso? Por�em n~ao no sentido deuma presri�~ao. Nada do que algum dia foi inventado e imaginado nas �epoas do esp��rito humanoem mat�eria de presri�~oes, de prepara�~ao, de pr�atia ou medita�~ao, tem algo a ver om o fatooriginariamente simples do enontro. Qualquer que seja o proveito no onheimento ou a e��aia detal ou tal atividade, nada disso interfere naquilo de que �e aqui tratado. Esta realidade diz respeito aomundo do Isso e n~ao impele a dar nenhum passo, o passo que nos faria sair dele. N~ao s~ao presri�~oesque nos ensinam a sa��da. Isso s�o se pode demonstrar, na medida em que se estabelee um ��ruloque exlui tudo o que n~ao �e esta sa��da do mundo do Isso. Ent~ao torna-se patente, a �unia oisa queimporta: a perfeita aeita�~ao da presen�a.Naturalmente, quanto mais longe o homem adentrou-se no isolamento, tanto mais a aeita�~aoimplia um riso mais pesado, uma onvers~ao mais fundamental; n~ao se trata de algo omo a ren�uniado Eu, omo o mistiismo sup~oe geralmente; o Eu sendo indispens�avel a ada rela�~ao o �e tamb�empara a rela�~ao mais elevada, a qual s�o pode aonteer entre Eu e Tu; n~ao se trata da ren�unia do Eumas do falso instinto da auto-a�rma�~ao que impele o homem a fugir do mundo inerto, inonsistente,passageiro, onfuso e perigoso da rela�~ao, em dire�~ao ao ter das oisas.*Toda rela�~ao atual om um ser presente no mundo �e exlusiva. O seu Tu �e destaado, posto�a parte, o �unio existente diante de n�os. Ele enhe o horizonte, n~ao omo se nada mais existisse,mas tudo o mais vive na sua luz. Enquanto dura a presen�a da rela�~ao sua amplid~ao universal �einontest�avel. Por�em, desde que um Tu se torna um Isso a amplid~ao universal da rela�~ao paree umainjusti�a para om o mundo e sua exlusividade omo uma exlus~ao do universo.Na rela�~ao om Deus, a exlusividade absoluta e a inlusividade absoluta se identi�am. Aqueleque entra na rela�~ao absoluta n~ao se preoupa om nada mais isolado, nem om oisas ou entes, nemom a terra ou om o �eu, pois tudo est�a inlu��do na rela�~ao. Entrar na rela�~ao pura n~ao signi�apresindir de tudo, mas sim ver tudo no Tu; n~ao �e renuniar ao mundo mas sim proporionar-lhefundamenta�~ao. Afastar o olhar do mundo n~ao auxilia a ida para Deus; olhar �xamente nele tamb�emn~ao faz aproximar de Deus, por�em, aquele que ontempla o mundo em Deus, est�a na presen�a d'Ele.\Aqui o mundo, l�a Deus" tal �e uma linguagem do Isso; assim omo \Deus no mundo" �e outralinguagem do Isso. Por�em, nada abandonar, ao ontr�ario, inluir tudo, o mundo na sua totalidade,no Tu, atribuir ao mundo o seu direito e sua verdade, n~ao ompreender nada fora de Deus masapreender tudo nele, isso �e a rela�~ao perfeita.N~ao se enontra Deus permaneendo no mundo, e t~ao pouo enontra-se Deus ausentando-se dele:46



Aquele que, om todo o seu ser, vai de enontro ao seu Tu e lhe oferee todo ser do mundo enontra-o,Ele que n~ao se pode prourar.Sem d�uvida Deus �e o \totalmente Outro", Ele �e por�em o totalmente mesmo, o totalmente presente.Sem d�uvida, ele �e o \mysterium tremendum" uja apari�~ao nos subjuga, mas Ele �e tamb�em o mist�erioda evidênia que me �e mais pr�oximo do que o meu pr�oprio Eu.Na medida em que tu sondas a vida das oisas e a natureza da relatividade, hegas at�e o insol�uvel;se negas a vida das oisas e da relatividade, deparas om o nada; se santi�as a vida, enontras oDeus vivo. *O sentido-de-Tu do homem que experimenta, atrav�es das rela�~oes om o Tu individual, a deep�~aodo tornar-se Isso, este sentido aspira atingir o seu Tu Eterno, al�em de todas aquelas rela�~oes sem,ontudo, neg�a-las. N~ao omo se se prourasse uma oisa; na verdade, n~ao h�a uma proura de Deus,pois, n~ao h�a nada onde n~ao se possa enontr�a-lo. Quao insensato e sem esperan�a seria aquele quese afastasse de seu pr�oprio aminho a �m de prourar Deus; mesmo que houvesse onquistado todasabedoria da solid~ao e todo o poder de onentra�~ao, n~ao o enontraria. Ao ontr�ario, �e antes omoalgu�em que anda pelo seu aminho e deseja que este seja o aminho erto; no poder de seu desejo semanifesta a sua aspira�~ao. Cada evento de rela�~ao �e uma etapa que lhe possibilita um olhar sobre arela�~ao ompleta; assim, em todas as rela�~oes, ele n~ao toma parte da rela�~ao ompleta, mas tamb�emtoma parte, por estar pronto. Ele vai pelo seu aminho estando pronto e n~ao prourando; por issoele possui a serenidade para om as oisas e o modo de to�a-las que �e para elas uma ajuda. Por�em,quando ele enontra a rela�~ao ompleta, o seu ora�~ao n~ao se afasta das oisas, mesmo que tudoagora venha ao seu enontro de uma s�o vez. Ele aben�oa todas as elas que o abrigaram e todas nasquais ele se hospedar�a. Pois este ahado n~ao �e o �m do aminho mas o seu eterno entro.�E um ahado sem que se tivesse prourado; uma desoberta daquilo que �e primordial, origin�ario.O sentido do Tu que n~ao pode ser saiado, at�e que ele tenha enontrado o Tu in�nito, que lhe estavapresente desde o ome�o; bastou somente que esta presen�a se lhe tornasse totalmente atual, de umaatualidade da vida santi�ada do mundo.N~ao signi�a que Deus possa ser deduzido de alguma oisa, por exemplo, da natureza omo o seuautor ou da hist�oria, omo seu guia ou ent~ao do sujeito, omo o si-mesmo que nele se reete. N~ao queexista um \dado" qualquer que fosse dele deduzido, mas signi�a o existente diante de n�os, na suaimediatez, sua proximidade e dura�~ao, que s�o pode ser legitimamente invoado, mas n~ao evoado.*Pretende-se ver, omo elemento essenial na rela�~ao om Deus, um sentimento hamado \senti-mento de dependênia" ou mais laramente, em termos mais reentes, o sentimento de riatura. Pormais orreto que seja fazer real�ar e de�nir este elemento, aentuando-o de um modo exlusivo, sedesonhee o ar�ater da rela�~ao perfeita.O que j�a foi dito a respeito do amor, vale aqui om maior raz~ao: os sentimentos simplesmenteaompanham o fato da rela�~ao, que n~ao se realiza na alma, mas entre o Eu e o Tu. Por mais quese queira oneber o sentimento omo essenial, ele permanee submisso ao dinamismo da alma,onde um �e ultrapassado, superado, abolido pelo outro; difereniando-se da rela�~ao, o sentimentobaseia-se nuna esala. Mas, antes de tudo, ada sentimento tem seu lugar no seio de uma tens~aode polaridade; ele toma sua or e seu sentido n~ao somente em si pr�oprio, mas tamb�em em seu polooposto; ada sentimento �e ondiionado pelo seu ontr�ario. A rela�~ao absoluta que, na realidade,engloba todas as relativas e n~ao �e parial omo estas, mas total om realiza�~ao e uni�a�~ao delas, �e47



relativizada do ponto de vista psiol�ogio, na medida em que �e reduzida a um sentimento delimitadoque �e real�ado.Do ponto de vista da alma, a rela�~ao perfeita s�o pode ser onebida omo bipolar, omo uma\oinidentia oppositorum", omo uni~ao dos sentimentos ontr�arios. Sem d�uvida, um dos p�olos -reprimido pela atitude fundamentalmente religiosa da pessoa - desaparee �a onsiênia retrospetivae s�o poder�a ser lembrada na profundeza mais pura e imparial da introspe�~ao.Sim, sem d�uvida, na rela�~ao pura, tu te sentiste inteiramente dependente omo nuna em algumaoutra foste apaz de te sentir - e tamb�em inteiramente livre omo nuna e em nenhum lugar: riaturae riador. O que possuias, ent~ao, n~ao era mais um destes sentimentos limitado pelo outro, mas ambossem reserva e juntos.Que neessitas de Deus, mais do que tudo, sempre o sabes em teu ora�~ao: por�em, n~ao sabestamb�em que Deus neessita de ti, de ti na plenitude de sua eternidade? Como existiria o homem seDeus n~ao tivesse neessidade Dele, omo tu existirias? Neessitas de Deus para existir e Deus temneessidade de ti para aquilo que, justamente, �e o sentido de tua vida. Os ensinamentos e poemastentam dizer mais e o fazem demasiadamente; que triste e pedante verborr�eia que fala do \Deus emdevir"; que, de fato haja um devir de Deus vivo, sabemos, ertamente em nosso ora�~ao. O mundon~ao �e um jogo divino; ele �e um destino divino. O fato de que exista o mundo, que o homem, a pessoahumana exista, que eu e tu existamos tem um sentido divino.A ria�~ao - ela se realiza em n�os, ela penetra em n�os pelo ardor, nos transforma pelo seu brilho,n�os estremeemos, desvaneemos, submetemo-nos. N�os nos assoiamos a ela, enontramos nela oriador, n�os nos ofereemos a ela omo auxiliares e ompanheiro;Dois grandes servidores perorrem os tempos: a pree e a oferta. Aquele que ora arrepende-se emum sentimento de dependênia sem reserva e sabe - de um modo inompreens��vel - que atua sobreDeus, mesmo sabendo que nada exige de Deus; pois, quando n~ao aspira a nada para si, ele vê a suaa�~ao brilhar na hama suprema. E aquele que apresenta a oferta? N~ao posso menosprez�a-lo esteorreto servidor do passado que julgava que Deus desejava o perfume de seu holoausto; ele sabiade um modo insano, por�em forte, que se podia e que se devia ofereer a Deus; isso tamb�em sabeaquele que oferee a Deus sua vontade humilde a �m de enontr�a-lo em sua grande vontade \Tuavontade seja feita" �e tudo o que ele diz mas a verdade ompleta para ele: \atrav�es de mim, de quemneessitas". Em que a pree e a oferta diferem de toda magia? Esta pretende agir, sem entrar narela�~ao, e pratia seus artif��ios no vazio; a pree e a oferta, por�em, oloam-se \diante da Fae", narealiza�~ao da palavra-prin��pio sagrada que signi�a a�~ao m�utua. Eles proferem Tu e o ouvem.Querer ver a rela�~ao pura omo uma dependênia �e querer desatualizar um dos sustent�aulos darela�~ao e por isso mesmo, ela pr�opria. *O mesmo oorre, do outro lado, quando se vê, omo elemento essenial no ato religioso, a absor�~aoe a desida no si mesmo, seja livrando o si mesmo de todo ondiionamento da egoidade, sejaonebendo-o omo o �Unio que pensa e que �e. O primeiro destes tidos de onsidera�~ao sup~oe queDeus venha integrar-se no ser livre do eu ou que este venha a realizar-se em Deus; o segundo tipojulga que o ser livre do eu se oloque imediatamente em si mesmo omo se fora na Unidade divina.O primeiro tipo implia, portanto que, em um momento supremo, o dizer-Tu deixa de existir j�a quea dualidade �e abolida; o segundo que n~ao h�a verdade no dizer-Tu, pois j�a n~ao h�a mais, na realidade,dualidade. Se o primeiro tipo de onsidera�~ao rê na uni�a�~ao do divino e do humano, o segundoaredita na identidade do divino e do humano. Ambos a�rmam um al�em do Eu e do Tu, que noprimeiro aso �e um al�em em devir - por exemplo no êxtase - e o outro, um al�em que existe e quese revela - por exemplo, na ontempla�~ao de si do sujeito pensante. Ambos suprimem a rela�~ao; deum modo dinâmio no primeiro, onde o Eu �e abolido pelo Tu, que agora n~ao �e mais Tu mas o ser48



�Unio; de um modo est�atio, por assim dizer, no segundo tipo, onde o Eu absorvido no Si-mesmo,onhee-se omo o �unio existente. A doutrina da dependênia n~ao deixa ao Eu, que sustenta o arouniversal da rela�~ao pura, sen~ao uma realidade, t~ao v~a e d�ebil a ponto de n~ao areditar mais que elaseja apaz de sustentar algo; enquanto que uma doutrina da absor�~ao deixa desapareer este aro nomomento de sua perfei�~ao, a outra onsidera-o uma quimera a ser superada.As doutrinas da absor�~ao relamam para si as grandes f�ormulas da identi�a�~ao - uma delassobretudo invoa a palavra de S~ao Jo~ao: \Eu e o Pai somos um",1 a outra invoa a doutrina deSandilya \O que envolve tudo �e o meu si mesmo no fundo do ora�~ao".2Os aminhos destas senten�as se op~oem frontalmente. A primeira, (ap�os uma emana�~ao sub-terrânea), jorra da vida mitiamente grande de uma pessoa e se realiza em doutrina. A outra emergeno interior de uma doutrina e ulmina (provisoriamente) na vida mitiamente grande de uma pessoa.Por este aminho, transforma-se o ar�ater da senten�a. O Cristo da tradi�~ao joanina, o Verbo queuma vez se enarnou, onduz ao Cristo de Mestre Ekart, que Deus engendra eternamente na almahumana. A f�ormula da oroa�~ao de si mesmo nos Upanishads: \Eis aqui o atual, o Si-mesmo, tu o�es", onduz mais rapidamente �a f�ormula budista da deposi�~ao: \Um Si-mesmo e aquilo que perteneao si n~ao �e para ser ompreendido nem na verdade nem na atualidade".O ome�o e o �m deste dois aminhos devem ser onsiderados separadamente.Que a invoa�~ao do \somos um" �e infundada, torna-se laro para quem ler imparialmente,par�agrafo por par�agrafo, o Evangelho segundo Jo~ao. �E, sem d�uvida, o Evangelho da rela�~ao pura.H�a mais verdade aqui do que na f�ormula familiar dos versos m��stios: \Eu sou tu e tu �es eu". OPai e o Filho onsubstaniais - podemos a�rmar: Deus e o Homem onsubstaniais, onstituem opar indestrut��velmente atual, os dois suportes da rela�~ao primordial, que vinda de Deus ao homemse hama miss~ao e mandamento, indo do homem a Deus se hama ontempla�~ao e esuta e entreos dois se hama onheimento e amor. �E nesta rela�~ao que o �lho, embora o Pai habite e operenele, se inlina diante daquele que �e \maior" que ele e ora. S~ao v~as todas as tentativas modernasem interpretar esta realidade origin�aria do di�alogo omo um relaionamento do Eu ao Si-mesmo oualgo semelhante, um fenômeno fehado no qual a interioridade do homem seria auto-su�iente; taistentativas pertenem �a hist�oria insond�avel da desatualiza�~ao.- E a m��stia? Ela relata omo se pode viveniar a unidade sem dualidade. Pode-se duvidar daexatid~ao de seu relato?- Conhe�o n~ao somente um, mas dois eventos onde se perde a onsiênia da dualidade. A m��stiaos onfunde, �as vezes, em sua linguagem, omo tamb�em eu os onfundi outrora.Um destes eventos �e o da alma que alan�a a unidade. N~ao se trata de algo que se passa entreDeus e o homem, mas algo que oorre no homem. As for�as se onentram em um n�uleo, tudoo que tenta desvi�a-las �e dominado, o ser permanee em si mesmo e rejubila, omo diz Paraelso,em sua exalta�~ao. Para o homem este �e o instante deisivo. Sem este, o homem n~ao �e apto paraa obra do esp��rito. Com ele, deide no seu ��ntimo, se isso signi�a prepara�~ao ou satisfa�~ao. Ohomem onentrado na unidade pode entrar em rela�~ao - somente agora plenamente poss��vel - omo mist�erio e a salva�~ao. Mas, ele pode tamb�em saborear a feliidade da onentra�~ao e voltar �adispers~ao, sem aatar a tarefa suprema. Em nosso aminho tudo �e deis~ao: volunt�aria, pressentida,sereta; esta deis~ao, no âmago de nosso ser, �e a mais originariamente sereta e a que nos determinamais poderosamente.O outro evento �e aquele insond�avel tipo do ato de rela�~ao pelo qual se perebe que a dualidade setorna unidade: (o um e o um unidos, a�� a nudez brilha na nudez)3 O Eu e Tu desapareem, a huma-nidade que, h�a pouo estava na presen�a da divindade, se submerge nela; apareem a glori�a�~ao, adiviniza�~ao e a unidade. Por�em, quando algu�em iluminado e esgotado, voltar �a mis�eria das oisasterrestres e reetir om ora�~ao advertido sobre os dois eventos, o ser n~ao lhe apareeria dividido e,em uma das partes, abandonado �a perdi�~ao? De que serve �a minha alma poder ser de novo afastada49



