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Cap��tulo 0In��io do Livro
0.1 Capa PARAMAHANSA YOGANANDA

AUTOBIOGRAFIADE UM IOGUECONTEMPORÂNEO\Se n~ao virdes sinais e milagres, n~ao rereis" - Jo~ao. 4:48.Dediada �a mem�oria de Lutero Burbank\Um Santo Ameriano"0.2 Introdu�~ao�E esta a primeira vez que um autêntio iogue hindu esreve a hist�oria de sua vida para leitoresdo Oidente. Desrevendo om v��vidos detalhes muitos anos de treinamento espiritual om SiriYukteswar, um mestre que em muito se assemelhava ao Cristo, revela aqui o autor um aspetofasinante e pouo onheido da moderna �India.Paramahansa Yogananda foi o primeiro grande mestre da �India a viver no Oidente durante umlongo per��odo (mais de trinta anos). Iniiou na ioga 100.000 estudantes - t�enias ient���as paradespertar a onsiênia divina do homem. Neste livro ele explia, om lareza ient���a, as leis sutismas de�nidas pelas quais os iogues realizam milagres e alan�am o autodom��nio.Yogananda, diplomado pela Universidade de Calut�a, esreve, om inesque��vel sineridade einisiva agudeza. Cap��tulos heios de vida s~ao dediados a suas visitas ao Mah�atma Gandhi, aRabindranath Tagore, a Luther Burbank e a Therese Neumann - a at�olia estigmatizada da Bav�aria.Este livro foi traduzido para doze idiomas. 1



0.3 Paramahansa Yogananda - Um Iogue na Vida e na MorteParamahansa Yogananda entrou em mah�asam�adhi (a derradeira vez que um iogue abandona ons-ientemente seu orpo) em Los Angeles, na Calif�ornia, em 7 de mar�o de 1952, ap�os onluir seudisurso num banquete em homenagem a Sua Exelênia Binay R. Sen, embaixador da �India. Orelato da partida do muito amado iogue apareeu no n�umero de mar�o de 1952 de Self-RealizationFellowship Magazine (Los Angeles) e no seman�ario Times de 4 de agosto de 1952.O grande instrutor mundial demonstrou o valor da ioga (t�enias ient���as para hegar �a per-ep�~ao de Deus omo realidade) n~ao apenas em vida, mas tamb�em na morte. Semanas ap�os haverpartido, sua fae inalterada brilhava om o divino esplendor da inorruptibilidade.O sr. Harry T. Rewe, diretor do Cemit�erio de Forest Lawn, de Los Angeles (onde o orpo do grandemestre jaz temporariamente) enviou a Self-Realization Fellowship uma arta om �rma reonheida,da qual s~ao extra��dos os seguintes trehos:\A ausênia de quaisquer sinais vis��veis de deomposi�~ao no ad�aver de Paramahansa Yoganandaonstitui o mais extraordin�ario aso de nossa experiênia . . . Nenhuma desintegra�~ao f��sia era vis��velno orpo, mesmo vinte dias ap�os a morte . . . Nenhum ind��io de bolor revelava-se em sua pele enenhum desseamento (seagem) oorreu nos teidos orgânios. Tal estado de preserva�~ao perfeitade um orpo, at�e onde v~ao nossos onheimentos dos anais mortu�arios, �e algo sem paralelo . . . Aoreeber o orpo de Yogananda, os funion�arios do emit�erio esperavam observar, atrav�es da tampade vidro do aix~ao, os ostumeiros e progressivos sinais de deomposi�~ao f��sia. Nossa admira�~aoresia �a medida que os dias passavam sem trazer qualquer mudan�a vis��vel no orpo em observa�~ao.O orpo de Yogananda permaneia evidentemente num estado fenomenal de imutabilidade."\Nenhum odor de deomposi�~ao emanou de seu orpo em qualquer tempo . . . A aparênia f��siade Yogananda em 27 de mar�o, pouo antes de oloar-se a tampa de bronze no ata�ude, era a mesmade 7 de mar�o. Ele pareia, em 27 de mar�o, t~ao heio ' de fresor e intoado pela orrup�~ao, omona noite de sua morte. Em 27 de mar�o, n~ao havia, em absoluto, motivo para se a�rmar que seu orpo sofrera qualquer desintegra�~ao f��sia vis��vel. Por estas raz~oes, delaramos novamente que o asode Paramahansa Yogananda �e �unio em nossa experiênia."0.4 �Indie do originalIntrodu�~ao 2Paramahansa Yogananda - Um Iogue na Vida e na Morte 2�Indie 4Cap��tulo 1 - Meus pais e minha infânia 6Cap��tulo 2 - A morte de minha m~ae e o amuleto m��stio 16Cap��tulo 3 - O Santo om dois orpos 23Cap��tulo 4 - Minha fuga interrompida rumo ao Himalaia. 29Cap��tulo 5 - Um \Santo dos Perfumes" exibe seus prod��gios 41Cap��tulo 6 - O Swâmi Tigre 49Cap��tulo 7 - O Santo que se levita 58Cap��tulo 8 - Jâgadis Chandra Bose, Grande Cientista da �India 63Cap��tulo 9 - O devoto bem-aventurado e seu romane �osmio 712
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Cap��tulo 1Meus pais e minha infâniaOs tra�os arater��stios da ultura hindu têm sido, desde sempre, a pesquisa das verdades �ultimase, simultaneamente, a rela�~ao entre guru.1 e dis��pulo.Meu pr�oprio aminho onduziu-me a um s�abio semelhante a Cristo; sua vida fora inzelada paraa posteridade. Foi ele um dos grandes mestres que onstituem o mais valioso patrimônio da �India.Surgindo, altaneiros, em todas as gera�~oes, eles foram erguendo os baluartes que evitaram a seu pa��so destino de iviliza�~oes extintas, omo a do antigo Egito e a de Babilônia.Indefesas humilha�~oes da infânia ainda n~ao se desvaneeram de minha mem�oria. Era om res-sentimento que eu tinha onsiênia de ser inapaz de me loomover e de me expressar livremente.Suessivas ondas de ora�~ao erguiam-se dentro de mim ao reonheer esta impotênia f��sia. Minhaforte vida emoional exprimiu-se mentalmente, em palavras de muitas l��nguas. Entre a onfus~aointerna de idiomas, habituei-me, pouo a pouo, a ouvir as s��labas bengalis de meu povo. Como seenganam os adultos ao avaliarem o alane de um �erebro infantil, julgando que ele se limita apenasaos brinquedos!A fermenta�~ao psiol�ogia, n~ao enontrando possibilidade de se expressar atrav�es de meu orpoimaturo, dava origem a muitas e obstinadas rises de horo. Reordo-me da desorienta�~ao e doassombro que meu desespero provoava em toda a fam��lia. Lembran�as mais felizes tamb�em meoorrem: as ar��ias de minha m~ae, as primeiras tentativas que �z para balbuiar frases e dar osprimeiros passos. Estes triunfos infantis, normalmente logo esqueidos, riam, ontudo, em n�os, umaliere natural de auto-on�an�a.O grande alane de minha mem�oria n~ao �e aso �unio. Sabe-se de muitos iogues que onservarama onsiênia de si mesmos, ininterruptamente, durante a dram�atia transi�~ao da vida para a mortee de uma para outra vida. Se o homem fosse apenas um orpo, sua desintegra�~ao f��sia seria paraele o t�ermino de sua identidade. Mas se, no deurso de milênios, os profetas falaram a verdade, ohomem �e essenialmente uma alma, inorp�orea e onipresente.Apesar de ins�olitas, reorda�~oes n��tidas da primeira infânia n~ao s~ao infreq�uentes. Durante minhasviagens por numerosos pa��ses, ouvi, de l�abios de homens e mulheres verazes, o testemunho de suasreorda�~oes de uma idade muito pr�oxima ao per��odo de latânia.Nasi em 5 de janeiro de 1893, em Gorakhpur, no nordeste da �India, perto das montanhas doHimalaia. Ali passei meus primeiros anos. �Eramos oito irm~aos: quatro meninos e quatro meninas.Eu, Mukunda Lal Ghosh2, fui o quarto a naser e o segundo var~ao.1Mestre espiritual, \o que dissipa as trevas"; do sânsrito gu, trevas; ru, o que dissipa. (Guru-Gita, 17-19)2Meu nome de fam��lia foi substitu��do pelo religioso de Yogananda em 1914, quando ingressei na veneranda OrdemMon�astia dos Swâmis. Em 1935, meu guru onferiu-me um t��tulo espiritual mais elevado, o de Paramahansa (verap��tulos 24 e 42). 5