deste mundo, se esse mundo permanee neess�aria e totalmente apartado da unidade? Para que este\prazer de Deus" em uma vida dividida em dois? Se este momento elestial de abundante riquezanada tem em omum om o meu pobre momento terrestre, o que me importa, pois devo ontinuarvivendo sobre a terra, devo ainda viver om toda a seriedade? Eis omo se deve ompreender osmestres que renuniaram �as del��ias do êxtase da \uni�a�~ao". Tal uni�a�~ao n~ao era uma uni�a�~ao.Eu os ompararia om os homens que, na paix~ao do Eros realizado, s~ao de tal modo transportadospelo milagre do abra�o que a onsiênia do Eu e do Tu ede lugar, neles, ao sentimento de umaunidade que n~ao dura e n~ao pode durar. O que o vidente extasiado hama uni�a�~ao, �e a dinâmiaextasiada da rela�~ao; n~ao �e uma unidade surgida no instante do tempo universal na qual viriamfundir-se o Eu e o Tu, mas �e o dinamismo da pr�opria rela�~ao que, oloando-se diante dos sustenta-dores desta rela�~ao, �rmemente postos um diante do outro, pode onfund��-la om o sentimento dovidente extasiado. Aqui existe, ent~ao, um transbordamento marginal do ato de rela�~ao. A pr�opriarela�~ao, sua unidade vital �e sentida om tal veemênia que os seus omponentes pareem empalideerdiante dela, e que pela sua existênia, o Eu e o Tu, entre os quais ela se institui, ser~ao esqueidos.Trata-se, aqui, de um destes fenômenos que enontramos nas margens, onde a atualidade se ampliae se dilui. Por�em, maior que estas osila�~oes enigm�atias da margem do ser �e a realidade entral dahora quotidiana e terrena onde um raio luminoso, sobre um galho, te faz pressentir o Tu eterno.Aqui, se oloa a exigênia de outra doutrina da absor�~ao, segundo a qual o universo e o si-mesmos~ao idêntios de tal modo que nenhum dizer-Tu pode garantir uma �ultima atualidade.A pr�opria doutrina ont�em a resposta a esta exigênia. Um Upanishad onta omo o pr��nipe dosdeuses, Indra, foi ao enontro de Pradshapati, o esp��rito riador, para aprender om ele a enontrare onheer o si-mesmo. Ele permanee um s�eulo na esola; despedido duas vezes om informa�~oesinsu�ientes at�e que, �nalmente, o justo lhe foi revelado: \Quando se dorme em sono profundo esem sonhos, tal �e o si-mesmo, tal �e o imortal, o erto, o universal", Indra se retira, mas, logo umesr�upulo se apodera dele; ele se volta e pergunta: \Em tal estado, �o Sublime, ningu�em sabe algosobre o si-mesmo: \Isso sou eu" e n~ao: \isso s~ao os entes". Ele aiu no aniquilamento. N~ao vejo a��nenhum proveito. �E, de fato, assim, Senhor, responde Pradshapati.Na medida em que esta doutrina ont�em uma a�rma�~ao sobre o verdadeiro ser, n~ao importa qualseja o seu onte�udo de verdade - que n~ao podemos desobrir nesta vida - om uma oisa, ele nadatem em omum: a atualidade; ela �e obrigada, ent~ao, a rebaix�a-la a um mundo de aparênia. Ena medida em que esta dourtina ont�em uma india�~ao para se aprofundar no verdadeiro ser, elan~ao onduz �a atualidade vivida, mas para o aniquilamento, onde n~ao reina onsiênia alguma, deonde n~ao surge lembran�a alguma. O homem que emerge deste aniquilamento, pode reonheer aexperiênia atrav�es da express~ao-limite da n~ao-dualidade, sem, no entanto, poder ham�a-la unidade.Queremos, todavia, tomar um uidado sagrado do bem sagrado de nossa atualidade que nos �epara esta vida e, talvez para nenhuma outra vida mais pr�oxima da verdade.Na atualidade vivida n~ao h�a unidade do ser. A atualidade �e somente a�~ao; sua for�a e profundidades~ao as desta a�~ao. E mais, s�o h�a atualidade \interior" na medida em que houver a�~ao m�utua. Aatualidade mais forte e profunda �e aquela onde tudo se dirige �a a�~ao, o homem na sua totalidade,sem reserva, e o Deus que tudo envolve, o Eu uni�ado e o Tu ilimitado.O Eu uni�ado, pois. j�a falei sobre isso a atualidade vivida implia a uni�a�~ao da alma, aonentra�~ao de for�as em um n�uleo, o instante deisivo para o homem. Mas, isso n~ao �e, omoaquela absor�~ao, uma abstra�~ao da pessoa atual. A absor�~ao n~ao quer onservar sen~ao o que �e puro,autêntio, dur�avel e se desfazer de tudo o mais; a onentra�~ao n~ao onsidera o instintivo omoimpuro, assim omo n~ao onsidera o sens��vel omo super�ial e o emotivo omo fugaz; tudo deve serinlu��do, integrado. Ela n~ao deseja o si mesmo abstrato, mas o homem inteiro, integral. Ela quer aatualidade, ela �e a atualidade.A doutrina da absor�~ao exige e promete a entrada no uno pensante, \naquele que pensa o mundo",50



no sujeito puro. Por�em, na realidade vivida, n~ao h�a pensante sem pensado, e mais, aqui o pensantedepende tanto do pensado omo este daquele. Um sujeito que dispensa um objeto anula a sua pr�opriaatualidade. N~ao h�a pensante em si sen~ao no pensamento do qual ele �e o produto e o objeto, omo umoneito-limite isento de qualquer representa�~ao. Assim, ele existe, na determina�~ao anteipadora damorte, �a qual se pode omparar um sono profundo quase t~ao impenetr�avel quanto ela. Finalmente,existe na mensagem da doutrina sobre um estado de absor�~ao que se assemelha a um estado de sonoprofundo, por natureza, sem onsiênia e sem mem�oria. S~ao estes os inos mais altos do mundo doIsso. Deve-se respeitar o sublime poder de ignorar e reonheê-lo respeitosamente omo aquilo que,no m�aximo, se pode viveniar mas que n~ao se pode viver.Buda, o \perfeito", e o que aperfei�oa n~ao fala. Ele se reusa a opinar sobre se a unidade existe ouse n~ao existe; ele n~ao diz se aquele que passou por todas as prova�~oes da absor�~ao subsiste, depois damorte, na unidade, ou se ele n~ao subsiste. Esta reusa, este \nobre silênio" pode ser interpretadode dois modos: um te�orio, porque a perfei�~ao esapa �as ategorias do pensamento e do disurso; ooutro pr�atio, porque a revela�~ao de sua essênia n~ao basta para fundamentar uma verdadeira vidade salva�~ao. As duas interpreta�~oes se ompletam omo verdade: aquele que faz do ente um objetode uma proposi�~ao, leva-o para o mundo da divis~ao4 para a ant��tese do mundo do Isso - no qual n~aoexiste vida de salva�~ao. \Oh! monge, quando a opini~ao de que a alma e o orpo s~ao essenialmenteidêntios prevalee, n~ao pode haver vida de salva�~ao; oh! monge, quando a opini~ao de que a alma�e uma oisa e o orpo outra prevalee, n~ao pode, tamb�em, haver vida de salva�~ao." No mist�erioontemplado, omo na realidade vivida o que reina n~ao �e o \�e assim" nem o \n~ao �e assim" n~ao �e nemo ser nem o n~ao-ser, mas o assim-e-de-outro modo, o ser-e-o-n~ao-ser, o indissol�uvel. Apresentar-seindiviso em fae do mist�erio indiviso �e ondi�~ao origin�aria de salva�~ao. �E evidente que Buda foium daqueles que reonheeu isso. Como todos os verdadeiros mestres, ele quer ensinar n~ao umadoutrina mas o aminho. Ele n~ao ontesta sen~ao uma �unia a�rma�~ao, a dos \insensatos", para osquais n~ao h�a a�~ao, nem ato, nem for�a; pode-se seguir o aminho. Ele arrisa uma s�o a�rma�~ao,por�em, deisiva: \H�a, �o monges, um ser que n~ao naseu, que n~ao se transformou, que n~ao foi riadoou formado". Se este ser n~ao existisse, n~ao existiria �m algum. Ele existe, e o aminho tem uma�naldade.�E at�e aqui que podemos, permaneendo �eis �a verdade de nosso enontro, seguir Buda; um passomais, seriamos in��eis �a atualidade de nossa vida. Pois, a verdade e a atualidade, que n�os n~ao tiramosde n�os mesmos mas que nos s~ao dadas e repartidas, nos ensinam que, se este �m �e somente um entreoutros, n~ao pode ser o nosso; se for o �m ele �e falsamente �xado. E mais: se for um �m entre outros,o aminho pode onduzir at�e ele; se for o �m, o aminho somente onduz mais perto dele.Buda designa omo o �m a \aboli�~ao da dor", isto �e, do devir, da morte: a reden�~ao do ��rulo dosnasimentos. \N~ao h�a volta �a vida" tal �e a f�ormula daquele que se libertou do desejo de existêniae, om isso, do dever-tornar-se-ontinuamente.5 Ignoramos se h�a regresso; n�os n~ao prologamos, paraal�em desta vida, as linhas da dimens~ao de tempo na qual vivemos e n~ao tentamos desobrir o quedeseja revelar-se a n�os em seu tempo e segundo sua lei. Se soub�essemos que h�a um regresso, n�os n~aoprourar��amos de modo algum, esapar dele, por�em em vez de aspirar a existênia bruta, desejar��amospoder proferir, em ada existênia, segundo seu modo e sua l��ngua, o Eu eterno do efêmero e o Tueterno do imortal.N~ao sabemos se Buda leva a bom termo a liberta�~ao da neessidade-de-renasimento. Certamenteonduz a um �m intermedi�ario que nos interessa tamb�em: �a uni�a�~ao da alma. Por�em, para nosonduzir a ele, n~ao s�o ele nos onserva afastados da \oresta de opini~oes", o que �e neess�ario, mastamb�em da \ilus~ao das formas" que longe de ser uma ilus~ao, �e o mundo autêntio (apesar dosparadoxos subjetivistas da intui�~ao que para n�os fazem parte dele). Seu aminho �e tamb�em umaabstra�~ao e quando ele fala por exemplo, de tomar onsiênia dos proessos de nosso orpo, elequer dizer om isso quase o ontr�ario do onheimento erto de nosso orpo. E ele n~ao onduz o seruni�ado mais adiante at�e o supremo dizer-Tu que lhe �e ofereido. Sua deis~ao, no âmago do ser,paree levar �a supress~ao da possibilidade de dizer-Tu.51



Buda onhee o dizer-Tu ao homem - isto patenteia-se pelo trato om os dis��pulos, trato esse que,embora fortemente superior, �e imediato - por�em ele n~ao o ensina; pois o simples onfronto fae-a-faede um ser om outro �e estranho a este amor que se hama \enerrar indistintamente em seu seiotudo o que se tornou". Sem d�uvida, ele onhee tamb�em, no âmago de seu silênio o dizer-Tu para oprin��pio primeiro, para al�em de todos os \deuses" que ele trata omo dis��pulos; o seu ato proveiode um fenômeno de rela�~ao que se tornou substanial, ato este que �e tamb�em uma resposta ao Tu;mas ele n~ao diz nada.Os seus seguidores em todas as na�~oes, o \Grande Ve��ulo"6 o renegaram majestosamente. Elesinvoaram sob o nome de Buda, o Tu eterno dos homens. Eles o aguardam omo ao Buda futuro, o�ultimo desta �epoa, aquele que deve realizar o amor.Toda doutrina da absor�~ao repousa sob a ilus~ao gigantesa do esp��rito humano, voltado para simesmo, de que ele existe no interior do homem. Na verdade ele existe a partir do homem, entre ohomem e o que n~ao �e o homem. Na medida em que o esp��rito voltado sobre si renunia a este seusentido, ao sentido da rela�~ao, ele �e obrigado a oloar no homem aquilo que n~ao �e o homem, ele �eobrigado a reduzir o mundo e Deus a um estado de alma. Esta �e a ilus~ao ps��quia do esp��rito.\Eu anunio, �o amigo, diz Buda, que este alto orpo de aseta, dotado de sensibilidade, habitan~ao s�o o mundo, o nasimento, a aboli�~ao do mundo mas tamb�em o aminho que leva a essa aboli�~aodo mundo".Isso �e verdadeiro, por�em, em �ultima an�alise n~ao �e mais verdadeiro.Sem d�uvida o mundo \habita" em mim enquanto representa�~ao, do mesmo modo que habito neleenquanto oisa. Mas isso n~ao implia que ele esteja em mim, assim omo n~ao estou realmente nele.Ele e eu nos inlu��mos mutuamente. A ontradi�~ao mental inerente ao v��nulo om o Isso �e abolidapelo v��nulo om o Tu que n~ao me separa do mundo sen~ao para ligar-me a ele.Trago em mim o sentido do si-mesmo que n~ao integra om o mundo. O sentido do ser, que n~aopode ser integrado na representa�~ao, o mundo o leva em si. O sentido do ser n~ao �e, por�em, um\querer" pens�avel, mas �e a pr�opria mundanidade do mundo, assim omo o sentido do si-mesmo n~ao �eum sujeito ognosente, mas a total egoidade do Eu. N~ao abe aqui uma \redu�~ao" a uma realidadeanterior: aquele que n~ao respeita as �ultimas unidades, anula o sentido que �e apreens��vel mas n~aoompreens��vel.O nasimento e a aboli�~ao do mundo n~ao est~ao em mim; mas n~ao est~ao tamb�em fora de mim; elessimplesmente n~ao s~ao mas aonteem sempre e seu aonteimento n~ao s�o se solidariza om minhavida, om minha deis~ao, om minha obra, om meu servi�o, mas tamb�em dependem de mim, deminha vida, de minha deis~ao, de minha obra e de meu servi�o. N~ao depende, por�em, do fato de eu\a�rmar" ou \negar" o mundo em minha alma, mas do fato de eu transformar em vida minha atitudede alma diante do mundo, uma vida que atua no mundo, uma vida atual; e numa vida atual podemruzar-se aminhos que provêm de atitudes de alma bem diferentes. Por�em, aquele que se ontentaem viveniar sua atitude, e somente realiz�a-la em sua alma, pode ser bem rio em pensamentos, mas�e sem mundo, e todos os jogos, as artes, a embriaguês, os entusiasmos e mist�erios que nele se passamn~ao atingem nem mesmo a pele do mundo. Enquanto algu�em se liberta somente em seu si-mesmo,n~ao pode fazer nem bem nem mal ao mundo, n~ao importa ao mundo. Somente aquele que rê nomundo pode ter algo a ver om o mundo. Se ele se arrisa nele, n~ao permanee privado de Deus.Se amamos o mundo atual, que n~ao quer deixar-se abolir, realmente, em todos os seus horrores,se ousarmos enla��a-lo om os bra�os de nosso esp��rito, ent~ao nossas m~aos enontrar~ao as m~aos quesuportam o mundo.Nada sei sobre um \mundo" e sobre uma \vida no mundo" que separe algu�em de Deus; o que assimse denomina �e a vida om o mundo do Isso, que se tornou estranho, que �e experieniado e utilizado.Aquele que verdadeiramente vai ao enontro do mundo vai ao enontro de Deus. �E neess�ario sereolher e sair de si, realmente os dois, o \um-e-outro" que �e a unidade.52