Meu pai e minha m~ae eram bengalis, da asta X�atria3. Ambos foram aben�oados om umanatureza de santos. O m�utuo amor que os uniu, tranq�uilo e digno, nuna se expressou om frivolidade.Sua harmonia onjugal perfeita era o foo de serenidade em torno do qual girava o tumulto de oito�lhos pequenos.Meu pai, Bh�agabati Charan Ghosh, era bondoso e s�erio; em ertas oasi~oes, mostrava grande rigor.Embora lhe tiv�essemos muita afei�~ao, n�os, rian�as, mant��nhamos para om ele erta distânia queraiava pela reverênia. Not�avel em matem�atia e l�ogia, guiava-se prinipalmente por seu inteleto.Mas minha m~ae era uma rainha de ora�~oes e eduou-nos inteiramente atrav�es do amor. Depois queela morreu, meu pai externou mais sua ternura ��ntima e eu notei que seu olhar muitas vezes pareiase metamorfosear no olhar de minha m~ae.Foi em presen�a de mam~ae que travamos os primeiros ontatos agridoes om as Esrituras. Elareorria ao Mab�abh�arata e ao Ramayâna4 para exumar hist�orias que se apliassem vantajosamente�as exigênias disiplinares. Instru�~ao e astigo aminhavam de m~aos dadas.Em sinal de respeito por meu pai, mam~ae nos vestia uidadosamente, em ada tarde, para reebê-lo ao regressar do esrit�orio. O argo por ele oupado era equipar�avel ao de vie-presidente numadas maiores ompanhias ferrovi�arias da �India: a de Bengala-Nagpur. Seu trabalho obrigava-o afreq�uentes viagens e mudan�as de residênia; nossa fam��lia viveu em diversas idades durante minhameninie.Mam~ae sempre tinha a m~ao aberta, generosamente, para todos os neessitados. Papai tamb�emera aridoso, mas seu respeito �a lei e �a ordem estendia-se at�e o or�amento dom�estio. Em ertaquinzena, mam~ae gastou om a alimenta�~ao dos pobres mais do que papai gastava num mês.- Por favor, s�o lhe pe�o que seja aridosa dentro de limites razo�aveis. Mesmo uma repreens~aosuave de seu esposo era de suma gravidade para minha m~ae. Sem revelar aos �lhos seu desaordoom papai, ela fez vir uma arruagem de aluguel.- Adeus, vou-me embora para a asa de minha m~ae. - Antiq�u��ssimo ultimato!Rompemos em pranto e lamenta�~oes. Nosso tio materno hegou no momento oportuno. Segredoua meu pai um onselho herdado ertamente de algum s�abio de antanho.Depois de papai ter pronuniado algumas palavras de eslareimento e onilia�~ao, mam~ae, feliz,despediu a arruagem. Assim terminou a �unia divergênia de que tive onheimento entre meuspais. Reordo-me, por�em, de uma disuss~ao arater��stia.- Por favor, preiso de dez r�upias para dar a uma pobre mulher que veio bater �a nossa porta. - Osorriso de mam~ae era persuasivo.- Por que dez r�upias? Uma �e bastante5. - Papai aresentou esta justi�a�~ao: - Quando meu paie meus av�os faleeram subitamente, eu soube, pela primeira vez, o que era a pobreza. De manh~a,omia uniamente uma pequena banana, antes de aminhar v�arios quilômetros at�e a esola. Maistarde, na Universidade, sofri tais priva�~oes que me vi for�ado a pedir a um rio juiz o aux��lio de umar�upia por mês. Ele reusou, delarando que mesmo uma r�upia tinha valor.- Com que amargura voê lembra a reusa dessa r�upia! - O ora�~ao de minha m~ae teve um instantede l�ogia. - Voê gostaria que essa mulher tivesse de reordar dolorosamente a reusa das dez r�upiasde que tanto neessita om urgênia?- Voê ganhou! - Com o gesto imemorial dos esposos que se d~ao por venidos, meu pai abriu aarteira. - Aqui est�a uma nota de dez r�upias. Entregue om os meus melhores votos de feliidade.Tinha papai a tendênia de dizer \n~ao" a qualquer proposta nova. Sua atitude perante aquela3A segunda asta, tradiionalmente de legisladores e guerreiros.4Estes antigos poemas �epios s~ao um reposit�orio preioso de hist�oria, mitologia e �loso�a da �India.5Uma r�upia vale pouo menos que um ter�o de d�olar. 6



desonheida, que t~ao depressa onquistara a ompaix~ao de minha m~ae, era um exemplo de suaautela habitual. Em verdade, a avers~ao a aeitar imediatamente �e apenas uma homenagem aoprin��pio de \reex~ao neess�aria". Ahei meu pai sempre justo e equilibrado em seus julgamentos. Seeu pudesse refor�ar meus numerosos pedidos om um ou dois bons argumentos, ele, invariavelmente,punha a meu alane o objetivo ambiionado - fosse uma viagem durante as f�erias ou uma novamotoileta.Meu pai foi um disiplinador austero de seus �lhos, desde pequeninos. Mas sua atitude paraonsigo mesmo s�o se podia lassi�ar de espartana. Nuna freq�uentou, por exemplo, o teatro, masprourava suas rerea�~oes em v�arias pr�atias espirituais e na leitura do Bh�agavad Git�a6. Repudiavatodo luxo e aderia a um par de sapatos velhos at�e que se tornassem imprest�aveis. Seus �lhosompravam autom�oveis, depois que seu uso se tornou popular, mas papai ontentava-se om o bondepara ir diariamente ao esrit�orio.Papai n~ao tinha interesse em aumular dinheiro por amor ao poder. Em erta oasi~ao, depoisde organizar o Bano Urbano de Calut�a, negou-se a tirar vantagens disso e n~ao guardou para sinenhuma a�~ao. Desejara apenas umprir um dever ��vio durante as horas de folga.- Ele fez sozinho o trabalho de três homens! - o ontador informou �a ompanhia. - Tem a haver125 000 r�upias, ou seja, 41500 d�olares por ompensa�~oes atrasadas. - O tesoureiro enviou a papaium heque om esse valor. Meu pai lhe deu t~ao poua importânia que se olvidou de menion�a-lo �afam��lia. Mais tarde, meu irm~ao mais mo�o, Bishnu, informado de um grande dep�osito a seu r�editono bano, fez perguntas a papai.- Por que me orgulhar om um luro material? - papai respondeu. Quem proura alan�ar oequil��brio mental n~ao se rejubila om o luro nem se desespera om o preju��zo. Sabe que o homemhega sem dinheiro a este mundo e dele parte igualmente sem levar uma s�o r�upia!Pouo depois de seu asamento, meus pais tornaram-se dis��pulos do grande mestre L�ahiri Mah�asaya7,de Benares. Esta assoia�~ao fortaleeu o temperamento, por natureza as�etio, de meu pai. Certaoasi~ao, mam~ae fez uma on�dênia not�avel �a minha irm~a mais velha, Roma: \Seu pai e eu nosunimos omo marido e mulher apenas uma vez por ano, om o intuito de termos �lhos".Meu pai onheeu pela primeira vez L�ahiri Mah�asaya por interm�edio de Abinash Babu8, empre-gado de um ramal da Estrada de Ferro Bengala-Nagpur. Em Gorakhpur, Abinash Babu mono-polizava meus ouvidos infantis om absorventes hist�orias sobre muitos santos da �India. Conlu��ainvariavelmente prestando um tributo �as gl�orias superiores de seu pr�oprio guru.- Alguma vez lhe ontaram em que irunstânias extraordin�arias seu pai se tornou dis��pulo deL�ahiri Mah�asaya? - Foi numa tranq�uila tarde de ver~ao, quando Abinash e eu sent�avamos na varandade minha asa, que ele me fez esta exitante pergunta. Movi a abe�a em sentido negativo, om umsorriso de satisfa�~ao anteipada.- Anos atr�as, antes de voê naser, supliquei a meu hefe - seu pai -, uma lien�a de sete dias paraausentar-me do trabalho a �m de visitar meu guru em Benares. Seu pai ridiularizou meu plano.\- Vai se onverter num religioso fan�atio? - perguntou-me. Conentre-se em seu trabalho noesrit�orio, se quiser progredir."\Naquele dia, voltando tristemente para asa por uma vereda no bosque, enontrei-me om seu paique era transportado numa liteira. Ele despediu os servidores que o onduziam e passou a aminharao meu lado. Prourando me onsolar, ome�ou a disorrer sobre as vantagens de lutar pelo suesso6Este nobre poema sânsrito, que faz parte do �epio Mab�abh�arata, �e a B��blia hindu. O Mah�atma Gandhi esreveu:\Aqueles que meditarem no G��ta retirar~ao dele novas alegrias e novos signi�ados todos os dias. N~ao existe uma �uniameada espiritual om �os embara�ados que o G��ta n~ao possa desembara�ar".7Pronunia-se um tanto L�airi quanto La��ri; �e mudo o a �nal do t��tulo: Ma�ah�ai. O aento tônio reai na primeirae na tereira s��labas de B�abaj��. Sri Yukt�eswar soa Chrii lut�esuor. Diz-se Patânjali, Guitânjali, Guita.8Babu (senhor) �e aposto aos nomes pr�oprios em bengali.7