Deus envolve o universo mas n~ao �e o Universo; do mesmo modo Deus abara o meu si-mesmoe n~ao o �e. Por ausa deste querer inef�avel, posso dizer Tu em minha l��ngua, omo ada um podeproferi-lo na sua; em virtude deste querer, existe o Eu e o Tu, o di�alogo, a l��ngua, o esp��rito ujo atoorigin�ario �e a linguagem. en�m, desde toda a eternidade, a Palavra.*A situa�~ao \religiosa" do homem, sua existênia na presen�a �e araterizada por antinomias es-seniais e insol�uveis. O fato de serem insol�uveis onstitui a essênia destas antinomias. Quem admitea tese e rejeita a ant��tese, altera o sentido da situa�~ao. Tentar pensar uma s��ntese �e destruir o sen-tido da situa�~ao. Esfor�ar-se em relativizar estas antinomias �e abolir o sentido da situa�~ao. Quererresolver os onitos destas antinomias om outra oisa a n~ao ser a vida, �e pear ontra o sentido dasitua�~ao. O sentido da situa�~ao �e, de um lado, que ela deve ser vivida om todas as suas antinomias,e, de outro, que ela s�o pode ser vivida sem essar, sempre nova, imprevis��vel, inimagin�avel, imposs��velde ser presrita.Uma ompara�~ao entre as antinomias religiosas e as antinomias �los�o�as poder�a eslareer isso.Kant pode relativizar a antinomia �los�o�a entre a neessidade e a liberdade atribuindo aquela aomundo fenomenal e esta ao mundo do ser, de tal modo que os dois postulados essem de se oporfrontalmente, e mais, perfa�am um ompromisso, assim omo os mundos, nos quais eles s~ao v�alidos.Por�em se eu penso a neessidade e a liberdade, n~ao em um universo de pensamento, mas na atualidadede minha presen�a-diante-de-Deus; se eu sei que \estou entregue em suas m~aos" e que aos mesmotempo \tudo depende de mim", ent~ao n~ao posso tentar esapar ao paradoxo que tenho para viver,onsignando aos dois prin��pios inonili�aveis dois dom��nios separados. N~ao devo ent~ao reorrer anenhum artif��io teol�ogio a �m de failitar uma reonilia�~ao oneitual; devo obrigar-me a vivê-lossimultaneamente e se s~ao vividos, eles s~ao um. *Os olhos do animal têm o poder de uma grande linguagem. Por si pr�oprios, sem o aux��lio desons e gestos, mais eloq�uentes quando est~ao absortos inteiramente em seu olhar, eles desvendam omist�erio no seu enobrimento natural, isto �e, na ansiedade do devir. Somente o animal onhee esteestado do mist�erio, somente ele pode revel�a-lo para n�os - mist�erio este que somente deixa abrir-se en~ao revelar-se. A linguagem na qual isso aontee �e o que ela exprime: a ansiedade, a emo�~ao dariatura oloada entre o reino da seguran�a vegetal e o reino da aventura espiritual. Esta linguagem�e o balbuio da natureza, sob o primeiro envolvimento do esp��rito, antes que ela se abandone a elepara sua aventura �osmia que hamamos homem. Todavia, disurso nenhum repetir�a o que estebalbuio pode omuniar.Olho �as vezes nos olhos dum gato dom�estio. O animal dom�estio n~ao reebeu algo de n�os, omo�as vezes imaginamos, o dom do olhar verdadeiramente \eloq�uente", mas somente - ao pre�o daingenuidade elementar - a fauldade de nô-lo endere�ar, a n�os que n~ao somos animais. Mas, por isso,ele tomou em si, em sua aurora e ainda em seu alvoreer, n~ao sei que ar de espanto e interroga�~aoque, s~ao totalmente ausentes no primitivo, apesar de sua ansiedade. �E inontest�avel que o olhardeste gato, iluminado pelo bafejo de meu olhar de in��io me pergunta: \�E poss��vel que tu te oupesde mim? O que desejas realmente de mim �e outra oisa do que simples passa-tempo? Interessas-tepor mim? Existo para voê, existo? O que vem de ti para mim? O que h�a em torno de mim? Oque me aontee? O que �e isto?" (Eu aqui �e uma per��frase para uma palavra que n~ao temos, pelaqual se designaria a si mesmo sem o Eu; por \Isto" deve-se representar o uxo do olhar humano emtoda atualidade de sua for�a de rela�~ao). O olhar do animal, esta express~ao de ansiedade apenasabriu-se enormemente e j�a se apagava. Meu olhar era perseverante mas n~ao era mais o uxo do olharhumano. 53



A rota�~ao do eixo universal que inaugura o evento da rela�~ao havia suedido quase imediatamenteoutra, que oloa um �m nela. H�a pouo, o mundo do Isso nos envolvia, o mundo do Tu haviaemanado das profundezas no instante de um olhar e agora j�a aiu de novo no mundo do Isso.Relato este pequeno aonteimento que me aonteeu algumas vezes por ausa da linguagem destaaurora e oaso, quase imperept��veis do sol espiritual. Em nenhum outro, senti t~ao profundamente aefemeridade da atualidade de todas as rela�~oes om os seres, a melanolia sublime de nosso destino,a volta fatal do Tu individualizado ao Isso. Pois, aso ontr�ario entre a manh~a e a noite desteaonteimento, havia um dia, por mais breve que fosse; mas, a��, a manh~a e o anoiteer se fundiamum no outro, a luz do Tu apenas apareia e j�a se desvaneia. O peso do mundo do Isso havia sidorealmente tirado de mim e do animal, no espa�o de um olhar? Eu podia, em todo aso, lembrar-meainda, mas o animal havia rea��do do balbuio de seu olhar �a ansiedade muda e quase sem lembran�as.Como �e poderosa a ontinuidade do mundo do Isso! E omo s~ao fr�ageis as apari�~oes do Tu!Tantas oisas nuna hegam a romper a rosta da realidade material. Oh! d�ebil peda�o de miauja vis~ao me deu erta vez, por primeiro, a entender que o Eu n~ao �e algo que existe \em mim" - etodavia, �e somente em mim que me uni a ti; foi somente em mim e n~ao entre ti e mim que o eventose suedeu outrora. Por�em, quando um ente vivo surge dentre as oisas e se torna um ser para mime se volta para mim na proximidade e na palavra, qu~ao inevitavelmente breve o instante no qual esteser nada mais �e do que um Tu! N~ao �e a rela�~ao que neessariamente se debilita, mas a atualidadede sua imediatez. O pr�oprio amor n~ao pode persistir na imediatez da rela�~ao; ele dura, por�em numaalternânia de atualidade e de latênia. Cada Tu no mundo �e obrigado por sua pr�opria natureza, ase tornar uma oisa para n�os ou de voltar sempre ao estado de oisa.Somente em uma rela�~ao que tudo envolve, a pr�opria latênia �e atualidade. Somente um Tu,por essênia, n~ao deixa de ser um Tu para n�os. Quem onhee Deus, onhee, sem d�uvida, odistaniamento de Deus, e o tormento da sea que amea�a o ora�~ao angustiado, mas n~ao a ausêniade presen�a. N�os �e que n~ao estamos sempre presentes.O amante da Vita Nuova diz, exata e justamente, o mais das vezes Ella e, somente �as vezes, Voi.O vidente do Paradiso, quando diz Colui, usa um terno impr�oprio - por neessidade po�etia - e sabedisso. Que se invoque Deus omo um Ele ou omo um Isso �e sempre uma alegoria. Ao dizermos Tupara Ele �e o sentido mortal tornando palavra a verdade inquebrant�avel do mundo.*Toda rela�~ao atual no mundo �e exlusiva; o outro penetra nela e vinga a sua exlus~ao. Somentena rela�~ao om Deus a exlusividade e a inlusividade absolutas se unem numa unidade, onde tudo�e englobado.Toda rela�~ao atual no mundo repousa sobre a individua�~ao; esta �e a sua del��ia pois, s�o assim �epermitido o onheimento m�utuo daqueles que s~ao diferentes; ela �e tamb�em o seu limite pois, assimimpede tanto o perfeito reonheer omo o perfeito ser-reonheido. Na rela�~ao perfeita, o meu Tuengloba o meu si-mesmo, sem no entanto, ser o si-mesmo; o meu reonheimento limitado se expandena possibilidade ilimitada de ser reonheido.Toda rela�~ao atual no mundo realiza-se numa permuta de atualidade e latênia, todo Tu individualdeve transformar-se em ris�alida do Isso para que as asas res�am novamente. Mas, na verdadeirarela�~ao, a latênia n~ao �e mais que a pausa da atualidade onde o Tu permanee presente. O Tu eterno�e, segundo sua essênia, um Tu; �e nossa natureza que nos obriga a inseri-lo no mundo do Isso e nalinguagem do Isso. *54



O mundo do Isso �e oerente no espa�o e no tempo.O mundo do Tu n~ao tem oerênia nem no espa�o nem no tempo.Sua oerênia ele a possui no entro onde as linhas prolongadas das rela�~oes se ortam: no Tueterno.No grande privil�egio da rela�~ao pura, os privil�egios do mundo do Isso s~ao abolidos. A ontinuidadedo mundo do Tu �e assegurado gra�as a esse privil�egio: os momentos isolados das rela�~oes se unempara uma vida de v��nulo no mundo. Este privil�egio onfere ao mundo do Tu seu poder formador;o esp��rito �e apto a penetrar nele e transform�a-lo. Gra�as a este privil�egio n~ao somos abandonados �aestranheza do mundo, nem �a desatualiza�~ao do Eu e �a tirania de fantasmas. A onvers~ao onsiste emreonheer novamente o entro e a ele voltar-se novamente. Neste ato essenial ressurge a for�a derela�~ao do homem, a onda de todas as rela�~oes se espalha em torrentes vivas e renova nosso mundo.Talvez n~ao s�o o nosso, pois, podemos pressentir o duplo movimento - de um lado o distaniamentoda fonte primordial gra�as ao qual o Todo, o universo se mant�em no devir, de outro lado, a voltapara a fonte primordial gra�as �a qual o universo se redime - omo a forma primordial meta�osmiainerente ao mundo omo totalidade em seu v��nulo om aquilo que n~ao �e mundo, dualidade ujaforma humana �e a dualidade de atitudes, das palavras-prin��pio e dos aspetos do mundo, Esteduplo movimento por for�a do destino, se desdobra no tempo e est�a enerrado por gra�a, na ria�~aointemporal, que inonebivelmente, �e ao mesmo tempo libera�~ao e preserva�~ao, liberta�~ao e liga�~ao.O nosso onheimento a respeito da dualidade silenia diante do paradoxo do mist�erio origin�ario.*S~ao três as esferas nas quais o mundo da rela�~ao se onstroi.A primeira �e a vida om a natureza onde a rela�~ao permanee no limiar da linguagem.A segunda esfera �e a vida om os homens onde a rela�~ao toma forma de linguagem.A tereira �e a vida om os seres espirituais onde a rela�~ao embora sem linguagem gera a linguagem.Em ada uma destas esferas, em ada ato de rela�~ao, atrav�es de tudo o que se nos torna presente,vislumbramos a orla do Tu eterno, em ada uma perebemos um sopro dele, em ada Tu n�os nosdirigimos ao Tu eterno, segundo o modo espe���o a ada esfera. Todas as esferas s~ao inlu��das nele,mas ele n~ao est�a inlu��do em nenhuma.Atrav�es delas irradia-se uma presen�a �unia.N~ao podemos deslig�a-las da presen�a.Da vida om a natureza podemos extrair o mundo \f��sio", o mundo da onsistênia: da vidaom os homens, o mundo \ps��quio" e da afetibilidade; da vida om os seres espirituais, o mundo\no�etio", o da validade. Todas as esferas perdem ent~ao sua transparênia e portanto o seu sentido;ada uma tornou-se utiliz�avel e opaa, e permanee opaa mesmo que n�os lhes atribuamos nomesbrilhantes omo Cosmos, Eros, Logos. Na verdade, n~ao h�a Cosmos para o homem sen~ao quando ouniverso se torna uma moradia om terra sagrada, na qual ele apresenta a sua oferta; n~ao h�a Erospara ele, sen~ao quando os seres se lhe tornam imagens do eterno e a omunidade om eles torna-serevela�~ao; n~ao h�a Logos para ele sen~ao quando ele se dirige ao mist�erio atrav�es da obra e do servi�ono esp��rito.O silênio imperativo da forma que aparee, a linguagem amante, o mutismo anuniador dariatura: todas s~ao portas na presen�a da Palavra.Por�em, quando o enontro perfeito deve realizar-se, estas três portas se reunem em um portal que�e o da vida atual, e ent~ao n~ao sabes mais por qual delas entraste.*55



Entre as três esferas uma se destaa: �e vida om os homens. Aqui a linguagem se ompletaomo seq�uênia no disurso e na r�eplia. Somente aqui, a palavra expliitada na linguagem enontrasua resposta. Somente aqui, a palavra-prin��pio �e dada e reebida da mesma forma, a palavra dainvoa�~ao e a palavra da resposta vivem numa mesma lingua, o Eu e o Tu n~ao est~ao simplesmentena rela�~ao mas tamb�em na �rme integridade.7 Aqui, e somente aqui, h�a realmente o ontemplar e oser-ontemplado, o reonheer e o ser-reonheido, o amar e o ser-amado.�E esta a entrada prinipal em uja abertura abrangente inluem-se as duas portas laterais.\Quando um homem est�a intimamente unido a sua mulher, est~ao envolvidos pelo sopro das olinaseternas".A rela�~ao om o ser humano �e a verdadeira imagem da rela�~ao om Deus, na qual a verdadeirainvoa�~ao partiipa da verdadeira resposta. S�o que na resposta de Deus tudo, o Todo se revela omouma linguagem. *Por�em, a solid~ao n~ao �e ela tamb�em uma porta? N~ao se revela, �as vezes, no mais sileniosoisolamento, uma vis~ao inesperada? O interâmbio onsigo mesmo n~ao pode transformar-se misteri-osamente em um interâmbio om o mist�erio? E mais, n~ao �e aquele que n~ao �e submetido a nenhumser, o �unio digno de se enontrar om o Ser? \Vem, oh! Solit�ario, para o solit�ario", exlama Simeon,o Novo Te�ologo para o seu Deus.- H�a dois tipos de solid~ao, segundo aquilo de que ela se afasta. Se solid~ao signi�a afastar-sedo om�erio om as oisas de experiênias e utiliza�~ao, ent~ao ela �e sempre neess�aria, n~ao s�o paraa rela�~ao suprema mas sobretudo para o ato de rela�~ao. Por�em se se ompreender a solid~ao omoausênia de rela�~ao, n~ao �e aquele que abandonou os seres que ser�a aolhido por Deus, mas aquele quefoi deixado pelos seres aos quais ele endere�ava o Tu verdadeiro. Permanee preso a alguns dentreos seres somente aquele que obi�a utiliz�a-los; aquele que viv�e no poder da presenti�a�~ao s�o podeestar ligado a eles. S�o aquele que est�a vinulado om os seres est�a pronto para o enontro om Deus.Pois, somente ele, leva ao enontro da atualidade de Deus uma atualidade humana.Ademais, h�a dois tipos de solid~ao segundo aquilo a que elas se prop~oem. Se a solid~ao �e o lugaronde se realiza a puri�a�~ao omo se faz neess�aria para aquele que est�a vinulado antes de penetrarno Santo dos Santos, mas neess�aria tamb�em no meio de suas prova�~oes entre a queda inevit�avel ea subida para omprova�~ao, ent~ao, �e para a solid~ao que somos feitos. Por�em, se a solid~ao �e umafortaleza da separa�~ao, onde o homem mant�em um di�alogo onsigo mesmo, n~ao om o intuito depor-se �a prova e de dominar-se em vista do que o espera, mas para desfrutar a omplex~ao de suaalma, tal �e a verdadeira deadênia do esp��rito na espiritualidade. Tal deadênia pode aumentarat�e o �ultimo abismo onde o homem iludido imagina possuir em si Deus e falar om ele. Mas, emboraDeus nos envolva e habite em n�os, jamais o possu��mos em n�os. E podemos falar om ele somente namedida em que nada mais falar em n�os. *Um �l�osofo moderno aha que ada homem rê neessariamente seja em Deus, seja em \��dolos",isto �e, em algum bem �nito - sua na�~ao, sua arte, no poder, no saber, no dinheiro, no \onstantetriunfo om mulher" - um bem que se lhe torna absoluto e que se interp~oe entre Deus e ele e quebasta somente demonstrar-lhe a qualidade relativa deste bem para \destruir" os ��dolos e para o atoreligioso voltar, por si mesmo, ao objeto adequado.Esta onep�~ao sup~oe que o ontato do homem om os bens �nitos que ele \idolatra" �e, em �ultimaan�alise, da mesma natureza que o ontato om Deus e s�o difere quanto ao objeto; neste aso, a simples56