mundano. Mas eu o esutava distraidamente. Meu ora�~ao repetia: - L�ahiri Mah�asaya, n~ao possoviver sem Te ontemplar!"\O aminho nos onduzia �a orla de um ampo tranq�uilo, onde os raios do sol ao entardeeroroavam a ondulante eleva�~ao do apim bravo. Estaamos, em admira�~ao. E ali, no ampo, aalguns metros de n�os, apareeu subitamente a forma de meu grande guru!"9\- Bh�agabati, voê �e muito duro om seu empregado! - A voz ressoava em nossos ouvidos atônitos.Meu guru desapareeu t~ao misteriosamente omo viera. De joelhos, eu exlamava: - L�ahiri Mah�asaya!L�ahir�� Mah�asaya! Durante alguns momentos, seu pai quedou-se im�ovel de assombro."\- Abinash, n~ao s�o lhe dou lien�a, mas tamb�em a onedo a mim mesmo a �m de partirmosamanh~a para Benares. Devo onheer este grande L�ahiri Mah�asaya, apaz de se materializar �avontade para intereder por voê! Levarei minha esposa omigo e pedirei a este mestre que nos iniiena senda espiritual. Voê nos guiar�a at�e ele?"\- Sem d�uvida! - Eu transbordava de alegria ante a resposta miraulosa �a minha pree e a r�apidae favor�avel altera�~ao no urso 1 dos aonteimentos."\Na noite seguinte, seus pais e eu viajamos de trem para Benares. L�a hegando durante o dia,obrimos erta distânia num trole e depois tivemos de aminhar por ruelas estreitas para atingir amoradia retirada de meu guru. Entrando em sua pequena sala, �zemos uma reverênia ao mestre,ensimesmado na habitual posi�~ao de l�otus. Ele pisou os olhos penetrantes e levantou-os para meuhefe: - Bh�agabati, voê �e muito duro om seu empregado! - Suas palavras eram as mesmas queele pronuniara dois dias antes no ampo de Goralhpur. E aresentou: - Alegro-me por haverpermitido a Abinash visitar-me e terem vindo, voê e sua esposa, em ompanhia dele."\Para alegria dos esposos, meu guru os iniiou na pr�atia espiritual de Kriya Yoga10. Seu paie eu, ondis��pulos espirituais, temos sido amigos ��ntimos desde aquele memor�avel dia da vis~ao.L�ahiri Mah�asaya manifestou partiular interesse em seu nasimento, Mukunda, e sua vida estar�aom erteza relaionada om a dele; as bên�~aos do mestre nuna falham".L�ahiri Mah�asaya deixou este mundo pouo depois de eu nele haver entrado. Seu retrato, emmoldura ornamentada, sempre permaneeu no altar de nossa fam��lia, nas v�arias idades para ondemeu pai era transferido por neessidade de servi�o. Muitas manh~as e muitas noites nos enontraram,�a minha m~ae e a mim, em medita�~ao ante o improvisado altar, ofereendo ores aromatizadas ompasta de sândalo. Juntando inenso e mirra �as nossas devo�~oes, honr�avamos a Divindade que semanifestara om plenitude em L�ahiri Mah�asaya.Sua fotogra�a teve inuênia transendental em minha vida. �A medida que eu resia, o pen-samento foalizado no mestre resia omigo. Em medita�~ao, eu via om freq�uênia sua imagemfotogr�a�a destaar-se da pequena moldura e, assumindo forma vivente, sentar-se diante de mim.Quando eu tentava toar os p�es de seu orpo luminoso, ele voltava a se transformar em fotogra�a.No per��odo de transi�~ao da infânia para a adolesênia, aonteeu que L�ahiri Mah�asaya deixou deser a imagenzinha exterior enerrada em moldura, para surgir em minha pr�opria mente, onvertido eampliado em presen�a v��vida e luminosa. Em momentos de prova e onfus~ao, eu ostumava invo�a-lonuma pree, enontrando em seu interior, sua orienta�~ao onsoladora.A prin��pio, eu me aigia por n~ao o ter mais neste mundo, em seu orpo f��sio. Quando omeei adesobrir sua sereta onipresen�a, j�a n~ao volvi a me lamentar. Ele esrevera, ami�ude, a todo dis��pulodemasiado ansioso em visit�a-lo: \Por que vir me ontemplar em arne e osso, quando estou sempredentro do raio de vis~ao de seu kut�astha (olho espiritual)?"Aos oito anos de idade aproximadamente, onhei a bên�~ao de uma ura maravilhosa, gra�as ao9Os poderes invulgares possu��dos pelos grandes mestres s~ao expliados no ap��tulo 30, \A Lei dos Milagres".10Uma t�enia iogue ensinada por L�ahiri Mah�asaya; aalma e silenia o tumulto sensorial, permitindo ao homemalan�ar identidade resente om a Consiênia C�osmia (ver ap��tulo 26).8



retrato de L�ahiri Mah�asaya. Esta experiênia intensi�ou meu amor. Enquanto residia em nossagrande propriedade familiar de Ihapur, em Bengala, ontra�� o �olera asi�atio. Fui desenganado pelosm�edios; estes nada mais podiam fazer. Ao lado de meu leito, mam~ae impeliu-me frenetiamente aolhar para a fotogra�a de L�ahiri Mah�asaya, presa �a parede, aima de minha abe�a.- Curve-se diante dele, mentalmente! - Ela sabia que a exessiva fraqueza me impedia at�e mesmode erguer as m~aos para saud�a-lo. - Se ofereer sua devo�~ao e ajoelhar interiormente diante dele, suavida ser�a salva!Olhei �xamente a fotogra�a e ontemplei uma luz egadora que envolvia meu orpo e o quartointeiro. Minha n�ausea e outros sintomas inontrol�aveis desapareeram; eu estava urado. Ime-diatamente me senti bastante forte para inlinar-me e toar os p�es de minha m~ae num gesto elereonheimento pela f�e inomensur�avel que ela demonstrara ter em seu guru. Minha m~ae omprimiaa abe�a repetidas vezes ontra o pequeno retrato: - O Mestre Onipresente, agrade�o-Te por Tua luzter urado meu �lho!Compreendi que ela tamb�em havia testemunhado o resplendor deslumbrante atrav�es do qual mereobrei instantaneamente de uma doen�a fatal.Um de meus bens mais preiosos �e essa mesma fotogra�a. Ofereida a meu pai pelo pr�oprio L�ahiriMah�asaya, ela irradia uma santa vibra�~ao. Este retrato teve origem miraulosa. Ouvi a hist�oriaontada por K�ali Kumar Roy, ondis��pulo espiritual de meu pai.Paree que L�ahiri Mah�asaya tinha avers~ao a ser fotografado. N~ao obstante seus protestos, tirou-seum retrato do mestre om um grupo de devotos, entre os quais K�ali Kumar Roy. Surpreendido, ofot�ografo desobriu que a hapa, na qual se divisavam laramente as imagens de todos os dis��pulos,apenas revelava um espa�o vazio no entro, onde ele esperava que apareesse a �gura de L�ahiriMah�asaya. O fenômeno foi amplamente omentado e disutido.Certo estudante, fot�ografo perito, Ganga Dhar Babu, jatou-se de que a fugitiva imagem n~aolhe esaparia. Na manh~a seguinte, quando o guru se oloava em posi�~ao de l�otus, num assentode madeira om um biombo por tr�as, Ganga Dhar Babu hegou om seu equipamento. Tomandotodas as preau�~oes para o suesso, tirou sofregamente doze fotogra�as. Em ada uma enontrou aimpress~ao do assento de madeira om o biombo, mas a �gura do mestre novamente havia sumido.Em l�agrimas e om o orgulho despeda�ado, Ganga Dhar Babu prourou seu guru. Passaram-semuitas horas antes que L�ahiri Mah�asaya quebrasse o silênio om um signi�ativo oment�ario:- Eu sou Esp��rito. Pode a sua âmara fotogr�a�a reetir o Invis��vel Onipresente?- Vejo que �e imposs��vel! Mas, santo senhor, desejo ardentemente um retrato desse templo orp�oreo.Minha vis~ao era estreita: at�e hoje eu n~ao tivera onsiênia que nele o Esp��rito habita em plenitude.- Regressa, ent~ao, amanh~a edo. Posarei para voê.O fot�ografo novamente foalizou sua m�aquina. Desta vez, a sagrada �gura n~ao se obriu deimpereeptilidade misteriosa; apareeu, n��tida, na hapa. O mestre jamais posou para outro retrato;pelo menos, nuna vi outro11.A fotogra�a �e reproduzida neste livro12.Os tra�os �sionômios de L�ahiri Mah�asaya, de asta universal, di�ilmente sugerem a ra�a a11Em 1959, Daya Mata fez uma peregrina�~ao ao lar de L�ahiri Mah�asaya em Benares, residênia atual de um netodo mestre, Abhoy Charan Lahiri. Este informou que seu pai Tinouri (ent~ao apenas um moinho) estava presentequando Ganga Dhar tirou a fotogra�a.Durante sua visita, Daya Mata viu o pequeno quarto, hoje um santu�ario, onde se enontram um tablado de madeiraque foi o assento habitual de L�ahiri Mah�asaya; suas sand�alias; uma pe�a de roupa usada por ele; seu exemplar doBh�agavad-G��ta manusrito em sânsrito; e um reipiente ontendo algumas de suas sagradas inzas. \Ali seus devotosse reuniam em torno dele enquanto L�ahiri Mah�asaya omentava as Esrituras" - disse.12C�opias desta fotogra�a podem ser adquiridas de SRF, em Los Angeles.9