substitui�~ao do objeto falso pelo autêntio poderia salvar o peador. Mas o ontato de um homemom \algo espeial" que usurpou o trono supremo dos valores de sua vida e desalojou a eternidade,�e orientado sempre para o experieniar e o utilizar de um Isso, de uma Coisa, ou de um objeto deprazer. Pois, somente tal ontato pode obstruir a perspetiva sobre Deus pela interposi�~ao opaado mundo do Isso; a rela�~ao que profere o Tu abre sempre de novo esta perspetiva. Aquele que�e dominado pelo ��dolo, que ele quer ganhar, possuir e reter, que �e possu��do pela vontade de posse,n~ao tem outro aminho para Deus sen~ao a onvers~ao que �e uma mudan�a, n~ao somente quanto ao�m, mas tamb�em quanto ao tipo de movimento. Cura-se o possesso revelando-lhe e ensinando-lheo verdadeiro v��nulo e n~ao orientando para Deus sua obsess~ao. Se algu�em permanee no estado deposse, o que signi�a o fato de, em vez de invoar o nome de um demônio ou de um ser disfar�adoem demônio, se invoar o nome de Deus? Signi�a que, om isso, ele blasfema. �E blasfêmia quandoalgu�em depois que o ��dolo saiu atr�as do altar, pretende apresentar a Deus a oferta ��mpia sobre oaltar profanado.Quando um homem ama uma mulher de tal modo que ele a torna presente em sua vida, o Tudo olhar dela lhe permite vislumbrar um raio do Tu eterno. Mas aquele que �e �avido de \triunfossempre renovados" - apresentareis a esta obi�a um fantasma de eternidade? Quem se onsagra aoservi�o de um povo, no ardor de um imenso destino, se ele quiser devotar-se a ele, pensa em Deus.Por�em �aquele para o qual a na�~ao �e um ��dolo, a ujo servi�o ele queria tudo submeter, porque nestaimagem ele exalta sua pr�opria imagem, areditais que basta que o fa�ais se desgostar para que eleveja a verdade? E o que signi�a que algu�em que trata o dinheiro - o n~ao-ser enarnado \omo sefosse Deus?" Que h�a de omum entre a vol�upia de apoderar-se de um tesouro e onserv�a-lo omalegria na presen�a daquele que se torna presente? Pode o servo de Mamon dizer Tu ao dinheiro? Eo que deve ele fazer om Deus, se ele n~ao sabe dizer Tu? Ele n~ao pode servir a dois senhores, mesmoque seja um ap�os o outro, ele deve, antes de tudo, aprender a servir diferentemente.O onvertido, gra�as �a substitui�~ao, tem um fantasma que ele hama Deus. Por�em, Deus a eternapresen�a n~ao se deixa possuir. Infeliz o possesso que rê possuir Deus!*A�rma-se que o homem \religioso" �e aquele que n~ao neessita estar em rela�~ao om o mundo ouom os seres, porque o estado de vida soial, determinado do exterior, �e ultrapassado por uma for�aque s�o agiria do interior. Confunde-se assim, sob o oneito de soial, duas oisas fundamentalmentediferentes: a omunidade, que se edi�a pela rela�~ao, e a massa de unidades humanas sem rela�~aoentre si, isto �e, a ausênia de rela�~ao, que se tornou evidente no homem moderno. Por�em, o laroedif��io da omunidade para a qual pode-se ser libertado da masmorra da soiabilidade �e obra damesma for�a que atua na rela�~ao do homem om Deus. Todavia, esta rela�~ao n~ao �e uma rela�~aoentre outras; ela �e a rela�~ao total na qual todas as torrentes desaguam sem, om isso, se esgotar.Mar e rios - quem deseja aqui distinguir e tra�ar limites? N~ao h�a sen~ao um uxo do Eu para o Tu,ada vez mais ilimitado, uma mar�e �unia e sem limites da vida atual. N~ao se pode dividir a vidaentre uma rela�~ao atual om Deus e um ontato inatual de Eu-Isso om o mundo; n~ao se pode orarverdadeiramente a Deus e utilizar o mundo. Aquele que s�o onhee o mundo omo algo que se utilizavai onheer Deus do mesmo modo. Sua pree �e um modo de se desobrigar; ela ai no ouvido donada. Tal homem �e o homem sem Deus, e n~ao o \ateu" que, do fundo da noite e da nostalgia dajanela de seu quarto, invoa o inominado.A�rma-se ainda que o homem religioso se apresenta diante de Deus omo o Indiv��duo, omo o�unio, separado, porque ele ultrapassou tamb�em o estado do homem \moral" que ainda est�a inseridono dever e na obriga�~ao do mundo. O homemmoral ainda est�a sobrearregado om a responsabilidadede todos atos dos homens de a�~ao, pois ainda est�a totalmente determinado pelo estado de tens~aoentre o ser e o dever-ser e que, em sua abnega�~ao grotesa e sem esperan�a, atira, aos pouos, o seuora�~ao no abismo in�nito entre os dois. O \religioso", por�em, livrou-se daquela tens~ao e elevou-se57



�aquela outra entre Deus e o mundo; a�� impera a lei de exluir a inquietude da responsabilidade etamb�em a lei do que-exige-de-si-mesmo. N~ao h�a mais vontade pr�opria, mas s�o o onformar-se om oque �e disposto; a��, todo dever fundamenta-se no absoluto, e o mundo, se ele subsiste ainda, perdeuo seu valor. Deve-se desempenhar o seu papel nele, por assim dizer, sem ompromisso, visto quetoda atividade se reduz ao nada. Isto signi�a dizer que Deus n~ao teria riado sen~ao um mundoaparente e o homem omo um ser para a vertigem. Sem d�uvida, aquele que se apresenta diante daFae, ultrapassou o dever e a falta, n~ao porque tenha se afastado do mundo, mas pelo ontr�ario,porque realmente dele se aproximou. N~ao se tem dever e ulpa sen~ao para om os estranhos; paraom familiares tem-se afei�~ao e ternura. Para quem se apresenta diante da Fae, o mundo s�o se tronarealmente presente, �a luz da eternidade, na plenitude da presen�a; ele pode ent~ao, de um s�o impulso,proferir o Tu a todos, ao ser de todos os seres. N~ao h�a mais a�� a tens~ao entre o mundo e Deus, massomente a atualidade �unia. Tal homem n~ao se libertou da responsabilidade, ele permutou a tormentade uma responsabilidade �nita, que proura resultados pelo poder do elan de uma responsabilidadein�nita, a for�a de assumir om amor a responsabilidade por todos os aonteimentos inexplor�aveis domundo o estar-inserido-no-mundo diante da Fae de Deus Sem d�uvida, ele renuniou para sempre �asavalia�~oes morais. O \mau" �e aquele por quem ele se sente profundamente respons�avel, aquele que �e omais arente de seu amor; por�em dever�a ele exeritar o deidir-se nas profundezas da espontaneidade,at�e a morte; ele dever�a sempre realizar o almo deidir-se-sempre no agir orretamente. O agir, ent~ao,n~ao ser�a em v~ao: ele �e intenional, �e uma miss~ao, tem-se neessidade dele, ele pertene �a ria�~ao;por�em, este fazer n~ao imp~oe mais ao mundo, rese nele omo se fosse o n~ao-fazer.*O que �e o eterno: o fenômeno primordial presente no aqui e agora que n�os hamamos Revela�~ao?�E o fenômeno pelo qual o homem n~ao sai do momento do enontro supremo do mesmo modo omoentrou. O momento do enontro n~ao �e \vivênia" que surge na alma reeptiva e se realiza perfei-tamente; algo a�� aontee no homem. �As vezes paree um sopro, �as vezes, omo se fora uma luta,pouo importa: aontee. Ao sair do ato essenial da rela�~ao pura, o homem tem em seu ser ummais, um ar�esimo sobre o qual ele nada sabia antes e uja origem ele n~ao saberia araterizar orre-tamente. N~ao importa omo a onep�~ao ient���a do mundo, em seu esfor�o leg��timo em estabeleeruma ausalidade sem launa, lassi�a a proveniênia da novidade; quanto a n�os, a quem importaa verdadeira onsidera�~ao do atual, n~ao basta aqui um subonsiente ou qualquer outro meanismops��quio. A verdade �e que reebemos algo que n~ao possu��amos antes e o reebemos de tal modo quesabemos que isto nos foi dado. Em linguagem b��blia: \Aqueles que esperam em Deus reeber~ao afor�a em troa". E, omo diz Nietzhe, �el �a realidade at�e em sua desri�~ao: \Toma-se sem perguntarquem d�a".8O homem reebe e o que ele reebe n~ao �e um \onte�udo" mas uma presen�a, uma presen�a que �euma for�a. Esta presen�a e esta for�a enerram três fatos, que embora indivisos, podemos enar�a-losseparadamente. Em primeiro lugar, toda a plenitude da verdadeira reiproidade, do fato de seraolhido, de estar vinulado; sem que se possa, de algum modo, dizer omo �e feito aquilo a quese est�a ligado e sem que esta liga�~ao nos failite a vida - ela nos torna a vida mais pesada, por�emmais pesada de sentido. Apresenta-se ent~ao o segundo ponto: �e a inef�avel on�rma�~ao do sentido.Este sentido �e garantido. Nada, nada mais pode ser sem sentido. A quest~ao do sentido da vida n~aose oloa mais. Por�em se ela se oloasse, n~ao preisaria ser respondida. N~ao sabes demonstrar osentido e n~ao sabes de�n��-lo, para ele n~ao possuis nem f�ormula nem imagem e, no entanto, ele �e parati mais erto que os dados de teus sentidos. O que tem ele a ver onoso ent~ao? O que exige de n�oseste sentido revelado mas oulto? Ele n~ao �e interpretado - isso n~ao nos �e poss��vel - ele s�o quer que orealizemos. �E este o tereiro ponto: n~ao se trata do sentido de uma \outra vida", mas de nossa vida,n~ao de um \al�em", mas deste nosso mundo, e ele quer que n�os o oloquemos �a prova, nesta vida,neste mundo. Embora este sentido possa ser onebido, ele n~ao pode, no entanto, ser experieniado;ele n~ao pode ser experieniado mas pode ser realizado, e �e isso o que soliita de n�os. A garantia n~ao58



deseja permaneer fehada dentro de mim, ela quer naser no mundo por meu interm�edio. Por�em,assim omo o sentido n~ao se deixa transmitir nem ser formulado em uma teoria v�alida e aeit�avel portodos, a sua oloa�~ao �a prova na a�~ao n~ao pode ser formulada em obriga�~oes v�alidas, n~ao �e presrita,n~ao �e onsignada em nenhuma t�abua que pudesse erigir-se aima de todos as abe�as. Cada um s�opode pôr �a prova o sentido reebido om a uniidade de seu ser e na uniidade de sua vida. Assimomo nenhuma presri�~ao pode onduzir-nos ao enontro, do mesmo modo nenhuma nos faz delesair. Somente a aeita�~ao da presen�a �e exigida n~ao s�o para ir-para-ele, mas tamb�em, em um novosentido, para sair-dele. Assim omo se hega ao enontro, om um simples Tu nos l�abios, do mesmomodo, se �e enviado ao mundo om o Tu nos l�abios.Aquilo diante do que vivemos, aquilo no que vivemos, a partir do qual e para o qual vivemos, omist�erio, permaneeu omo era antes. Ele se nos tornou presente e se nos revelou em sua presen�aomo a salva�~ao; n�os o \reonheemos" sem, no entanto, termos dele um onheimento que diminu��sseou atenuase para n�os o seu ar�ater misterioso. N�os nos aproximamos de Deus mas n~ao adiantamosna deifragem, no desvelamento do Ser. Sentimos a salva�~ao mas n~ao a solu�~ao. O que reebemosn~ao podemos levar aos outros dizendo: isto deve ser onheido, isto deve ser feito. S�o podemos ir epôr �a prova. E isso n~ao �e para n�os uma simples obriga�~ao, �e um poder, um dever absoluto.9Tal �e a revela�~ao eterna, presente aqui e agora. N~ao onhe�o nenhuma revela�~ao e n~ao reio emnenhuma que n~ao seja, em seu fenômeno origin�ario, semelhante a esta. Eu n~ao aredito em umaauto-denomina�~ao ou em uma auto-de�ni�~ao de Deus diante do homem. A palavra da revela�~ao �eesta: \eu sou presente omo aquele que sou presente".10 O que se revela �e o que se revela. O enteest�a presente, nada mais. A fonte eterna de for�a brota, o eterno toque nos aguarda, a voz eternaressoa, nada mais. *O Tu eterno n~ao pode, por essênia, tornar-se um Isso, pois ele n~ao pode reduzir-se a uma medidaou a um limite mesmo que seja �a medida do inomensur�avel, ao limite do ilimitado. Por essênia elen~ao pode ser onebido omo uma soma in�nita de qualidades, nem omo uma soma de qualidadeselevadas �a transendênia. N~ao pode tornar-se um Isso porque n~ao pode ser enontrado nem nomundo, nem fora do mundo porque ele n~ao pode ser experieniado nem pensado; n�os peamos ontraEle, o Ser, quando dizemos: \Eu reio que ele �e"; al�em disso, \Ele" �e uma met�afora, mas \Tu" n~ao�e uma met�afora.E, no entanto, fazemos, onforme nossa pr�opria essênia, do Tu eterno um Isso, Um algo, reduz��mo-lo sempre a uma oisa. N~ao por apriho. A hist�oria rei�ada de Deus, a passagem do Deus-oisaatrav�es das religi~oes e seus onstrutos laterais, atrav�es de suas inspira�~oes e trevas, seja em momentosde enalteimento ou menosprezo da vida; o distaniamento ou a volta ao Deus vivo; as transforma�~oesde presen�a, de forma, de objetiva�~ao, de oneitua�~ao, de dissolu�~ao, de renova�~ao, �e um aminho,tudo isso �e o aminho.De onde prov�em o onheimento expl��ito e a pr�atia ordenada das religi~oes? A presen�a e afor�a da revela�~ao, (pois, todas as religi~oes invoam neessariamente algum tipo de revela�~ao, sejapela palavra, seja por um evento natural ou ps��quio - n~ao h�a, em suma, orretamente falando,sen~ao religi~oes reveladas) ent~ao, a presen�a e a for�a que o homem reebe na revela�~ao, omo setransformaram em \onte�udo"?A explia�~ao tem dois aspetos. O aspeto exterior, ps��quio, n�os o onheemos, ao onsiderarmoso homem em si, isolado da Hist�oria; o aspeto interior, efetivo, o fenômeno origin�ario das religi~oesquando reoloamos o homem na Hist�oria. Os dois aspetos est~ao interligados.O homem aspira possuir Deus; ele aspira por uma ontinuidade da posse de Deus no espa�o e notempo. Ele n~ao se ontenta om a inef�avel on�rma�~ao do sentido, ele quer vê-la difundida omo59



um ont��nuo, sem interrup�~ao espaio-temporal que lhe forne�a uma seguran�a a sua vida, em adaponto, em ada momento.T~ao intensa �e sua sede de ontinuidade que o homem n~ao se satisfaz om o ritmo vital da rela�~aopura onde se alternam atualidade e latênia, onde �e nossa for�a de rela�~ao que diminui, por isso,a presen�a, e n~ao a presen�a origin�aria. Ele aspira a extens~ao temporal, a dura�~ao. Deus se tornaum objeto de f�e. Originariamente a f�e ompleta, no tempo, os atos de rela�~ao e, gradualmente,ela os substitui. Em lugar do ritmo essenial e sempre renovado do reolhimento e da expans~ao,estabelee-se uma estabilidade em torno de um Isso no qual se rê. A on�an�a obstinada do lutadorque onhee a distânia e a aproxima�~ao de Deus se transforma ada vez mais ompletamente naseguran�a do usufrutu�ario persuadido de que nada pode lhe aonteer, pois ele rê que existe Algu�emque n~ao permite algo lhe sueder.Tamb�em n~ao satisfazem a sede de ontinuidade do homem, a estrutura vital da rela�~ao pura, a\solid~ao" do Eu em presen�a do Tu, a lei segundo a qual o homem, embora possa enerrar o mundono enontro, n~ao pode ir para Deus e enontr�a-lo sen~ao omo pessoa. Ele deseja a extens~ao espaial,a representa�~ao na qual a omunidade dos ��eis se une om seu Deus. Deus se torna deste modo, umobjeto de ulto. O ulto, tamb�em ompleta, originariamente, os atos de rela�~ao, na medida em queinsere a ora�~ao viva, o dizer-Tu imediato em um onjunto espaial de grande poder de imagina�~ao eo entrela�a �a vida de sentido. Ele se torna, tamb�em, aos pouos, o seu substituto na medida em quea pree pessoal n~ao �e mais sustentada pela pree omunit�aria mas �e reprimida por ela e, ent~ao, umavez que o ato essenial n~ao se sujeita a nenhuma regra, ede o lugar �a devo�~ao regulamentada.Mas, na verdade, a rela�~ao pura n~ao pode atingir a estabilidade espaio-temporal, sen~ao na medidaque ela se enarna na substânia inteira da vida. Ela n~ao pode ser preservada, s�o pode ser posta �aprova na a�~ao, ela s�o pode ser realizada, efetivada na vida. O homem s�o pode orresponder �a rela�~aoom Deus, da qual ele se tornou partiipante, se ele, na medida de suas for�as, �a medida de adadia, atualiza Deus no mundo. A�� reside a �unia erteza da ontinuidade. A verdadeira garantia daontinuidade onsiste no fato de que a rela�~ao pura pode realizar-se transformando os seres em Tu,elevando-os ao Tu, de modo que nele, ressoe a palavra-prin��pio sagrada. Assim, o tempo da vidaorese em uma plenitude de atualidade, e a vida humana, embora n~ao deva nem possa libertar-se doontato om o Isso, �e de tal modo impregnada de rela�~ao que adquire nela uma estabilidade radiante,irradiante. Os momentos da suprema rela�~ao n~ao s~ao relâmpagos nas trevas, mas omo a lua quese levanta, em uma lara noite estrelada. E assim, a garantia autêntia de estabilidade no espa�o,onsiste no fato de que as rela�~oes dos homens om seu verdadeiro Tu, os raios que v~ao de todos os\Eus" ao entro, formarem um ��rulo. N~ao �e a periferia, isto �e, a omunidade que �e dada primeiro,mas os raios, a onformidade da rela�~ao om o entro. Somente ela garante a verdadeira onsistêniada omunidade.Somente quando duas oisas surgem - o v��nulo temporal numa vida relaional de salva�~ao e ov��nulo espaial na omunidade unida a seu entro - e somente enquanto elas existem, s�o ent~ao umosmos humano pode surgir e permaneer em torno do altar invis��vel, edi�ado no esp��rito om asubstânia universal do �Eon.O enontro om Deus n~ao aontee ao homem para que ele se oupe de Deus, mas para que eleoloque �a prova o sentido na a�~ao no mundo. Toda revela�~ao �e voa�~ao e miss~ao. Mas o homem,ada vez mais em vez de atingir a atualiza�~ao, realiza uma volta ao revelador, ele quer se ouparde Deus e n~ao do mundo. S�o que nenhum Tu vem ao enontro dele, o ensimesmado. Ele n~ao podeestabeleer na oisidade sen~ao um Deus-Isso, sen~ao rer que onhee Deus omo um Isso e falar dele.Assim omo o homeme egoman��ao, em vez de viver diretamente alguma oisa, seja uma perep�~aoou uma inlina�~ao, reete sobre o seu Eu que perebe e que sente inlina�~ao e por isso malogra averdade do fenômeno, do mesmo modo, o homem �avido de Deus (que de resto pode estar de aordoom o egoman��ao numa mesma alma) em vez de deixar agir sobre si a gra�a, reete sobre aqueleque onede este dom e assim n~ao atinge nem um nem outro.60