que ele pertenia. O intenso deleite de sua omunh~ao om Deus �e levemente denuniado pelo sor-riso enigm�atio. Seus olhos, semi-abertos, indiam um interesse nominal pelo mundo externo e, aomesmo tempo, semierrados, revelam sua absor�~ao na beatitude interior. Alheio aos m��seros atrati-vos da Terra, estava sempre desperto para atender generosamente aos problemas espirituais dos queo prouravam.Pouo depois de minha ura, gra�as �a luz que se projetou atrav�es da fotogra�a de L�ahiri Mah�asaya,tive uma vis~ao de grande inuênia espiritual. Sentado em meu leito, erta manh~a, absorvi-me emprofunda onentra�~ao.- Que h�a por tr�as da obsuridade dos olhos? - Este pensamento inquiridor me avassalou a mente.Imensa luz manifestou-se instantaneamente em minha vis~ao interna. Divinas �guras de santos,sentados em posi�~ao de l�otus, em avernas de montanhas, alinhavam-se, omo imagens de um �lmeem miniatura, na grande tela de radia�~oes surgida tio interior de minha testa.- Quem sois? - perguntei em voz alta.- Somos iogues do Himalaia. - �E dif��il desrever a resposta elestial; meu ora�~ao, estremeido,inundou-se de beatitude.- Ali, omo anseio ir ao Himalaia e tornar-me um de v�os! - A vis~ao desapareeu, mas seus raiosprateados expandiram-se em ��rulos ada vez maiores, at�e o in�nito.- Que maravilhoso esplendor �e este?- Eu sou �Iswara13. Eu sou luz! - A voz se pareia a nuvens murmurantes.- Quero unir-me a Ti!Do lento desvaneer-se de meu divino êxtase, �ou-me a heran�a de uma permanente inspira�~aopara busar a Deus. \Ele �e Alegria eterna, sempre renovada!" Esta lembran�a perdurou muito ap�oso dia do m��stio rapto.Outra reorda�~ao de minha infânia �e not�avel, e t~ao literalmente, que arrego sua iatriz at�ehoje. Certa manh~a, bem edo, minha irm~a mais velha, Uma, estava sentada omigo sob uma �arvorede neem14, em nossa asa de ampo em Gorakhpur. Ela me ajudava no estudo de minha primeiraartilha em bengali, nos momentos em que eu onsentia desviar minha vista de alguns papagaiosque, ali perto, biavam os frutos maduros de amargoseira.Daya Mata. As vibra�~oes de paz e de amor divinos nesse quarto s~ao arrebatadorasSatya Charan L�ahiri, outro neto, onstruiu em Benares um Guru Mandir (templo) onde se venerauma bela est�atua de m�armore de L�ahiri Mah�asaya. (Nota de SRF).Queixou-se Uma de erto inha�o em sua perna e foi busar um fraso de ung�uento. Untei meuantebra�o om um pouo de pomada.Por que esfrega rem�edio num bra�o sadio?Bem, irm~a, sinto que amanh~a vou ter um fur�unulo. Estou experimentando o ung�uento no lugaronde a inama�~ao vai apareer.- Menino mentiroso!- irm~a, n~ao me hame de mentiroso at�e ver o que aonteer�a amanh~a. - Eu estava indignado.13Nome sânsrito para indiar Deus em seu aspeto de Legislador C�osmio; da raiz is, legislar. As Esrituras hindusontêm milhares de nomes para designar Deus, ada um orrespondendo a um diferente matiz de signi�ado �los�o�o.Deus, sob o aspeto de �Iswara, ria e dissolve todos os universos, met�odia e periodiamente.14Amargoseira, grande �arvore origin�aria da �India oriental, ujas ores s~ao de orola lil�as, e os frutos, amarelo. Suaspropriedades mediinais s~ao hoje reonheidas no Oidente, onde a asa amarga �e usada omo tônio; desobriu-seque o �oleo de suas sementes e frutos �e de valia no tratamento da lepra e de outras mol�estias.10



Ela, sem se deixar impressionar, três vezes me hamou de mentiroso. Resolu�~ao inex��vel omodiamante soou em minha voz quando lhe dei esta lenta resposta:- Pelo poder da vontade em mim, a�rmo que amanh~a terei um enorme fur�unulo exatamente nestelugar de meu bra�o; e o teu fur�unulo estar�a duas vezes mais inhado que hoje.Na manh~a seguinte, enontrei um valente fur�unulo no lugar indiado; o de Uma tinha dupliadosuas dimens~oes. Gritando agudamente, minha irm~a orreu para mam~ae. - Mukunda onverteu-seem nigromante! - Com gravidade, mam~ae instruiu-me a nuna usar o poder da palavra para fazer omal. Sempre reordei seu onselho e o segui �elmente.Um irurgi~ao rasgou o meu fur�unulo. Uma iatriz not�avel, at�e hoje, mostra onde o m�edio fez ainis~ao. Em meu antebra�o direito existe um sinal memor�avel do poder imanente na l��mpida palavrado homem.Aquelas frases simples e aparentemente inofensivas a Uma, pronuniadas om profunda onen-tra�~ao, possu��ram su�iente for�a oulta para explodir omo bombas e produzir efeitos de�nidos,embora prejudiiais. Compreendi, mais tarde, que o poder vibrat�orio da linguagem poderia ser sa-biamente dirigido para liberar nossa vida de di�uldades e assim operar sem deixar iatrizes nemensuras15.Nossa fam��lia transferiu-se para Lahore, no Punjab. Ali omprei um retrato da M~ae Divina,sob a forma da Deusa K�ali16, que santi�ou um modesto altar na saada interna de nossa asa.Dominou-me a onvi�~ao inequ��voa de que todas as minhas prees pronuniadas naquele santolugar se realizariam.Certo dia, de p�e nessa saada, em ompanhia de Uma, observei dois meninos empinando papagaiosde papel sobre o telhado de dois edif��ios vizinhos, separados de nossa asa por uma estreita rua.- Por que se aha t~ao quieto? - perguntou-me Uma, dando-me um empurr~ao por brinadeira.- Estou pensando omo seria maravilhoso se a M~ae Divina me desse tudo o que eu pedisse.- Suponho que Ela lhe daria aqueles dois papagaios! - O riso de minha irm~a era de a�oada.- Por que n~ao? - Comeei a rezar sileniosamente para obtê-los.Na �India, os meninos fazem ompeti�~oes e apostas om papagaios ujas linhas s~ao reobertas deola e vidro mo��do. Cada jogador proura ortar a linha de seu advers�ario. Finalmente, um papagaiosolto voa sobre os telhados; �e divertido orrer atr�as dele para apanh�a-lo. Estando Uma e eu numasaada interior, reoberta de telhas, pareia imposs��vel que um papagaio de linha ortada viesse airem nossas m~aos; sua linha naturalmente passaria utuando sobre o telhado.Do outro lado da estreita viela, os ompetidores ome�aram o ombate. Uma das linhas foi ortadae imediatamente o papagaio utuou em minha dire�~ao. Devido �a s�ubita ausênia de brisa, o papagaiopermaneeu im�ovel por um momento; nessa pausa, a linha enrosou-se num ato que havia na sot�eiado pr�edio em frente: de tal modo a linha se envolveu no ato que formou um extenso e perfeito la�ono ar, ao alane de minhas m~aos. Entreguei o trof�eu a Uma.- Foi apenas um extraordin�ario aidente, e n~ao uma resposta �a sua pree. Se o outro papagaioair em sua m~ao, ent~ao areditarei.Os olhos pretos de minha irm~a mostravam muito mais assombro que suas palavras. Continuei arezar om intensidade resente. Um pux~ao mais forte dado �a linha pelo outro jogador ausou a perdabrusa de seu papagaio. Este veio em minha dire�~ao, bailando no vento. Meu �util ajudante, o ato,15A potenialidade in�nita do som deriva da Palavra Criadora, AUM, o poder vibrat�orio �osmio por tr�as detoda a energia atômia. Qualquer palavra proferida om l��mpida ompreens~ao e profunda onentra�~ao tem valormaterializante. A repeti�~ao oral ou sileniosa de palavras inspiradoras provou sua e�iênia em sistemas de psioterapiaomo, por exemplo, o de Cou�e; o segredo reside em introduzir um \resendo" na freq�uênia vibrat�oria da mente.16K�ali �e um s��mbolo de Deus sob o aspeto da eterna M~ae Natureza.11



novamente prendeu a linha num la�o bastante extenso para que eu o pudesse alan�ar. Apresenteimeu segundo trof�eu a Uma.- A M~ae Divina o esuta, ertamente! Tudo isto �e demasiado misterioso para mim! - E minhairm~a pôs-se em fuga, omo uma pequena or�a assustada.
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Cap��tulo 2A morte de minha m~ae e o amuletom��stioO maior desejo de minha m~ae era o de ver asado meu irm~ao mais velho.- Ali, quando eu ontemplar a fae da esposa de Ananta, terei enontrado o �eu na terra! -Freq�uentemente ouvi mam~ae expressar om estas palavras o seu arraigado sentimento hindu pelaontinuidade da fam��lia.Tinha eu onze anos quando se realizaram os esponsais de Ananta. Mam~ae estava em Calut�a,supervisando alegremente os preparativos para o enlae. Papai e eu �amos sozinhos em nossa asaem Bareilly, ao norte da �India, para onde ele fora transferido, ap�os dois anos de permanênia emLahore.Anteriormente eu havia preseniado o esplendor dos ritos nupiais de minhas duas irm~as maisvelhas, Roma e Uma; para Ananta, entretanto, omo primogênito, os preparativos eram muito me-tiulosos. Mam~ae, em Calut�a, reepionava numerosos parentes que hegavam de regi~oes distantes,todos os dias. Alojava-os onfortavelmente numa asa ampla, re�em-adquirida, situada em AmherstStreet, 50. Tudo estava pronto: as deliiosas iguarias do banquete, o trono vistoso no qual meu irm~aoseria arregado at�e a asa da noiva, as �leiras de luzes oloridas, os gigantesos elefantes e amelosfeitos de papel~ao, as orquestras indiana, inglesa e esoesa, os omediantes e artistas pro�ssionais,os saerdotes elebrantes dos antigos ritos.Papai e eu, om esp��rito festivo, hav��amos planejado nos reunir �a fam��lia em tempo oportuno paraa erimônia. Pouo antes do grande dia, por�em, tive uma vis~ao de mau press�agio.Foi em Bareilly, �a meia-noite: eu dormia ao lado de meu pai no terra�o de nosso bangalô, quando fuiaordado pelo franzir peuliar do mosquiteiro estendido sobre a ama. As fr�ageis ortinas abriram-see vi a amada �gura de minha m~ae.- Aorde seu pai! Sua voz era apenas um sussurro. - Tomem o primeiro trem que partir, o dasquatro da madrugada. Corram a Calut�a, se me quiserem ver! - A apari�~ao desvaneeu-se.- Pai, papai! Mam~ae est�a morrendo! - O terror em minha voz despertou-o imediatamente. Emsolu�os omuniquei-lhe a not��ia fat��dia.- N~ao se impressione om suas aluina�~oes. Meu pai, omo de ostume, deu sua negativa a umasitua�~ao nova. Sua m~ae est�a de perfeita sa�ude. Se reebermos not��ias m�as, partiremos amanh~a.- Papai nuna se perdoar�a por n~ao haver partido agora. - E a ang�ustia me fez aresentar: - Nemeu o perdoarei.A manh~a seguinte despontou melanoliamente e, om ela, o telegrama expl��ito: \M~ae gravementeenferma; asamento adiado; venham imediatamente".13



Papai e eu partimos omo dementes. Um de meus tios veio ao nosso enontro numa esta�~aoonde t��nhamos de baldear. Estrondosa loomotiva puxando seus vag~oes vinha em nossa dire�~ao omveloidade teles�opia. De meu tumulto interior brotou a determina�~ao repentina de me atirar aostrilhos, sob as rodas do trem. Sentindo que minha m~ae me era violentamente arrebatada, eu n~aopodia suportar um mundo de s�ubito alinado at�e os ossos. Eu amava minha m~ae omo ao sermais querido sobre a terra. Seus onsoladores olhos negros tinham sido meu ref�ugio em toda asinsigni�antes trag�edias de minha infânia.- Ela ainda vive? - Detive-me para fazer esta derradeira pergunta a meu tio. Ele ompreendeu,num �atimo, todo o desespero em minha fae. Claro que vive! - Eu, por�em, di�ilmente areditava.Quando hegamos �a nossa asa em Calut�a, foi s�o para defrontar, alurdidos, o mist�erio da morte.Sofri um olapso e depois mergulhei num estado de quase torpor. Muitos anos deorreram antes quemeu ora�~ao se onformasse. Meu grito e meu pranto, omo tempestades renovando-se �as pr�opriasportas do �eu, a�nal impeliram a M~ae Divina a se apresentar. Suas palavras trouxeram o b�alsamoda ura �as feridas que ainda supuravam:- Sou Eu que tenho velado por ti, vida ap�os vida, na ternura de todas as m~aes! Contempla emMeu olhar os dois olhos negros, os formosos olhos perdidos que andas busando!Papai e eu regressamos a Bareilly logo ap�os os ritos remat�orios da bem-amada. Todas as madru-gadas, bem edo, em sua mem�oria, eu fazia uma pat�etia peregrina�~ao �a frondosa �arvore sheoli quesombreava o prado auriverde em frente ao nosso bangalô. Em momentos po�etios, imaginava que asores branas de sheoli se derramavam om espontânea devo�~ao sobre o altar do prado. Misturandominhas l�agrimas ao orvalho que tombava, freq�uentemente observei uma estranha luz de outro mundoemergindo da aurora. Dores me assaltavam, intensas, de saudade de Deus. Sentia-me fortementeatra��do para o Himalaia.Um de meus primos, reentemente hegado de uma viagem �as montanhas sagradas, visitou-nos emBareilly. Esutei om avidez seus relatos sobre a elevada ordilheira, residênia de iogues e swâmis1.- Fujamos para o Himalaia. - Esta sugest~ao feita, um dia, a Dwarka Prasad, jovem �lho de nossoaseiro em Bareilly, n~ao foi de seu agrado. Revelou meu plano a meu irm~ao mais velho, re�em-hegado para visitar papai. Em vez de sorrir om tolerânia do projeto imprati�avel de um menino,Ananta aproveitou-se disso para me ridiularizar.- Onde est�a a sua t�unia alaranjada? N~ao pode ser um swâmi sem ela.Suas palavras, entretanto, provoaram em mim estranha omo�~ao. Pintaram-me om nitidezum quadro: eu pr�oprio era um monge, errante pela terra da �India. Talvez as palavras de Anantadespertassem lembran�as de uma vida anterior; em todo aso, perebi om que naturalidade eu usariaa t�unia daquela Ordem Mon�astia, de funda�~ao antiq�u��ssima.Conversando erta manh~a om Dwarka, senti que o amor por Deus desia sobre mim om a for�ade uma avalanhe. Meu ompanheiro prestava aten�~ao fragmentada �a minha ininterrupta eloq�uênia,enquanto eu, enantado, me ouvia integralmente.Fugi naquela tarde para Naini Tal no sop�e do Himalaia. Ananta perseguiu-me om denodo; fuitristemente for�ado a regressar a Bareilly. A �unia peregrina�~ao que me permitiam era o passeio �a�arvore sheoli todas as madrugadas. Meu ora�~ao horava pelas duas M~aes perdidas, a humana e aDivina.A morte de mam~ae deixou no teido da fam��lia um rasg~ao irrepar�avel. Papai nuna voltou a seasar, vivendo sozinho o resto de sua vida, era de quarenta anos. Assumindo o dif��il papel de pai em~ae de seu pequeno rebanho, ele se tornou notavelmente mais terno, mais aess��vel. Com serenidadee disernimento, resolvia os v�arios problemas da fam��lia. Ap�os as horas de trabalho no esrit�orio,1Swa, a raiz sânsrita de Swâmi, signi�a \aquele que se uni�ou om o seu Eu Divino" (ver ap��tulo 24).14