Na experiênia da voa�~ao. Deus �e para ti a presen�a. Aquele que, em miss~ao, perorre oaminho, tem Deus diante de si; quanto mais �el o umprimento da miss~ao, mais intensa e onstantea proximidade. Ele n~ao pode, sem d�uvida, oupar-se de Deus, mas pode entreter-se om ele. Areex~ao ao ontr�ario, faz de Deus um objeto. O seu movimento, que aparentemente o faz dirigir-se para o fundamento origin�ario, n~ao passa, na verdade, de um aspeto do movimento universalde afastamento. Do mesmo modo o movimento, que aparentemente realiza aquele que umpre suamiss~ao, ao afastar-se dele, pertene, na realidade, ao movimento universal de aproxima�~ao.Pois estes dois movimentos fundamentais, meta�osmios: a expans~ao para o pr�oprio ser e a on-vers~ao para o v��nulo, enontram sua mais alta forma humana, a verdadeira forma espiritual de seuonfronto e de sua onilia�~ao, de sua omposi�~ao e separa�~ao11 na hist�oria do ontato humano omDeus. Na onvers~ao, o Verbo nase sobre a terra, na expans~ao, ele se transforma e se enerra naris�alida da religi~ao, em uma nova onvers~ao, ele renase om asas renovadas.Aqui n~ao reina o arbitr�ario; embora o movimento para o Isso v�a, as vezes, t~ao longe a ponto deoprimir e amea�ar, sufoar o movimento de retorno ao Tu.As poderosas, revela�~oes que as religi~oes invoam, se assemelham fundamentalmente �as revela�~oessileniosas que se passam em todo tempo e lugar. As revela�~oes poderosas que est~ao na origemdas grandes omunidades, nos movimentos de transi�~ao das etapas da humanidade, nada mais s~aodo que eterna revela�~ao. A revela�~ao, no entanto, n~ao �e derramada sobre o mundo atrav�es de seudestinat�ario, omo se o fosse atrav�es de um funil; ela hega a ele, ela o toma em sua totalidade, emtodo o seu modo de ser e se amalgama a ele. Tamb�em o homem, que �e a \boa", �e exatamente aboa e n~ao um porta-voz, n~ao �e um instrumento, mas um �org~ao que soa segundo suas pr�oprias leise soar �e transformar.H�a todavia, uma diferen�a qualitativa entre as etapas da hist�oria. H�a uma matura�~ao do tempo,onde o elemento verdadeiro do esp��rito humano, oprimido e soterrado, amaduree para a disposi�~ao,sob tal press~ao e em tal tens~ao que, ele s�o espera um toque daquele ujo ontato produz o surgimento.A revela�~ao, que a�� se produz envolve na totalidade de sua onstitui�~ao, ela o funde e imprime neleuma forma, uma nova forma de Deus no mundo.�E assim pois, que, ao longo do aminho da Hist�oria, atrav�es das transforma�~oes do elementohumano, s~ao hamados �a forma divina sempre novos dom��nios do mundo e do esp��rito. Esferassempre novas tornam-se o lugar da teofania. O que aqui atua n~ao �e mais o poder pr�oprio do homem,tamb�em n~ao �e a pura passagem de Deus, �e uma mistura de divino e humano. Aquele a quem narevela�~ao, foi on�ada uma miss~ao, leva em seus olhos uma imagem de Deus - por mais supra sens��velque seja, ele leva nos olhos de seu esp��rito, nesta for�a visual de seu esp��rito n~ao �e de modo algum,metaf�orio, mas plenamente real. O esp��rito, por sua vez, responde tamb�em atrav�es de uma vis~ao,atrav�es de uma vis~ao formadora. Embora n�os, terrestres, n~ao perebamos jamais Deus sem o mundo,mas s�o o mundo em Deus, ao perebermos, riamos eternamente a forma de Deus.A forma tamb�em �e uma mistura de Tu e Isso; ela pode solidi�ar-se em um objeto de f�e e de ulto;por�em em virtude da essênia da rela�~ao que subsiste nela, ela se transforma sempre em presen�a.Deus �e pr�oximo de suas formas, enquanto o homem n~ao se afasta delas. Na verdadeira pree, oulto e a f�e se unem e se puri�am para a rela�~ao viva. O fato de a verdadeira pree permaneerviva nas religi~oes �e o sinal de sua verdadeira vida; enquanto vivem nela, elas permaneem vivas.A degenera�~ao das religi~oes signi�a a degenera�~ao da pree nelas. Na medida em que o poderde rela�~ao �e ada vez mais enoberto pela objetividade, torna-se ada vez mais dif��il de nelaspronuniar o Tu om o ser total e indiviso, e o homem, para poder fazê-lo, deve �nalmente sair desua falsa seguran�a para a aventura do in�nito, sair da omunidade reunida somente sob a �upulado templo e n~ao sob o �rmamento para projetar-se para a �ultima solid~ao. Atribuir este anseio aosubjetivismo �e desonheê-lo profundamente; a vida diante da Fae �e a vida na atualidade �unia, o�unio \objetivum" verdadeiro; e o homem que se projeta para este �m quer, antes que o falso eilus�orio objetivo tenha perturbado a sua verdade, refugiar-se naquele que �e realmente. Enquanto, o61



subjetivismo absorve Deus na alma, o objetivismo faz dele um objeto; este �e uma falsa seguran�aaquele uma falsa liberta�~ao; ambos s~ao desvios do aminho da atualidade, ambos s~ao tentativas desubstitui�~ao da atualidade.Deus �e pr�oximo de suas formas, enquanto o homem n~ao as afasta d'Ele. Por�em, quando o mo-vimento de expans~ao das religi~oes di�ulta o movimento de onvers~ao e afasta a forma de Deus,apaga a fae da forma, seus l�abios desfaleem, suas m~aos aem, Deus n~ao a onhee mais e a moradauniversal, onstru��da em volta de seu altar, o osmos humano ai em ru��nas. Que o homem, diantede sua verdade destru��da, n~ao veja mais o que a�� aonteeu �e pr�oprio do aonteimento.Aonteeu a deomposi�~ao da Palavra.A Palavra est�a presente na revela�~ao, ela age na vida da forma e seu valor est�a no reino da formamorta.Tal �e a ida e a vinda da Palavra eterna e eternamente presente na hist�oria.As �epoas nas quais a palavra est�a presente, s~ao aquelas onde se renova o ontato do Eu e domundo. As �epoas onde reina a Palavra ativa s~ao aquelas nas quais perdura o aordo entre o Eue o Mundo. As �epoas nas quais a Palavra se torna v�alida s~ao aquelas nas quais se realizam adesatualiza�~ao, a aliena�~ao entre o Eu e o Mundo, a fatalidade do devir - at�e que sobrevenha ogrande tremor e a suspens~ao do alento na obsuridade, e o silênio preparador.A estrada n~ao �e, por�em, irular. Ela �e o aminho. Em ada novo �Eon, a fatalidade se tornamais opressora, a onvers~ao mais assoladora. E a teofania se torna ada vez mais pr�oxima, ela seaproxima sempre mais da esfera entre seres, se aproxima do reino que se oulta no meio de n�os, no\entre". A hist�oria �e uma aproxima�~ao misteriosa. Cada espiral do aminho nos onduz igualmentea uma perdi�~ao mais profunda e a uma onvers~ao mais origin�aria. Por�em o evento que do lado domundo se hama onvers~ao, do lado de Deus, se hama reden�~ao.*
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Cap��tulo 4Post-sriptum - 1 -Quando, (h�a mais de 40 anos), eu esboei pela primeira vez este livro, o que me impeliu a fazê-lofoi uma neessidade interior. Uma vis~ao que, desde minha juventude, apareia sem essar, paralogo em seguida se esvaeer, atingiria uma laridade onstante que possuia, t~ao evidentemente, umar�ater suprapessoal, que eu ompreendi imediatamente que meu dever era ser seu testemunho. Noentanto, logo ap�os ter-me onvenido da dignidade de, pelo meu servi�o, tomar a palavra e de tersentido no direito de dar a este livro sua forma de�nitiva, onstatei que deveria ser ompletado emv�arios pontos, independente do texto j�a formulado1. Assim, apareeram alguns esritos menores2uja �nalidade era, quer eslareer melhor aquela vis~ao, por meio de exemplos, quer expli�a-la, paraque obje�~oes pudessem ser refutadas, ou ainda de ritiar ertas onep�~oes que, embora tenhamtrazido importantes eslareimentos, n~ao onseguiram apreender o sentido entral daquilo que eramais essenial para mim, a saber, os v��nulos ��ntimo entre a rela�~ao om Deus e a rela�~ao om ohomem. Mais tarde, melhores eslareimentos foram aresentados, uns, relativos aos fundamentosantropol�ogios3, outros, relativos �as implia�~oes soiol�ogias4. Veri�ou-se, todavia, que isso aindan~ao eslareia tudo de um modo su�iente. Os leitores inessantemente dirigiam-se a mim paraperguntar sobre o sentido de tal passagem ou de tal outra. Durante muito tempo eu respondia ada um deles, mas logo notei que n~ao poderia atender todas as exigênias e ademais, n~ao devolimitar as rela�~oes dial�ogias �aqueles leitores que se deidiram a falar. Talvez haja, justamente dentreos sileniosos, aqueles que mereem uma aten�~ao espeial. Assim resolvi responder publiamente,primeiramente a algumas quest~oes esseniais que se relaionam em erto sentido.- 2 -Eis, omo poderia ser formulada, om alguma preis~ao, a primeira quest~ao: se, omo diz esta obra,n�os podemos nos enontrar em rela�~ao Eu-Tu n~ao somente om outros homens, mas tamb�em om1Publiado em 1923.2Zwiesprahe (Di�alogo) 1930.Die Frage an die Einzelnen (A quest~ao ao indiv��duo) 1936.Ueber da Erzierishe (Sobre a fun�~ao eduadora) 1926. Em Buber, M. Conferênias sobre Edua�~ao, Heidelberg,Lambert Shneider, 1962.Das Problem des Menshen (O Problema do homem) (Em hebraio 1943) Heidelberg, Lambert Shneider, 1961.Todos os t��tulos reunidos em: Martin Buber, Werke Erste Band: Shriften zur Philosophie (M. Buber - Obras,Primeiro Volume: Esritos sobre Filoso�a). M�unhen, Heidelberg, 1961.3Urdistanz und Beziehung (Distânia original e rela�~ao) 1950.Heidelberg, Lambert Shneider, 1960.4Elemente des Zwishenmensohlihen (Elementos do Interhumano) 1954.Em M. Buber - Das Dialogishe Prinzip (O Prinipio Dial�ogio) Heidelberg. Lambert-Shneider 1962. Obras.Primeiro Volume 1962. 63



os entes ou oisas que, na natureza, vêm ao nosso enontro, em que se fundamenta a diferen�a entreaqueles e estas? Ou ent~ao, de um modo mais preiso: se esta rela�~ao implia uma reiproidadeabrangendo efetivamente os dois pareiros, o Eu e o Tu, omo pode a rela�~ao om aquilo, que �esimples natureza, ser entendida omo uma rela�~ao deste tipo? Ou mais exatamente: se devemosadmitir que seres ou oisas da natureza nos quais enontramos nosso Tu, nos onedem uma ertaesp�eie de reiproidade, de que esp�eie �e esta reiproidade e o que nos permite atribuir este oneitot~ao fundamental?A esta quest~ao n~ao existe, aparentemente, uma resposta uniforme. Aqui em vez de tomar anatureza omo um todo, omo de h�abito se faz, devemos onsiderar seus diversos dom��nios. Ohomem outrora, \domou" os animais e �e ainda apaz de exerer este singular poder. Ele os atrai emsua atmosfera e os leva a aeit�a-lo, ele, o estranho, de um modo elementar, a atendê-lo. Ele obt�emda parte deles uma rea�~ao ativa e muitas vezes suprendente �as suas soliita�~oes e apelos, rea�~ao estaque �e, geralmente, tanto mais intensa e direta quanto mais a sua posi�~ao, om rela�~ao a eles, �e umdizer-Tu autêntio. Pois os animais, omo as rian�as sabem disernir se as manifesta�~oes de ternuras~ao dissimuladas ou n~ao, s~ao autêntias ou n~ao. Um ontato semelhante se produz tamb�em, �as vezes,entre o homem e o animal fora do âmbito da domestia�~ao: a�� trata-se de homens que trazem, nofundo do seu ser, a virtualidade de um ontato om o animal n~ao omo se fossem, em erto sentido,pessoas \animais" mas antes, pessoas dotadas de uma espiritualidade elementar.O animal n~ao �e duplo, omo o homem; a dualidade das \palavras-prin��pios" Eu-Tu e Eu-Issolhe �e estranha, embora ele possa muito bem dirigir sua aten�~ao a um outro ser quanto ontemplarobjetos. Podemos sempre a�rmar que, nesse aso, a dualidade �e latente. Esta esfera onsideradaomo dizer tu que emana de n�os em dire�~ao �a riatura, pode ser hamada limiar da mutualidade.O mesmo n~ao se aplia aos dom��nios da natureza, aos quais falta a espontaneidade que temosem omum om o animal. A planta, omo a onebemos, n~ao pode reagir �a nossa a�~ao sobre ela,n~ao pode \retribuir". Isto n~ao signi�a, no entanto, que n~ao partiipamos de nenhuma esp�eie dereiproidade. Embora n~ao exista a�� a�~ao ou atitude de um indiv��duo, existe, sem d�uvida, umareiproidade do pr�oprio ser, uma reiproidade que n~ao �e sen~ao o Ser. Aquela totalidade viva e aunidade da �arvore, que se reusam ao olhar mais persrutador daquele que s�o se limita a explorarmas que se ofereem �aquele que diz Tu, est~ao presentes quando o homem est�a presente; ele permite�a �arvore manifest�a-las e, pelo fato de ser, a �arvore as manifesta. Nossos h�abitos de pensamento nosdi�ultam reonheer que, aqui, algo susitado pela nossa atitude, algo que vem do Ser, se despertae brilha diante de n�os. Nesta esfera, o essenial �e nos entregar livremente �a atualidade que se nosoferee. A esta vasta esfera que se estende das pedras �as estrelas, atribuo o nome de pr�e-limiar, isto�e, �ultimo grau antes do limiar. - 3 -Mas, ent~ao, apresenta-se a quest~ao sobre a esfera que poderia ser hamada, para empregar amesma imagem, a esfera do \supra-limiar", aquela al�em da porta, a esfera que obre a porta: aesfera do esp��rito. Aqui, tamb�em se faz neess�aria a distin�~ao entre dois setores: entretanto a divis~aoaqui operada, �e mais profunda que aquela no seio da natureza. Ela �e a separa�~ao entre aquilo que,de um lado, no que se refere ao esp��rito, j�a se manifestou no mundo e tornou-se perept��vel aosnossos sentidos, e, de outro lado, aquilo que ainda n~ao se inorporou no mundo, mas que, no entanto,est�a pronto a se enarnar tornando-se presen�a para n�os. Esta distin�~ao �e fundamentada no fato deeu poder, por assim dizer, te mostrar, meu leitor, aquilo que de espiritual j�a foi realizado, sem noentanto, poder mostrar-te a outra. Posso hamar tua aten�~ao sobre as obras do esp��rito que existemefetivamente, ou sobre uma oisa ou ser da natureza que existem atualmente e tamb�em sobre algoque te �e atual ou virtualmente aess��vel. N~ao �e poss��vel, no entanto, indiar-te algo que ainda n~aose inorporou no mundo. Quando ainda me perguntam, onde, no âmbito desta regi~ao, se enontra amutualidade, n~ao posso sen~ao fazer indiretamente alus~ao a determinados fenômenos, imposs��veis de64



serem desritos, na vida do homem, ao qual o Esp��rito se revelou omo enontro. E, �nalmente, seo modo indireto se revela insu�iente, nada me resta sen~ao apelar, meu leitor, para o testemunho deteus pr�oprios segredos, que embora estejam, quem sabe, soterrados, podem ainda ser atingidos.Voltemos, ent~ao �a primeira regi~ao, aquela denominada dos \entes �a m~ao" pois, aqui, podemostomar apoio sobre exemplos.Aquele que questiona torna presente a si mesmo uma das senten�as de um mestre morto h�amilhares de anos e tenta aolher esta senten�a, na medida do poss��vel, pelo sentido do ouvido, omose o Mestre estivesse presente pronuniando-a pessoalmente. Para tanto, deve voltar-se om todo oseu ser, para aquele que a profere e que n~ao existe, isto �e, a atitude que deve tomar para om estehomem, ao mesmo tempo vivo e morto, deve ser aquela que eu hamo o dizer-Tu. Caso onsiga (avontade e o esfor�o, na verdade, n~ao bastam, mas pode retomar sem essar, a tarefa), pereber�a,de in��io talvez indistintamente, uma voz idêntia �aquelas ujo som enontraremos em outras dentreas senten�as do Mestre. Agora, n~ao poder�a mais realizar aquilo que poderia, enquanto onsiderar asenten�a omo um objeto; n~ao poder�a isolar nem seu onte�udo nem seu ritmo; n~ao aolher�a sen~ao atotalidade indivis��vel de uma fala.1Por�em, isto �e ainda ligado a uma pessoa, �a manifesta�~ao em ada aso, da pessoa em sua palavra.Ora, o que quero dizer n~ao se limita a uma ont��nua presen�a de uma existênia pessoal em palavras.Para isso, deverei apelar agora para um exemplo que n~ao esteja afetado de nenhum elemento pessoal.Esolho um exemplo, que evoar�a, em muitos de n�os, intensas lembran�as. Trata-se da oluna d�oria,onde ela se revela a um homem apaz de se entregar �a sua ontempla�~ao e disposto a dediar-se aisto. A mim ela se apresentou pela primeira vez em Sirausa, em um muro de uma Igreja, onde,outrora, fora inrustrada. Misteriosa medida origin�aria revelando-se de um modo t~ao s�obrio e t~aodesprendido, que nela n~ao havia sequer detalhes a serem onsiderados ou objeto de prazer. Eu eraapaz de realizar aquilo que deveria ser feito, a saber, tomar posi�~ao e manter esta atitude em faeda forma espiritual, desta realidade que, passada pelo sentido e pelas m~aos do homem, enarnou-segra�as a eles. O oneito de mutualidade desaparee aqui? Ou ele mergulha novamente nas trevas,ou ent~ao ele se transforma em um estado onreto de oisas, um estado que reusa terminantementea oneitualiza�~ao, mas que �e laro e autêntio.Nesta perspetiva, poderemos tamb�em onsiderar a outra regi~ao, aquela daquilo que \n~ao est�a �am~ao", aquela do ontato om os \seres espirituais", a da origem da palavra e da Forma.Esp��rito tornado verbo, esp��rito tornado forma. Aquele que foi toado pelo esp��rito e n~ao seimpermeabiliza �a sua presen�a, sabe, em um ou outro grau sobre o fato fundamental. Tais oisas n~aogerminam e n~ao se desenvolvem no mundo dos homens sem serem semeadas; sabe que elas nasemdo enontro do Homem om o Outro. N~ao de enontro om id�eias platônias (que, ali�as, n~ao tenhoonheimento direto e nas quais n~ao posso ver o ser) mas enontro om o Esp��rito, que nos envolve eque penetra em n�os. Aqui, mais uma vez, lembro-me da estranha on�ss~ao de Nietzhe, abordandoo fenômeno da \inspira�~ao", aonselhando que se reeba sem perguntar quem oferee. Certo, n~ao seperguntar�a, mas nem por isso n~ao se deixa de agradeer.Pea aquele que tenta apoderar-se do esp��rito quando onhee o seu sopro, ou que tenta desobrirsua natureza. Por�em, �e uma in�delidade para om ele atribuir-se a si este- 4 -Reonsideremos onjuntamente o que foi dito a respeito dos enontros om o elemento natural edaqueles om o elemento espiritual.Temos o direito - poder-se-ia perguntar - de falar de \resposta" ou de \apelo" provenientes de umaordem exterior �aquela para a qual, em nossas onsidera�~oes sobre a ordem dos seres, reonheemosespontaneidade e onsiênia, omo se algo oorresse do mesmo modo sob forma de resposta e apelo65



no mundo humano no qual vivemos? O que aqui se disse sobre isso, teria outro valor do que umamet�afora de \personi�a�~ao"? N~ao haveria aqui o perigo de um \mistiismo" problem�atio, queapaga os limites determinados, que s~ao neessariamente tra�ados por todo onheimento raional?A estrutura lara e s�olida da rela�~ao Eu-Tu, familiar a todo aquele de ora�~ao aberto e que possuioragem para a�� se engajar, n~ao �e de natureza m��stia. Para ompreendê-la, devemos, �as vezes,nos desligar de nossos h�abitos de pensamentos, sem, no entanto, renuniar �as normas originais quedeterminaram o modo pr�oprio de o homem pensar aquilo que �e atual. Como no reino da natureza,do mesmo modo, a a�~ao que se exere sobre n�os no reino do esp��rito - do esp��rito que se prolongana mensagem e na obra, do esp��rito que aspira tornar-se mensagem e obra - deve ser ompreendidaomo uma a�~ao que prov�em do Ser. - 5 -Na quest~ao seguinte n~ao se trata mais de limiar, pr�e-limiar ou supra-limiar da mutualidade, masda pr�opria mutualidade omo porta de entrada de nossa existênia.Pergunta-se: o que se passa na rela�~ao entre os homens? Realiza-se sempre numa reiproidadetotal? Pode ela, deve ela sempre realizar-se assim? N~ao depende ela, omo ali�as, tudo o que �ehumano, das limita�~oes de nossa de�iênia e n~ao est�a submissa �as restri�~oes das leis internas denossa existênia om o outro?O primeiro destes dois obst�aulos �e bem onheido. Desde o pr�oprio olhar om que vês ada dia oteu \pr�oximo" que te admira om olhos espantados omo se fosses um estranho, ele que, no entanto,aree de ti, at�e a tristeza dos santos, que n~ao essam de apresentar a grande oferenda - tudo te dizque a plena mutualidade n~ao �e inerente �a existênia em omum entre os homens. Ela �e um dom aoqual deve-se estar sempre reeptivo e que nuna se tem omo algo assegurado.H�a, no entanto, diversas rela�~oes Eu-Tu que, por sua pr�opria natureza, n~ao podem realizar-se naplena mutualidade, se ela deve onservar a sua arater��stia pr�opria.Uma rela�~ao deste gênero, eu araterizei, em outro lugar5, omo a rela�~ao do autêntio eduadorao seu dis��pulo. Para auxiliar a realiza�~ao das melhores possibilidades existeniais do aluno, oprofessor deve apreendê-lo omo esta pessoa bem determinada em sua potenialidade e atualidade,mais expliitamente, ele n~ao deve ver nele uma simples soma de qualidades, tendênias e obst�aulos,ele deve ompreendê-lo omo uma totalidade e a�rm�a-lo nesta sua totalidade. Isto s�o se lhe tomaposs��vel, no entanto, na medida em que ele o enontra, ada vez, omo seu pareiro em uma situa�~aobipolar. E, para que sua inuênia sobre ele tenha unidade e sentido, ele deve experieniar estasitua�~ao, a ada manifesta�~ao e em todos os seus momentos, n~ao s�o de seu lado, mas tamb�em dolado de seu pareiro; ele deve exeritar o tipo de realiza�~ao que eu hamo envolvimento. Entretanto,se aonteer om isso, de ele despertar tamb�em no dis��pulo a rela�~ao Eu-Tu, de tal modo que esteo apreenda e o on�rme igualmente omo esta pessoa determinada, a rela�~ao espe���a eduativapoderia n~ao ter onsistênia se o dis��pulo, de sua parte, experimentasse o envolvimento, isto �e, seele experieniasse na situa�~ao omum, a parte pr�opria do eduador. Do fato de a rela�~ao Eu-Tuterminar ou de ela tomar um ar�ater totalmente diferente de uma amizade, �a lara uma oisa: amutualidade n~ao pode ser plenamente atingida na rela�~ao eduativa omo tal.Outro exemplo, n~ao menos instrutivo para as restri�~oes da mutualidade, enontramos na rela�~aoentre o autêntio psioterapeuta e seu paiente. Se ele se limita em \analis�a-lo", isto �e, em trazer �a luzde seu miroosmos fatores inonsientes, e atrav�es desta liberta�~ao, apliar as energias transformadasa atividades onsientes da vida, ele pode trazer algumas melhoras. Na melhor das hip�oteses, elepode auxiliar uma alma difusa e estruturalmente pobre a, de algum modo, se onentrar e se ordenar.Por�em, aquilo que lhe inumbe, em �ultima an�alise, a saber, a regenera�~ao de um entro atro�ado da5Ver nota 2 aima. 66



pessoa, n~ao ser�a realizado, S�o poder�a realizar isso quem, om um grande olhar de m�edio, apreender aunidade latente e soterrada da alma sofredora, o que s�o ser�a onseguido atrav�es da atitude interpessoalde pareiros e n~ao atrav�es da onsidera�~ao e estudo de um objeto. Para o terapeuta favoreer de ummodo oerente a liberta�~ao e a atualiza�~ao daquela unidade, em uma nova harmonia da pessoa om omundo, ele deve estar, assim omo o eduador, n~ao somente aqui no seu polo da rela�~ao bipolar, mastamb�em no outro polo, om todo o seu poder de presenti�a�~ao e experieniar o efeito de sua pr�opriaa�~ao. Por�em, de novo, a rela�~ao espe���a de \ura" terminaria no momento em que o paientelembrasse e onseguisse pratiar, de sua parte, o envolvimento experieniando assim o evento no ladodo m�edio. O urar omo o eduar n~ao �e poss��vel, sen~ao �aquele que vive no fae-a-fae, sem ontudodeixar-se absorver.A limita�~ao normativa da mutualidade seria demonstrada de um modo mais laro, sem d�uvida, noexemplo, do orientador de onsiênia, pois a��, um envolvimento por parte de seu pareiro violaria aautentiidade saral de sua miss~ao.Todo v��nulo Eu-Tu, no seio de uma rela�~ao, que se espei�a omo uma a�~ao om �nalidadeexerida por um lado sobre o outro, existe em virtude de uma mutualidade que n~ao pode tornar-setotal. - 6 -Com referênia a isso, s�o mais uma quest~ao pode ser abordada; �e neess�ario que assim seja pois ela�e, inomparavelmente, a mais importante. Perguntar-se-ia: omo pode o Tu eterno ser, na rela�~ao,ao mesmo tempo exlusivo e inlusivo? Como o enontro Eu-Tu do homem om Deus, enontro queexige um movimento absoluto em dire�~ao a Ele e do qual nada pode desviar, pode englobar todas asoutras rela�~oes Eu-Tu deste homem e ofereê-las a Ele?Note-se bem, a quest~ao n~ao se aplia a Deus, mas uniamente �a nossa rela�~ao om Ele. Eu devo,no entanto, para responder, falar dele. Na verdade nossa rela�~ao om Ele transende, omo tal, todasas oposi�~oes, porque ele, omo tal, as transende.Sem d�uvida, podemos somente falar sobre o que Deus �e em sua rela�~ao om o homem. E, mais,isso s�o poderia ser dito de um modo paradoxal; ou mais exatamente, por um emprego paradoxalde um oneito; ainda mais laramente, pela liga�~ao paradoxal entre um oneito nominal e um\adjetum" que se ontradiz om o onte�udo que usualmente lhe atribu��mos. Esta ontradi�~ao sejusti�a na medida em que se reonhee que �e indispens�avel de signar o objeto por esta no�~ao eque a designa�~ao s�o pode ser justi�ada assim e n~ao de outro modo. O onte�udo do oneito sofreuma extens~ao transformadora - o mesmo aontee, por�em, om ada oneito que n�os, impelidos porrealidade de f�e, tomamos �a imanênia e apliamos �a a�~ao da transendênia.A rela�~ao om Deus omo pessoa2 �e indispens�avel para quem, omo eu, n~ao entende por \Deus"um prin��pio, embora m��stios omo mestre Ekart, �as vezes assemelham-no ao Ser; para aquele que,omo eu, n~ao identi�a \Deus" om uma id�eia, embora �l�osofos omo Plat~ao, possam, �as vezes,tê-lo onebido omo tal; para quem, sobretudo, omo eu, entende por \Deus" - n~ao importa o queseja al�em disso - aquele que entra numa rela�~ao imediata onoso homens, atrav�es de atos riadores,reveladores e libertadores3 possibilitando-nos, om isso, a entrar em uma rela�~ao imediata om Ele.Este fundamento e este sentido de nossa existênia onstituem, a ada vez, uma mutualidade que s�opode existir entre pessoas. Embora o oneito de personalidade seja, sem d�uvida, inapaz de de�nira essênia de Deus, �e poss��vel e neess�ario, no entanto, dizer que ele �e tamb�em uma Pessoa. Se euquisesse traduzir o que se deve entender om isso, exepionalmente, em uma linguagem �los�o�a,a de Spinoza, por exemplo, deveria dizer que, dos inumer�aveis atributos de Deus, n~ao s�o dois, omoentende Spinoza, mas três nos s~ao para n�os homens, onheidos: a espiritualidade, da qual tem origemo que hamamos Esp��rito; a naturalidade - que onsiste no que hamamos natureza - e, em tereirolugar, o atributo da personalidade. Dela, deste atributo, nase o meu ser-pessoal, e o ser-pessoal de67



todos os homens, assim omo daqueles outros atributos originam, tanto o meu ser-espiritual omomeu ser-natural e o de todos os homens. E, somente este tereiro atributo da personalidade se nosrevela diretamente em sua qualidade de atributo.Por�em, agora no que diz respeito ao onte�udo universalmente onheido do oneito de Pessoa,se anunia a ontradi�~ao. N~ao pertene �a essênia da pessoa o fato de sua individualidade, emboraexistindo em si, ser relativizada na totalidade do Ser pela pluralidade de outras individualidades?Mas, evidentemente, isso n~ao se apliaria a Deus. A esta ontradi�~ao ontrap~oe-se a designa�~aoparadoxal de Deus omo pessoa absoluta, isto �e, uma pessoa n~ao pass��vel de relativiza�~ao. Deusentra na rela�~ao imediata onoso omo pessoa absoluta. A ontradi�~ao desaparee em um n��velsuperior de onsidera�~ao.Deus - podemos agora a�rmar - transmite sua absolutiidade �a rela�~ao que Ele estabelee om ohomem. O homem que se dirige a Ele n~ao tem neessidade de se afastar de nenhuma outra rela�~aoEu-Tu; ele as onduz legitimamente a Ele e as deixa que se trans�gurem na \fae de Deus".Todavia, deve-se, aima de tudo, evitar interpretar o di�alogo om Deus, o di�alogo, sobre o qual eufalei neste livro e em quase todos que o seguiram, omo algo que oorresse simplesmente �a parte ouaima do quotidiano. A palavra de Deus aos homens penetra todo evento da vida de ada um de n�os,assim omo ada evento do mundo que nos envolve, tudo o que �e biogr�a�o e tudo o que �e hist�orio,transformando-o para voê e para mim, em mensagem e exigênia. A palavra pessoal torna apaz eexige, evento ap�os evento, situa�~ao ap�os situa�~ao, da pessoa humana �rmeza e deis~ao. Areditamosmuitas vezes, que nada h�a a pereber, mas obstru��mos h�a muito tempo, nossos ouvidos.A existênia da mutualidade entre Deus e o homem �e indemonstr�avel, do mesmo modo que aexistênia de Deus �e indemonstr�avel. Por�em, aquele que tenta falar dEle d�a seu testemunho e invoao testemunho daquele a quem Ele fala, seja um testemunho presente ou futuro.Jerusal�em, outubro, 1957.4.1 Notas do tradutorNOTAS DA PRIMEIRA PARTE1 - WESEN. A tradu�~ao mais orreta �e essênia. Mestre Ekart foi o primeiro a introduzir esteoneito na �loso�a alem~a para traduzir essênia. Trata-se de um termo que Buber emprega muitofreq�uentemente atribuindo-lhe um sentido profundo. Nem sempre ahamos um termo para traduzir,para exaurir toda a riqueza de sentido atribu��do em ada passagem. As vezes Buber empregou osubstantivo Wesenheit, forma rara em alem~ao. GeralmenteWesen signi�a para Buber, em EU E TU, ser, natureza. Raramente lemos essênia. Por�em, areditamos que o sentido mais rio tenha algoa ver, em Buber, om o antigo alem~ao wesan sein. Por esta raz~ao, em v�arias passagens preferimostraduzir wesen por ser presente, pois, sendo presen�a e presente oneitos entrais no pensamentode Buber, o ser no sentido mais profundo �e o ser na rela�~ao que exige a totalidade de presen�a.O pr�oprio parâmetro que Buber utiliza para estabeleer o maior ou menor valor para uma rela�~aoEU-TU, a reiproidade, se baseia numa presen�a mais ompleta ou menos ompleta dos integrantesdo evento da rela�~ao. Assim, nesta passagem: \A palavra-prin��pio EU-TU s�o pode ser proferidapelo ser na sua totalidade" (mit dem ganzem Wesen). A vida de rela�~ao �e para Buber a vida atualde presen�a. Ent~ao n~ao �e s�o enquanto ser que o homem se disp~oe ao evento de rela�~ao mas omoser na sua totalidade de presen�a, omo ser presente. Outras vezes, diante da di�uldade de traduzirtoda a riqueza do pensamento de Buber onservamos o sentido mais omum \essênia". Assim napassagem mais adiante: \Wesenheiten werden in der Gegenwart gelebt" (o que �e essenial �e vividono presente) �e uma frase um tanto desnorteante, pois, omo �e que seres, essênias, ser~ao vividos?Podem ser vividos? E mais, \Wesenheiten" no plural �e mais raro ainda. Denota algo abstrato68