retirava-se omo um ermit~ao �a ela de seu quarto, pratiando Kriya Yoga em doe tranq�uilidade.Muito posteriormente �a morte de minha m~ae, tentei ontratar uma enfermeira inglesa para uidar dosdetalhes que tornariam mais onfort�avel a vida de meu pai. Mas ele abanou a abe�a negativamente.- Os uidados para omigo terminaram om a partida de sua m~ae. Seus olhos miravam remota-mente o que era o objeto de devo�~ao de toda a sua vida. - N~ao aeitarei os servi�os de nenhumaoutra mulher.Catorze meses depois da partida de minha m~ae, eu soube que ela me deixara uma importantemensagem. Ananta estivera presente, ao lado de seu leito de morte, e registrara suas palavras.Embora ela tivesse reomendado que a revela�~ao me fosse feita um ano ap�os a sua morte, meu irm~aoa retardou. Em breve ele partiria de Bareilly para Calut�a, a �m de asar-se om a jovem esolhidapor mam~ae2. Uma noite, ele me hamou para junto de si.- Mukunda, tenho relutado em dar-lhe uma estranha mensagem. - A voz de Ananta apresentavaum tom de resigna�~ao. - Temi que se inamasse o seu desejo de abandonar o lar. Mas, de qualquermaneira, voê est�a revestido de fervor divino. Quando o apturei reentemente a aminho do Hima-laia, �rmei esta resolu�~ao: n~ao devo adiar por mais tempo o umprimento de uma solene promessa.- Fazendo-me entrega de uma aixinha, meu irm~ao transmitiu a mensagem de mam~ae:\Deixe que estas palavras sejam minha bên�~ao p�ostuma, meu bem-amado �lho Mukunda! - disseraminha m~ae. - Chegou a hora em que devo relatar alguns fenômenos extraordin�arios aonteidos ap�oso seu nasimento. Conhei a senda reservada a voê, quando ainda era um bebê em meus bra�os.Carreguei-o ao olo, naquele tempo, em visita a meu guru em Benares. Eu mal podia ver L�ahiriMah�asaya, sentado em medita�~ao profunda, quase esondido atr�as de uma multid~ao de dis��pulos."- Eu aalentava o meu �lhinho e, ao mesmo tempo, fazia uma pree para que o grande guru nosperebesse e aben�oasse. Minha s�uplia sileniosa resia em intensidade; ele entreabriu os olhos efez sinal para que me aproximasse. Os outros me abriram aminho respeitosamente; revereniei-o,toando-lhe os p�es sagrados. L�ahiri Mah�asaya sentou-o, Mukunda, sobre as pernas dele, oloando-lhe a m~ao na testa, �a guisa de batismo espiritual.- \M~aezinha, seu �lho ser�a um iogue. Semelhante a um motor espiritual, ele onduzir�a muitasalmas ao reino de Deus."\Meu ora�~ao saltou de alegria porque minha s�uplia sereta fora atendida pelo guru onisiente.Pouo antes de seu nasimento, Mukunda, L�ahir�� Mah�asaya me dissera que voê seguiria o aminhodele."\Mais tarde, meu �lho, sua vis~ao da Grande Luz foi testemunhada por mim e por sua irm~a Roma;de um quarto pr�oximo, n�os o observ�avamos im�ovel em seu leito. Seu rostinho iluminou-me; sua vozsoou om determina�~ao de ferro quando voê falou de viajar ao Himalaia em busa do Divino."\Por estes meios, �lho querido, eu soube que sua senda est�a muito al�em das ambi�~oes mundanas.O mais singular evento de minha vida trouxe-me on�rma�~ao posterior - um evento que agora meimpele a dar-lhe, de meu leito de morte, esta mensagem."\Foi uma entrevista om um s�abio no Punjab, quando nossa fam��lia vivia em Lahore, a riadaentrou erta manh~a em meu quarto."\- Senhora, um estranho s�adhu3 est�a aqui. Ele insiste em `ver a m~ae de Mukunda'."Estas singelas palavras tangeram uma orda profunda em meu ora�~ao. Fui imediatamente um-primentar o visitante. Curvando-me a seus p�es, em reverênia, senti que estava em presen�a de umverdadeiro homem de Deus.2O ostume hindu, segundo o qual os pais esolhem a esposa para seus �lhos, tem resistido �as rudes investidas dotempo. Elevada �e a porentagem de asamentos indianos felizes.3Anaoreta; quem adotou s�adhana ou uma senda de disiplina espiritual.15



- \M~ae" - disse ele - \os grandes mestres desejam que saiba que sua permanênia na Terra n~aoser�a longa. Sua pr�oxima doen�a ser�a a �ultima4." Houve um silênio durante o qual n~ao me sentialarmada; ao ontr�ario, experimentei a vibra�~ao de uma grande paz. Finalmente ele se dirigiu a mimoutra vez:A senhora deve ser a deposit�aria de erto amuleto de prata. N~ao lhe darei o talism~a agora; parademonstrar a veraidade de minhas palavras, ele se materializar�a em suas m~aos, amanh~a, quandoestiver meditando. De seu leito de morte, dever�a instruir seu �lho mais velho Ananta, para queguarde o amuleto durante um ano e ent~ao o e o entregue a seu segundo �lho. Mukunda entender�a osigni�ado do talism~a, proveniente de Grandes Seres. Ele o reeber�a na �epoa em que estiver prontopara renuniar a todas as esperan�as mundanas e ome�ar sua busa vital de Deus. Depois de haveronservado o amuleto por v�arios anos e quando este j�a tiver servido a seu prop�osito, desapareer�a.Mesmo que esteja guardado no esonderijo mais sereto, o talism~a voltar�a ao lugar donde veio.\Oferei esmolas5 ao santo e me inlinei diante dele om grande reverênia. Sem aeitar minhaoferenda, ele me aben�oou e partiu. Na manh~a seguinte, enquanto sentada eu meditava, um amuletomaterializou-se entre as palmas de minhas m~aos, tal omo o s�adhu prometera. Fez-se notar por seuontato liso e frio. Guardei-o zelosamente durante mais de dois anos, e agora o deixo sob a ust�odiade Ananta. N~ao lamente minha partida, pois serei introduzida por meu guru nos bra�os do In�nito.Adeus, �lhinho; a M~ae C�osmia o proteger�a".Uma rajada de luz deseu sobre mim om a posse do amuleto; muitas reorda�~oes adormeidasdespertaram. O talism~a, redondo e autentiamente antigo, estava oberto de arateres sânsritos.Compreendi que proedia de mestres de vidas anteriores, os quais guiavam invisivelmente meuspassos. Havia outro signi�ado ainda, mas seu possuidor, se assim o preferir, pode n~ao desvendarompletamente a intimidade de um amuleto6.Como o talism~a a�nal se evaporou em meio a irunstânias profundamente infelizes de minha4Quando desobri, por estas palavras, que mam~ae tinha onheimento sereto da breve dura�~ao de sua vida,ompreendi pela primeira vez porque insistira tanto em apressar os planos para o asamento de Ananta. Embora elativesse morrido antes do asamento, seu desejo materno natural fora o de assistir �as erimônias nupiais.5Um gesto habitual de respeito para om os s�adhus.6O amuleto era um objeto produzido astralmente. De estrutura evanesente, tais objetos devem a�nal desapareerde nosso mundo f��sio (ver ap��tulo 43). Insrito no talism~a, havia um mântra ou letra de um anto sonoro. Emparte alguma, os poderes do som e de vah, a voz humana, foram t~ao profundamente pesquisados omo na �India.A vibra�~ao AUM que reverbera em todo o universo (o \Verbo" ou \voz de muitas �aguas" da B��blia) apresenta trêsmanifesta�~oes ou gunas: ria�~ao, preserva�~ao e destrui�~ao (Taittirya Upanish�ad 1,8) Cada vez que o homem pronuniauma palavra, ele p~oe em a�~ao uma das três qualidades de AUM. Esta lei se enontra por tr�as daquele mandamento que,em todas as Esrituras, imp~oe ao homem o dever de falar a verdade. O mântra insrito no amuleto possu��a, quandopronuniado de modo orreto, uma potênia vibrat�oria espiritualmente ben�e�a. O alfabeto sânsrito, de onstru�~aoideal, ompreende 50 letras, tendo, ada uma, pron�unia determinada, invari�avel. George Bernard Shaw esreveu umensaio sagaz e, omo era de se esperar, sat��rio, sobre a impropriedade fon�etia do alfabeto inglês de base latina, noqual 26 letras se esfor�am para ag�uentar, sem êxito, o pesado enargo de indiadoras de sons. Com sua habitualrueza (\Se a introdu�~ao de um alfabeto inglês ustar uma guerra ivil . . . eu n~ao a lamentarei"), o sr. Shaw prop~oea ado�~ao urgente de um novo alfabeto de 42 letras (ver seu pref�aio ao livro de Wilson O mirauloso nasimentoda linguagem, Philosophial Librairy, N.Y.). Semelhante alfabeto aproximar-se-ia da perfei�~ao fon�etia do sânsrito,ujo emprego de 50 letras evita erros de pron�unia. A desoberta de sinetes no Vale do rio Indo est�a levando v�arioseruditos a abandonarem a teoria orrente de que a �India tomou emprestado de fontes sem��tias o seu alfabeto sânsrito.Algumas grandes idades indianas foram reentemente dessoterradas em Mohenjo-Daro e Harappa, forneendo provasde uma ultura eminente que \deve ter tido uma longa hist�oria anterior no solo da �India, pois nos faz retroeder aeras obsuramente suspeitadas" (Sir John Marshall, Mohenjo-Daro e as iviliza�~oes do Indo, 1931). Se a teoriahindu da existênia extremamente remota do homem ivilizado no planeta �e orreta, torna-se poss��vel expliar por quea mais antiga l��ngua, o sânsrito, �e tamb�em a mais perfeita (ver ap��tulo 10). Disse sir William Jones, fundador daSoiedade Asi�atia: \O sânsrito, seja qual for a sua antig�uidade, possui maravilhosa estrutura; mais perfeita que ogrego, mais ria que o latim e mais requintada que qualquer das duas". E a�rma a Enilop�edia Ameriana: \Desde oressurgimento dos estudos l�assios, n~ao houve aonteimento mais importante na hist�oria da ultura que a desobertado sânsrito (por eruditos oidentais) nos �ns do s�eulo 18. A �loso�a, a gram�atia omparada e a iênia da religi~ao. . . ou devem sua pr�opria existênia �a desoberta do sânsrito ou foram profundamente inueniadas por seu estudo".16



vida, e omo sua perda foi o arauto da hegada de um guru, n~ao o direi neste ap��tulo.O menino por�em, frustrado em suas tentativas de atingir o Hima1 a ia, viajou para muito longe,todos os dias, nas asas de seu amuleto.
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Cap��tulo 3O Santo om dois orposPai, se eu prometer regressar �a nossa asa, sem ser oagido, poderei fazer uma exurs~ao a Benares?Meu pai raramente punha obst�aulos �a minha aentuada predile�~ao por viagens. Permitiu-me,ainda menino, visitar muitas idades e lugares de peregrina�~ao. Em geral, um ou dois amigos meaompanhavam; viaj�avamos onfortavelmente om passes de primeira lasse, forneidos por papai.Sua posi�~ao de alto funion�ario na estrada de ferro favoreia inteiramente os nômades da fam��lia.Papai prometeu estudar minha proposta. No dia seguinte, hamou-me e ofereeu-me uma passa-gem de ida e volta, de Bareilly a Benares, erto n�umero de r�upias em notas e duas artas.- Tenho um neg�oio a propor a um amigo em Benares, Kedar Nath Babu. Infelizmente perdiseu endere�o, mas aredito que voê poder�a lhe entregar esta arta por interm�edio de nosso amigoomum, Swâmi Pranabananda. Este swâmi �e, omo eu, dis��pulo de L�ahiri Mah�asaya, e alan�ouelevada estatura espiritual. A voê, a ompanhia dele ser�a ben�e�a; esta segunda arta lhe servir�ade apresenta�~ao. Pisando um olho, papai aresentou: - Fugir de asa, de agora em diante, n~ao!Parti om o entusiasmo de meus doze anos (embora a idade nuna tivesse diminu��do meu prazer deavistar novas paisagens e rostos desonheidos). Ao hegar em Benares, dirigi-me imediatamente �aresidênia do swâmi. A porta de entrada estava aberta; subi a um quarto, longo omo um orredor, noprimeiro andar. Um homem atl�etio, usando uma tanga, estava sentado em posi�~ao de L�otus, numaplataforma pouo aima do h~ao. Os abelos tinham sido rapados, e a fae sem rugas, barbeada; umsorriso de beatitude utuava em seus l�abios. Para banir meu pensamento de estar sendo um intruso,ele me umprimentou omo a um velho amigo.- Baba anand (bem-aventuran�a para voê, querido). - Suas boas-vindas foram expressas de todoora�~ao, om voz infantil. Ajoelhei-me e toquei-lhe os p�es.- O senhor �e Swâmi Pranabananda? Ele moveu a abe�a a�rmativamente. - Voê �e o �lho deBh�agabati? Suas palavras foram ditas antes que eu tivesse tempo de retirar do bolso a arta de meupai. Espantado, estendi-lhe a arta de apresenta�~ao, agora sup�erua. Sem abri-la, ele aresentou:- Naturalmente loalizarei Kedar Nath Babu para voê. - O santo de novo me surpreendeu porsua larividênia. Teve apenas um olhar para o envelope e fez algumas referênias afetuosas a meupai.- Sabe, estou desfrutando duas pens~oes. Uma, por reomenda�~ao de seu pai, para quem trabalheianteriormente na estrada de ferro. Outra, por reomenda�~ao de meu Pai Celestial, para quemterminei onsientemente meus deveres terrenos nesta vida.Ahei muito obsura esta �ultima frase. - Que esp�eie de pens~ao reebe do Pai Celestial? Ele atiradinheiro ao seu olo?O Swâmi riu-se. - Re�ro-me a uma pens~ao de paz insond�avel, reompensa por muitos anos de19



profunda medita�~ao. Agora, nuna imploro dinheiro. A satisfa�~ao de minhas esassas neessidadesmateriais est�a sobejamente garantida. No futuro, voê entender�a o signi�ado de uma segundapens~ao.Terminando de hofre a onversa, o santo imobilizou-se gravemente. Um ar de es�nge o envolveu.A prin��pio, seus olhos brilharam omo se observassem algo interessante, depois se tornaram ba�os.Seu mutismo deixou-me onfuso; ele ainda n~ao me dissera omo eu poderia enontrar o amigo demeu pai. Um tanto inquieto, irunvaguei o olhar pelo quarto vazio; om exe�~ao de n�os dois, eraum deserto, Meus olhos errantes pousaram em suas sand�alias de madeira, sob o estrado.- Senhorzinho1, n~ao se preoupe. O homem a quem veio prourar estar�a aqui dentro de meiahora. - O iogue estava lendo meu pensamento: uma empresa n~ao muito dif��il naquele momento!Novamente ele se interiorizou num silênio impenetr�avel. Meu rel�ogio indiava que trinta minutostinham deorrido quando o swâmi se levantou.- Penso que Kedar Nath Babu est�a hegando �a porta da rua disse ele.Ouvi algu�em subindo as esadas. O assombro e a inompreens~ao meslavam-se de repente emmim; meus pensamentos eram velozes mas onfusos. \Como �e poss��vel que o amigo de meu pai tenhasido intimado a ompareer aqui sem que um mensageiro o fosse hamar? O swâmi n~ao falou omningu�em desde a minha hegada!"Sem-erimônia, abandonei o quarto e desi as esadas. A meio aminho, enontrei um homemmagro, de pele lara e de m�edia estatura. Pareia estar om pressa.- O senhor �e Kedar Nath Babu? - A exita�~ao dava olorido �a minha voz.- Sim. E voê n~ao �e o �lho de Bh�agabati que est�a esperando por mim? Ele sorriu amigavelmente.- Senhor, omo lhe oorreu vir aqui? Eu sentia frustra�~ao e ressentimento por n~ao poder expliarsua presen�a.- Hoje, tudo �e misterioso! H�a menos de uma hora atr�as, eu sa��a de meu banho no Ganges, quandoSwâmi Pranabananda se aproximou. N~ao tenho a menor id�eia de omo soube que eu me ahava ali,�aquela hora. Disse-me ele: - O �lho de Bh�agabati est�a �a sua espera em meu apartamento. Pode viromigo - Conordei de bom grado. Caminhamos lado a lado, mas logo o swâmi, usando sand�alias demadeira, tomou estranhamente a dianteira, apesar de eu ter, nos p�es, sapatos refor�ados para andarpelas ruas. Quanto tempo levar�a para atingir minha asa? - Pranabananda parou de s�ubito, parafazer-me esta pergunta. - Cera de meia hora. - Ele me olhou enigmatiamente. - Devo deix�a-lopara tr�as; nos enontraremos em minha asa, onde o �lho de Bh�agabati e eu estaremos �a sua espera.- Antes que eu pudesse repliar, adiantou-se velozmente e desapareeu entre a multid~ao. Vim para�a t~ao depressa quanto me foi poss��vel.Esta explia�~ao apenas aumentou meu assombro. Perguntei-lhe h�a quanto tempo onheia oswâmi.- Tivemos alguns enontros no ano passado, mas n~ao reentemente. Foi om prazer que o revi noghat2 de banho esta manh~a.- N~ao posso rer em meus ouvidos! Ser�a que estou �ando louo? O senhor enontrou Pranaba-nanda numa vis~ao ou realmente o viu, toou-lhe a m~ao e esutou o ru��do de seus passos?- N~ao sei onde est�a querendo hegar. - Ele �ou rubro de indigna�~ao. N~ao lhe estou mentindo.N~ao pode ompreender que s�o por interm�edio do swâmi eu podia saber que voê me esperava nestelugar?1Alguns santos hindus usavam a express~ao \Choto Mah�asaya" ao se dirigirem a mim. Traduz-se por \Senhorzinho"(little sir).2Esadaria para que os banhistas possam deser a um rio ou lago; desembaradouro. De ghats reservados �arema�~ao, os partiipantes do funeral têm aesso �a �agua para se puri�arem e atirarem as inzas �a orrenteza.20