e geral. Mesmo que tiv�essemos enontrado erlebt (viveniar, experieniar) em vez de gelebt, n~aodeixaria de ser um tanto embara�ante, pois \erleben" e \Erlebnis" ainda se aproximam do ontextoda Erfharung, experiênia pr�opria do mundo do ISSO. Optamos pela tradu�~ao \o essenial", pois�e abstrato e geral omo quis Buber e se aproxima de sua inten�~ao prinipal que �e vida de rela�~aoom a vida essenial, a vida de - presen�a, presente aqui e agora. Aquele que est�a presente em umevento de rela�~ao dial�ogia �e essenial, pois proferiu a palavra-prin��pio om todo o seu ser. Isto setorna menos embara�ante om a segunda parte da frase na passagem itada: \Gegenstaendlihkeitenin der Vergangenheit" (as objetividades no passado). O objeto (Gegenstand) j�a est�a ristalizado nomundo do ISSO. Gegenstand n~ao pode ser \wesen" para empregarmos uma linguagem bem simples,pois aree de \presen�a", pelo menos enquanto objeto. Ora, se n~ao podemos a�rmar, a rigor, queum objeto n~ao tem essênia, pelo menos, podemos dizer que ele n~ao �e um \ser presente", pois, omodissemos, ele aree de presen�a.2 - ERFAHREN. O substantivo �e Erfahrung. No mesmo par�agrafo Buber emprega tamb�em overbo \befahren" uja tradu�~ao literal poderia ser \aminhar na superf��ie". Ambos se relaionamom \fahren" andar, viajar. Traduzimos befahren por \explorar a superf��ie", pois remos ser ainten�~ao de Buber indiar que a experiênia �e uma ida intenional que permanee na superf��ie dasoisas.3 - ER LEIBT MIR GEGENUEBER. \Leib" signi�a orpo; o verbo leiben poderia ser traduzidopor enorporar. No texto Buber distingue Leib eKoerper. Leib �e o orpo humano na sua manifesta�~aoonreta existenial omo orpo vivido. Poder��amos assoiar esta distin�~ao �aquela que fez Shelerentre orpo perebido que ele hama Koerper e orpo experieniado que ele hama Leib. Esta mesmadistin�~ao �e operada por Biswanger. Gegenueber �e um termo abundantemente utilizado por Buber.Gegenueber paree ter sido forjado para traduzir o \vis-�a-vis" franês. �As vezes Buber o empregaomo substantivo. Neste aso optamos pelo termo pareiro. Em outras passagens traduzimos porfae-a-fae e onfronto. Na presente frase optamos por uma tradu�~ao que se aproxima a nosso verdo sentido que Buber quis exprimir. Em pessoa �e uma express~ao talvez impr�opria em se tratandode uma �arvore. Mas quer signi�ar que n~ao se trata apenas de uma massa inerte e ompata quese posta simplesmente diante do homem, mas �e a �arvore que pode integrar o evento de rela�~ao eportanto ser um TU para o homem num momento de verdadeira presen�a.4 - WIRKLICHKEIT, wirklih, verwirklihen, entwirklihen s~ao termos freq�uentemente utilizadospor Buber. Ele os assoia de um modo bastante n��tido e pratiamente em todas as passagens ondeaparee o termo, om wirken at-uar e Werk obra. Numa tentativa de permaneer o mais �el poss��velao ontexto de EU E TU, optamos por uma tradu�~ao que nos paree ser mais pr�oxima ao sentidoque Buber lhe deu, a saber, atualidade para Wirklihkeit, atual para unrklih e atuar para wirken.Al�em disso podemos assoi�a-los �a presen�a e presente no sentido buberiano. De fato, mais adianteBuber ir�a a�rmar que \Toda vida atual �e enontro". A autentiidade da vida enquanto atual �e servida de enontro (Begegnung), assim omo a autentiidade do enontro s�o �e atingida num a vida deatualidade, de presen�a efetiva, atuante, visto que o autêntio enontro implia uma \presenti�a�~ao"(Vergegenwaertigung) m�utua, do EU e do TU e umaWehsehmrkung uma a�~ao m�utua, uma atua�~aore��proa. Deixamos o termo realidade e real quando Buber emprega espei�amente Realitaet e real.5 - GEGENWAERTIGE. Gegenwart signi�a presen�a e presente. �E um dos termos haves em EUE TU. Presente omo oposto ao passado e ao futuro e presente omo \em presen�a de"*. O presenteomo momento presente transende de algum modo o puro instante unidimensional na interse�~ao deduas fa�~oes do tempo. O presente em Buber evoa-nos o \instante" kierkegaardiano que �e deisivoe pleno de eternidade; ele �e a plenitude dos tempos. Na primeira Parte de EU E TU Buber empregao substantivo abstrato Gegenwaertigkeit que pode ser traduzido por presentidade.6 - LIEBE IST EIN WELTHAFTES WIRKEN. Haft �e um su�xo utilizado para adjetivos e haftig-keit para substantivos. Pode signi�ar propriedade ou o fato de ter omo tamb�em a express~ao \algoomo". Buber o emprega mais neste segundo sentido omo que dando a entender que os oneitos69



s~ao inapazes de atingir o rigor de sentido de uma id�eia, Welthaft �e uma delas. In�umeras s~ao aspalavras que Buber forjou om os su�xos haft e haftigkeit.7 - MANA. H�a v�arios sentidos para a palavra Mana. Osila entre uma no�~ao de for�a impessoaluniversal e uma personalidade de ar�ater saro ou divino. Para os Algonquinos (��ndios do Canad�a) oMana reebe o nome de \manitu" ; para os Iroqueses, o nome de \orenda" e \brahman" para os povosda �India antiga. O Mana �e o aspeto positivo do oulto enquanto que o \tabu" �e o aspeto negativo.O oulto omo Mana �e arregado de um poder milagroso. O termo exprime a id�eia religiosa elementarde for�a saral (impropriamente de u��do) independente das onep�~oes e ren�as anim��stias, omoa forma mais simples de religiosidade. Codrington na sua obra \The Melanesians" a�rma que o Mana�e uma for�a, uma inuênia de ordem imaterial e, em erto sentido, sobrenatural, que se revela, noentanto, por uma for�a f��sia, ou por um poder de superioridade que o homem possui. Os primitivos,desonheendo as ausas f��sias e naturais dos fenômenos da natureza, visto que seus onheimentosn~ao atingiram o est�agio apaz de oneber uma ausa geral apaz de produzir algo do nada, reorrem�a hip�otese de um oneito dinâmio que �e o Mana. N~ao �e f�ail de se de�nir om preis~ao o que�e o Mana, pois �e de natureza material e ao mesmo tempo invis��vel e into�avel; sem ser espiritualpartiipa da natureza espiritual. �E uma esp�eie de u��do material desprovido de inteligênia pessoalmas apaz de reeber e reperutir a impress~ao de todas as id�eias e de todos os esp��ritos (Saintyves -La Fore Magique: du mana des primitifs au dynamisme sienti�que, p�ags. 20-22. Paris, 1914).8 - Em latim no original.9 - ICH-WIRKEND-DU UND DU-WIRKEND-ICH.10 - ICHHAFTXGKEIT.11 - VERBUNDENHEIT. Trata-se de um termo utilizado por Buber nas três partes do livro. Êpouo omum na linguagem orrente. �E de dif��il tradu�~ao. De um erto modo Buber nos forneeum paradigma nesta passagem. Optamos pelo termo v��nulo. Trata-se de uma determinada rela�~aoentre dois seres que n~ao �e mera justaposi�~ao, nem rela�~ao ausal, nem onex~ao; o termo assoia�~aose aproxima, mas ainda n~ao atinge o grau de intimidade que �e veri�ado na \Verbundenheit" omoa emprega Buber. Assoia�~ao, al�em disso, se aproxima de \soius" e este ainda n~ao �e o \pr�oximo"numa proximidade de presen�a. V��nulo denota uma rela�~ao ��ntima entre dois seres.12 - DER ZUM LEIB REIFENDE KOERPER. Ver nota 6 desta parte.*NOTAS DA SEGUNDA PARTE1 - GEIST. Esp��rito. Esp��rito evoa-nos aqui o sentido atribu��do ao oneito no ontexto b��blio.Para Buber, a B��blia (por ele traduzida om a olabora�~ao de F. Rosenzweig) deve apresentar aohomem ontemporâneo uma dire�~ao em sua vida onreta. Esta posi�~ao exigiu de Buber uma atitudehermenêutia em sua tradu�~ao que tentava redesobrir o sentido original dos termos (Grundshrift).Embora admitisse que o resultado deste trabalho hermenêutio de deifrar a pr�opria palavra poruma nova leitura (Buber hamava o texto de palimpsesto) pudesse apareer paradoxal e, at�e mesmo,vexat�orio para o homem moderno. Ele a�rmava tamb�em que, o paradoxo e o vexame podem onduzir�a instru�~ao. O texto b��blio estabelee uma rela�~ao entre esp��rito e vida. \Ruah" signi�a esp��ritoe vento. Lemos no Gênese 1:2 \o esp��rito de Deus pairava sobre as �aguas". Deus n~ao se restringea um reino natural ou espiritual mas �e origem dos dois. O esp��rito, \RUAH", se relaiona �a vida en~ao ao inteleto. \Ruah" signi�a sopro, o sopro do �eu sob a forma de vento e o sopro sob forma deesp��rito. Para o primitivo, os dois sentidos s~ao insepar�aveis pois ele sente e interpreta o entusiasmoque se apodera dele, a a�~ao irresist��vel do esp��rito nele omo o vento da tempestade se apodera detudo. O esp��rito, \RUAH", n~ao est�a sobre Mois�es pois a Voz estabeleeu om ele uma onversa depessoa �a pessoa. Mois�es �e o deposit�ario do esp��rito que nada mais �e do que o fato de ser admitido70



em uma rela�~ao dial�ogia om a divindade. E urioso notar, omo nos lembra Buber, a diferen�a deinterlou�~ao que se estabelee entre Mois�es e Deus de um lado, e Deus e os Profetas, de outro lado.Enquanto Deus se faz onheer aos profetas \em vis~ao", a Mois�es Ele se manifesta visualmente e n~aoem enigmas. Os profetas têm vis~oes que devem ser primeiramente deifradas, enquanto que, paraMois�es, �e na realidade visual que a vontade de Deus se mostra. Aos primeiros Deus fala \em sonho",para Mois�es Ele fala \boa-a-boa" e Mois�es lhe responde. Este ontato exprime, omo diz Buber,uma omunia�~ao que �e ainda mais ��ntima que o \fae-a-fae" (Exodo 33:11). E m uma emiss~ao dosopro, do h�alito, a Palavra �e soprada por Deus e inspirada pelo homem. (Ver M. Buber - Die Shriftund ihre Verdeutshung, 167).Em EU E TU vemos vislumbrar tamb�em este sentido do esp��rito omo for�a geradora do di�a-logo,a palavra entre os dois estabeleendo o inter-valo entre o Eu e o Tu na intimidade e na presen�ado evento do fae-a-fae. Buber a�rma que o esp��rito �e a resposta do homem a seu Tu. A respostainstaura o di�alogo, a inter-a�~ao onde o EU on�rma o TU em seu ser e �e por ele on�rmado. O EUexere uma a�~ao, atua sobre o TU e este atua sobre o EU. Neste enontro se estabelee a alteridade namedida em que existe uma alter-a�~ao m�utua. Podemos, ent~ao, relaionar aqui o sentido que �e dadona interpreta�~ao buberiana �a Palavra divina, ao Esp��rito em sua manifesta�~ao divina. A palavra �e,em sua essênia divina, um poder que age sobre o homem a quem ela �e dirigida, e, ao mesmo tempo,uma a�~ao do homem sobre ela embora uma a�~ao de ar�ater diferente, tribut�aria da ondi�~ao pr�opriado homem.2 - STATT IHM ZUZUBLICKEN, BEOBACHTET. Zubliken �e um verbo pouo omum. Compreende-se mais failmente zuhoeren - ouvir, esutar. Preferimos ent~ao, prourando uma maior �delidade aoontexto de todo o livro, traduzir zubliken por ontemplar em oposi�~ao a observar - beobahten. Aobserva�~ao implia um objeto observado enquanto que ontempla�~ao �e mais uma resposta ao TU noevento da rela�~ao.3 - \GOLEM" �e uma palavra que aparee uma s�o vez na B��blia no salmo 139:16. Signi�a a��\sem forma". A literatura hebraia da Idade M�edia empregava-a para designar a mat�eria sem forma.Buber explia que Golem �e um peda�o de argila animado sem alma. Poder��amos traduzi-lo porautômato. Ahamos interessante retomar a forma tardia da lenda omo Jaob Grimm expôs emseu \Di�ario para Eremitas" de 1808: \Os judeus poloneses fabriam, depois de ertas ora�~oes e diasde jejum, a forma de um homem em argila. Se eles pronuniam sobre ele o \Sheruhamphoras"mirauloso (o nome de Deus) este homem deve tornar-se vivo. Embora n~ao possa falar, ele pode, noentanto, ompreender su�ientemente o que se lhe diz ou ordena. Eles o denominavam \Golem" e outilizavam omo empregado para exeutar trabalhes dom�estios. Ele n~ao deve jamais sair de asa.Em sua fronte est�a esrito em eth (verdade). Ele rese ada dia e ponto de se tornar failmentemaior que todos que vivem em asa mesmo que tenha sido fabriado bem pequenino. Os que vivemna asa, om medo deste Golem, apagam ent~ao a primeira letra do nome para que ele se torne meth(est�a morto). E assim ele ai, se desmorona e se transforma novamente em argila. Um homem haviadeixado, por desuido, reser demasiadamente o seu \Golem". T~ao grande estava que j�a n~ao eramais \poss��vel alan�ar a sua fronte. Ent~ao, tomado pelo medo, ele ordenou a seu servo que lhetirasse as botas, para que quando o Golem estivesse abaixado, pudesse atingir sua fronte. Tendoonseguido, retirou a primeira letra, mas todo aquele peso de argila aiu sobre ele e o matou". (Cfr.Beate Rosenfeld, Die Golemsage und ihre Verwertung ind der deutshen Literatur. Breslau 1934.Citado por Sholem, G. G. - La Kabbale p�ag 180).4 - SEELENVOGEL. Trata-se de um a no�~ao m��tia da alma que se inorpora em animais ouaves. Segundo uma ren�a dos povos primitivos, a alma de um homem ap�os a morte, sobrevive emum animal, um r�eptil ou uma ave (Seelenvogel). Esta ren�a se baseia na ren�a da migra�~ao dasalmas. Esta id�eia primitiva da passagem da alma ou da essênia vital para uma forma partiular sefundamenta na onep�~ao de uma alma objetiva ou de uma pluralidade de almas em um indiv��duopartiular. H�a ent~ao a possibilidade de uma destas almas se separar para poder sair atrav�es daboa. A alma deve ser pequena para que possa passar pela boa. Diz-se assim que a alma voa,71



sendo representada por aves ou insetos voadores. Para os Bororos a alma se enarna numa arara.Na di�uldade de enontrarmos um termo exato optamos pela express~ao, sem d�uvida impr�opria de\alma-p�assaro".5 - HEIMARMENE . Termo grego utilizado por Plat~ao no F�edon 115a e no Gorgias 512e, ujatradu�~ao �e \destino".6 - KARMAN. Ê um oneito sânsrito utilizado na religi~ao Hindu e no Budismo, que pode sertraduzido por a�~ao. \O Karman" �e a for�a gerada pelas a�~oes de uma pessoa. O destino do homemap�os a morte depende de sua existênia atual ou das anteriores.7 - ABLAUF.8 - UMKHER. Buber quer traduzir o termo TESHUVAH hebraio. Ao traduzirmos Umkher por\onvers~ao"* tentamos nos aproximar o m�aximo poss��vel do lima do pensamento buberiano. A\Umkher" �e no sentido profundo do termo uma onvers~ao e n~ao a \metanoia", a volta omo foiproposta por Plat~ao aos homens na met�afora da averna. A onvers~ao engaja o homem na totalonretude de sua existênia. Note-se a ênfase dada por Buber a \Umkher" pois a repete 4 vezesna frase seguinte. Naturalmente Buber se oloa na tradi�~ao judaia quando aentua fortemente aimediatez da rela�~ao dial�ogia om Deus. H�a uma diferen�a lara entre a doutrina rist~a da onvers~aoque �e um a ades~ao ao Cristo e a doutrina judaia para a qual o homem pode onverter-se a qualquermomento e ser aeito por Deus, sem neessidade de media�~ao.9 - OPFER. A Tradu�~ao do termo alem~ao Opfer por sarif��io n~ao exprime toda a riqueza dohebraio Qorban. Cremos poder relaionar o termo empregado por Buber em EU E TU a saberOpfer om a tradu�~ao que ele utilizou em uma passagem b��blia - Darnahung - pois este evoamelhor a riqueza do sentido da raiz hebraia qarab, \estar pr�oximo" no sentido de \aproximar". Naverdade, este oneito implia a existênia de dois seres. Um deles, tentando diminuir a distâniaque os separa, se aproxima (qarab) atrav�es de um qorban. Diante da di�uldade de enontrarmosum termo om a mesma riqueza de sentido, preferimos o termo oferta om a onota�~ao de presenteque se oferee a algu�em. A oferta - qorban - �e aquilo que me proporiona a proximidade na presen�a.O homem oferee seu presente, sua oferta para poder aproximar-se da presen�a de Deus. Podemosnotar tamb�em, que em outro ontexto Buber esolheu para a tradu�~ao de todas as formas derivadasda raiz - ya'ad - formas orrespondentes do gegenwaertigsein. Fiel ao sentido rio do ya'ad, Bubertraduz a tenda na qual Deus se faz presen�a, se faz presente, por \Zelt der Gegenwart". Em suaobra \Koenigtum Gottes" (O reino de Deus) Buber fala da \das Zelt der goettlihen Begegnung oderGegenwaertigung" (tenda do enontro ou da presenti�a�~ao de Deus). Assim remos que o termoesolhido oferta no sentido de presente se aproxima da inten�~ao manifestada no texto, isto �e, de umenontro onde se quer estar na presen�a de Deus. A oferenda, aquilo que �e ofereido, relembra avontade onstante de renovar sempre este \enontro".10 - EIGENWESEN. Literalmente poderia ser traduzido por ser pr�oprio. Ê um termo inusitado,mesmo em alem~ao. Ali�as Buber apreia muito forjar palavras n~ao se importando om o uso ou osentido que possam ter na linguagem omum. Em uma arta ao tradutor da primeira edi�~ao inglesade EU E TU Buber reusou o termo individualidade. Como Buber estabelee uma distin�~ao entreEigenwesen e Person, o tradutor reorreu aos oneitos j�a onsagrados na linguagem �los�o�a depessoa e indiv��duo. No ontexto Eigenwesen �e o EU da palavra-prin��pio EU-ISSO enquanto quePerson �e o EU da palavra-prin��pio EU-TU. Eigenwesen se refere �a rela�~ao homem om o seu \si-mesmo". Preferimos ent~ao a express~ao ser eg�otio ou simplesmente o termo \eg�otio", embora setrate de um termo pouo omum. Mais adiante Buber utiliza o termo Eigenmensh que traduzimospor egotista.11 - SCHIBBOLETH. Maro Distintivo.12 - Valore no original.13 - DER ELEKTRISCHE SONNE. �E uma express~ao uriosa. Segundo Buber o homem do qual72



se fala aqui oloou no teto uma forte luz el�etria, omo um pequeno sol que pode ser uma defesaontra os tormentos de um sonho em estado de vig��lia e tamb�em um s��mbolo para os pensamentosque ele invoa. Assim a Lâmpada el�etria seria o \sol el�etrio" ou o \sol arti�ial da noite".NOTAS DA TERCEIRA PARTE1 - Evangelho de S. Jo~ao 10:30.2 - Khandogya Upanishad III 14,4.3 - A�rma�~ao de Mestre Ekart.4 - SCHIEDLICHKEIT.5 - IMMER-WIEDER - WERDEN-MUESSEN.6 - \GRANDE VE�ICULO". E a tradu�~ao do Mahayana. O Grande Ve��ulo �e um ramo do Budismoformado por v�arias seitas sinr�etias que se enontram sobretudo no Tibet, no Nepal. China e Jap~ao.Sua l��ngua se baseia em ânones do sânsrito, aredita em um ou v�arios deuses; apregoa o idealbodhisattva da ompaix~ao e da salva�~ao universal. Ao lado do \Grande Ve��ulo" existe o \PequenoVe��ulo", Hynayana, que �e um ramo menor e mais onservador do Budismo dominante prinipalmenteno Ceil~ao, Burma, Tailandia e Cambodja. Adota a esrita Pali, que �e utilizada tanto omo linguagemesolar omo linguagem lit�urgia.7 - REDLICHKEIT. Pode ser traduzido por honestidade, integridade. Possui a mesma raiz dere~aen falar, Rede fala, disurso.8 - Referênia a Nietshe, ECCE HOMO 3a parte onde disute o \Assim fala. Zaratustra".9 - Wir koennen nur gehen und bewaehren. Und auh dies \sollen" wir niht - wir Ioennen - wirmuessen.10 - Das Wort der O�enbarung ist: Ih bin da ais der ih da bin.Esta �e a tradu�~ao de \EHYEH ASHEREHYEH", Cremos que se deve ompreender a prinipalpreoupa�~ao da interpreta�~ao buberiana da palavra da revela�~ao omo uma importânia espeialdada ao oneito de \presen�a". Deus assegura a Mois�es que estar�a om ele. Por duas vezes Deusome�a por EHYEH-eu serei presente. N~ao se deve perder de vista a quest~ao entral que �e umasitua�~ao de di�alogo. A�� n~ao se trata do homem mas de Deus, do nome divino. Para o homem noestado de pensamento m�agio, o nome verdadeiro de uma pessoa n~ao �e a simples denomina�~ao masa essênia mesma da pessoa, de erto modo destilada de sua realidade embora permane�a presenteneste nome. A pessoa mesma �e inaess��vel, oferee resistênia. Por�em atrav�es do nome ela se tornaaess��vel. O nome verdadeiro, por�em, pode ser diferente daquele que �e geralmente onheido. Esteenobre, vela aquele. O nome verdadeiro pode difereniar-se do nome omum pela pron�unia. Aquest~ao a respeito de seu nome, Deus responde a Mois�es: Ehyeh asher Ehyeh. A tradu�~ao maisomum �e: \Eu sou aquele que sou" signi�ando om isso que EHYEH se designa omo o existente,o eternamente existente, aquele que persiste imutavelmente em seu ser. N~ao se pode, entretanto,a�rma Buber, tirar do verbo, na linguagem b��blia, o sentido da existênia pura. Al�em disso estainterpreta�~ao deixa transpareer um tipo de abstra�~ao que normalmente n~ao se manifestava emuma �epoa de vitalidade religiosa em expans~ao. Buber o entende no seu sentido profundo de \serpresente". Ademais podemos perguntar: seria a inten�~ao do narrador de mostrar que Deus, emum momento memor�avel em que anunia a liberta�~ao de seu povo, desejava onservar e aentuarsua distânia em vez de apresentar laramente sua proximidade, sua presen�a? Ent~ao, que for�a esentido manifesta a lara inten�~ao dos dois \EHYEH", omo se lê em Exodo 3:12? \Eu serei, euestarei presente" de modo absoluto e n~ao omo em outras passagens \Eu serei presente em tua boa",\Eu estarei junto de ti", \Eu n~ao neessito ser invoado pois serei presente junto a v�os" Por tr�asdestas palavras, a�rma Buber, perebe-se a resposta verdadeira endere�ada aos adeptos da magiaeg��pia e �aqueles que foram toados pela t�enia m�agia: �e in�util tentar invoar o nome de Deus.73



Com efeito no Egito os m�agios amea�avam os deuses que n~ao queriam umprir suas ordens, suasvontades e aatar seus desejos, dizendo-lhes que atirariam seus nomes aos demônios e extrairiam suasboas de suas abe�as. Se no Egito a religi~ao nada mais era do que regras de magia, no di�alogo da\Sar�a ardente" a religi~ao �e desmagi�ada.Al�em disso o nome de Deus se transforma omo a�rma Buber: \Dentre todas as suposi�~oesrelativas ao emprego do nome YHVH pelos Hebreus nas �epoas que preedem sua hist�oria, umasomente permite tornar tudo isso intelig��vel, depois que pesquisas foram feitas na dire�~ao que elaindia, sem que permane�am ontradi�~oes. A meu onheimento foi Bernard Dhum que a formulouh�a v�arias d�eadas, em um urso in�edito da Universidade de Goettingen. Talvez este nome n~ao sejasen~ao um prolongamento de hu (ele) assim omo outras tribos �arabes hamavam Deus `o uno, oinef�avel"'. O grito, prossegue Buber, dos dervihes: Ya-hu se traduz por \Oh! Ele". E em um doshinos mais importantes de um m��stio persa Djelaleddin Rumi pode-se ler: \�e o Uno que prouro,�e o Uno que eu vejo, �e o Uno que eu hamo. ELE o primeiro, ELE o �Ultimo, ELE �e o exterior,ELE �e o interior. N~ao onhe�o mais ningu�em sen~ao Yarhu (Oh! ELE) e Ya-man-hu (Oh! Ele que�e)". A forma origin�aria do grito pode ter sido Ya-huva, se for permitido ver no �arabe huva a formasem��tia primitiva do pronome \ele" que em hebraio se diz hu (Cfr. M. Buber MOISE (tradu�~aofranesa nas p�aginas 71 e 72). Ent~ao de uma voaliza�~ao, de uma exlama�~ao pronuniada no êxtase,meia-interroga�~ao, meio-pronome proveniente do fonema primitivo Ya-hu aparee uma forma verbalpreisa, de aordo om regras gramatiais que, na tereira pessoa (havah �e idênteo a hayah) signi�aa mesma oisa que EHYEH anunia na primeira pessoa. \YHVH �e aquele que ser�a, que estar�a a��",isto �e, aquele que estar�a presente n~ao importa onde ou quando, mas a ada momento do presentee em ada lugar onde algu�em estiver presente. Enquanto a exlama�~ao primitiva saudava o Deusesondido, a forma verbal �e sua manifesta�~ao. Assim lemos no Êxodo: 3:14: \EHYEH, `eu soupresente', `eu serei presente' me envia a v�os" e logo depois: \YHVH o Deus de vossos pais me enviaa v�os". Podemos pois ompreender omo Buber entende a palavra da Revela�~ao EHYEH ASHEREHYEH omo \Ih bin da als der ih da bin". Areditamos poder assim nos aproximar da riquezade sentido que Buber tentou aptar na palavra da Revela�~ao traduzindo-a \Eu sou presente omoaquele que sou presente".11 - Vemos aqui lara alus~ao aos fragmentos 8, 17 e 21 de Emp�edoles. No seu fragmento 8Emp�edoles a�rma: \Dir-te-ei ainda uma outra oisa: n~ao h�a nasimento para nenhuma das oisasmortais; n~ao h�a �m na morte funesta; h�a somente mistura e dissoia�~ao dos elementos ompostos.Nasimento nada mais �e que um nome dado pelos homens a este fato".NOTAS DO POST-SCRIFTUM1 - GESPROCHENHEIT. E um substantivo abstrato forjado por Buber que signi�a algo que �efalado. Diante da di�uldade de tradu�~ao daquilo que exatamente quer dizer Buber, preferimos umtermo que pode se aproximar do seu signi�ado, fala. A fala omo mensagem e omo manifesta�~aoonreta desta mensagem atrav�es da palavra.2 - PESSOA. N~ao se trata de saber o que Deus �e em si mesmo mas o que Ele �e na rela�~ao om ohomem. Deus n~ao �e pessoa em sua essênia mas em sua rela�~ao om o homem. Buber esolhe umaminho radial para a ompreens~ao do ser de Deus em termos de seu sentido para o homem, aomesmo tempo que empreende uma ompreens~ao do homem em termos de seu ser-om-Deus. Maisadiante Buber emprega o termo Personhaftigkeit, assim omo Naturhaftigkeit e Geisthaftigkeit.3 - IN SCHAFFENDEN, OFFENBARENDEN , ERLOESENDEN AKTEN . . .Cria�~ao, Revela�~ao e Reden�~ao. Estes três termos enerram o n�uleo da interpreta�~ao buberianada palavra de Deus que �e o s��mbolo do enontro dial�ogio. Tudo na esritura �e genuinamente fala(Gesprohenheit) a�rma Buber em sua obra \Die Shrift und ihre Verdeutshung", p�ag. 56. AB��blia �e a inessante prolama�~ao de uma mensagem (Botshaft) e a realidade desta prolama�~ao�e sempre assumida e est�a sempre presente. Os três pontos esseniais no di�alogo entre a \terra e o74



�eu" s~ao a ria�~ao, a revela�~ao e a reden�~ao. A B��blia enontra as gera�~oes pela exigênia de serreonheida omo a verdadeira hist�oria do mundo, isto �e, o fato de o mundo ter um ome�o e um�m. A ria�~ao �e a origem e a reden�~ao o �m. A revela�~ao entretanto, n~ao se apresenta omo umponto �xo, datado entre os dois. Mesmo a revela�~ao no Sinai n~ao �e este ponto intermedi�ario, masantes uma ont��nua esuta e uma tomada de onsiênia no momento presente de sua atualiza�~ao.O importante �e a apropria�~ao pelo homem do evento b��blio no momento, no instante presente,pois, para Buber, o enontro existenial �e entral e n~ao est�a sujeito ao ondiionamento hist�orio, �einteressante relembrar, mesmo que rapidamente, uma faeta da mensagem hass��dia sobre a reden�~ao.O Hassidismo reage ontra o modo messiânio de se distinguir um homem do outro, ou uma �epoade outras ou uma a�~ao de outras. A for�a para ooperar na reden�~ao foi atribu��da a todos os homensindistintamente. �E pela santi�a�~ao sem preferênia de tudo o que se faz, do ato de levar Deus aolongo da vida, a onsagra�~ao de nosso v��nulo om o mundo que pode realizar-se a reden�~ao. Foital ensinamento de um v��nulo insepar�avel entre o mundo e o homem que exereu uma inuêniamarante sobre Buber a ponto de este a�rmar que o destino inevit�avel do homem �e amar o mundo,pois, n~ao �e em um pretenso \al�em" do mundo, mas no seu \interior" que o homem pode enontraro divino.4.2 Gloss�arioAbhaengigkeit - sentimento de dependêniaAblauf - deursoAngessiht - fae, semblanteBezihung - rela�~aoBewaerung - oloar �a prova, omprovarBegegnung - enontroBewusstheit - Estado de ser onsiente ou de ter onsiêniaBefahren - explorar a superf��ieBestimmung - destinoBesinnung - lembran�aDinghaftigkeit - oisidadeDaszwishen - entreErleben - viveniarErfahren - experieniarErfahrung - onheimento pr�atioErlebnis - experiênia interior ou vivida, vivêniaEigenmenshen - egotistaEigenwesen - ser egotio ou simplesmente eg�otioGegenseitigkeit - reiproidadeGeist - esp��rito, ver notaGegenwart - presen�a, presenteGolem - autômato, peda�o de argila animado 75



Gegenueber - fae-a-fae, pareiroHeilsleben - vida de salva�~aoIhhaftigkeit - egoentrieidadeIhbezogenheit - egoidadeKoerper - orpo f��sio, orpo perebidoLeib - orpo vividoMahtwille - vontade de poderOpfer - ofertaPunkthaftigkeit - unidimensionalidadeRealitat - realidadereal - realRedlihkeit - integridadeRede - falaShauen - ontemplarSheinwelt - mundo de aparêniaSeelenvogel - \alma-p�assaro". ver notaUmkehr - onvers~aoUnterredung - onversa�~aoUmfassung - envolvimentoVerhaeltnis - ontatoVerbundenheit - v��nuloVerhaltenheit - reten�~aoVergegenwaertigen - presenti�arVergegenwaertigung - presenti�a�~aoVerwirklihen - atualizarVereinigung - uni�a�~aoVerfremdung - aliena�~aoVersenkung - absor�~aoVorhanden - \�a m~ao". Heidegger explorou mais o sentido de vorhanden ou VorhandenheitWesen - traduzimos por ser, natureza, essênia e no sentido mais rio em EU E TU por ser presenteWirklih - atualWirklihkeit - atualidadeWirklihen - atuarWerk - obraWeisung - ensinamento e tamb�em dire�~ao. �E a tradu�~ao de Torah.
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