- Pois eu lhe asseguro que esse homem, Swâmi Pranabananda, n~ao se afastou de minha vista ums�o instante desde que entrei aqui h�a uma hora atr�as. - E sem mais reex~ao, ontei-lhe toda a hist�oria,repetindo a onversa�~ao que tivera om o swâmi.Seus olhos abriram-se desmesuradamente. - Estamos vivendo nesta era materialista ou estamossonhando? Nuna esperei testemunhar tal milagre em minha vida! julguei que este swâmi era umhomem omum e agora desubro que pode materializar um orpo extra e operar om ele! Entramosjuntos no quarto do santo. Kedar Nath Babu apontou om o dedo para os sapatos sob o estrado.- Olhe, s~ao as mesmas sand�alias que ele usava no ghat - segredou-me. - E vestia apenas umatanga, exatamente omo agora.Quando o visitante se inlinou diante dele, o santo voltou-se para mim om um sorriso divertido.- Por que �ou espantado om tudo isto? A sutil unidade do mundo dos fenômenos n~ao se ahaoulta aos verdadeiros iogues. Eu vejo e onverso instantaneamente om meus dis��pulos na distanteCalut�a. Eles tamb�em podem transender �a vontade qualquer obst�aulo de mat�eria densa.Foi provavelmente para avivar o ardor espiritual em meu jovem peito que o swâmi ondesendeuem falar-me de seus poderes de r�adio e televis~ao astrais3. Mas, em vez de entusiasmado, sentiapenas terror. Talvez porque eu estivesse destinado a empreender minha divina busa sob a dire�~aode determinado guru - Swâmi Yukt�eswar, a quem ainda n~ao enontrara - n~ao me senti disposto aaeitar Pranabananda omo meu instrutor. Olhei-o om deson�an�a, onjeturando se era ele ou seusegundo orpo o que eu tinha �a minha frente.O mestre prourou dissipar minha inquietude, lan�ando-me um olhar de alento espiritual e dizendoalgumas palavras inspiradoras sobre seu guru.- L�ahiri Mah�asaya foi o maior iogue que onhei. Ele era a pr�opria Divindade revestida de arne.Se um dis��pulo, reeti, pode materializar uma forma arnal extra �a vontade, que milagres n~aoestar~ao ao alane de seu mestre?- Vou lhe dar uma id�eia de quanto �e inestim�avel a ajuda de um guru. Eu ostumava meditar omoutro dis��pulo durante oito horas, todas as noites. T��nhamos de trabalhar no esrit�orio da estradade ferro durante o dia. As pr�atias noturnas tornavam dif��il o umprimento de meus deveres diurnosde empregado, e por isso desejava dediar meu tempo integral a Deus. Durante oito anos perseverei,meditando metade da noite. Obtive maravilhosos resultados; tremendas perep�~oes espirituais meiluminaram a mente. Mas sempre um v�eu delgado persistia entre mim e o In�nito. Mesmo desen-volvendo esfor�os sobre-humanos, a uni~ao irrevog�avel me era negada. Certa noite, �z uma visita aL�ahirj Mah�asaya e supliquei sua divina interess~ao. Continuei a importun�a-lo durante o resto danoite.\- Ang�elio guru, minha ang�ustia espiritual �e tanta que n~ao posso mais suportar a vida sem vero Supremo Bem-Amado, fae a fae!"Que posso fazer? Voê deve meditar mais profundamente.Estou apelando a Ti, �o Deus meu Mestre! Contemplo-Te materializado perante mim num orpof��sio; aben�oa-me para que Te possa pereber a�nal sob Teu aspeto in�nito!3A iênia f��sia est�a, por seus pr�oprios m�etodos, on�rmando a validade de leis desobertas pelos iogues atrav�esda iênia mental. Por exemplo, na Real Universidade de Roma, em 26 de novembro de 1934, obtiveram-se provasde que o homem possui poderes de televis~ao. O dr. Giuseppe Calligaris, professor de neuropsiologia, omprimiuertas partes do orpo de um indiv��duo e este fez minuiosa desri�~ao de pessoas e objetos situados atr�as de umaparede. Disse o dr. Calligaris a outros professores que, ao serem estimuladas ertas �areas da pele, o indiv��duo reebeimpress~oes supersensoriais e torna-se apaz de ver objetos que, de outra maneira, n~ao poderia pereber. Para fazero indiv��duo disernir objetos situados atr�as de uma parede, o dr. Calligaris omprimiu um lugar no lado direito dot�orax durante quinze minutos. A�rmou o dr. Calligaris que, estimulados ertos pontos do orpo, os indiv��duos podemver objetos a qualquer distânia, mesmo no aso de nuna antes os terem visto.21



\L�ahiri Mah�asaya estendeu a m~ao num gesto benigno: - Agora voê pode ir e meditar. Interedipor voê junto a Brahma."4\Em estado de eleva�~ao inomensur�avel, regressei �a minha asa. Ao meditar, naquela mesmanoite, alanei o ardente ideal de minha vida. Agora desfruto inessantemente da pens~ao espiritual.Nuna, desde aquele dia, o Criador Beat���o permaneeu oulto a meus olhos, por tr�as do v�eu daIlus~ao".A fae de Pranabananda estava irradiante de luz divina. A paz de um outro mundo penetrou emmeu ora�~ao; todo o medo voara para longe. O santo fez ainda outra on�dênia:- Alguns meses depois voltei a visitar L�ahiri Mah�asaya e tentei lhe agradeer por me haver one-dido a d�adiva in�nita. Na mesma oasi~ao, menionei outro problema.\- Guru divino, n~ao posso mais trabalhar no esrit�orio. Por favor, liberte-me. Brahma tem-meonstantemente inebriado."Pe�a sua aposentadoria �a estrada de ferro.Que raz~ao invoarei, ontando pouos anos de servi�o? Diga o que sente.\No dia seguinte, �z o requerimento. O m�edio prourou onheer que fundamento havia para asoliita�~ao prematura."\- Durante meu trabalho, experimento uma sensa�~ao avassalante que sobe pela espinha dorsal5,penetra meu orpo inteiro e me inapaita para o umprimento de meus deveres."6\Sem mais perguntas, o m�edio reomendou-me alorosamente pana a aposentadoria. Reebi-asem demora. Sei que a vontade divina de L�ahiri Mah�asaya operou atrav�es do m�edio e dos hefes daestrada de ferro, seu pai inlusive. Eles obedeeram automatiamente �a dire�~ao espiritual do grandeguru e me deixaram livre para uma vida de ininterrupta omunh~ao om o Bem-Amado".Depois desta extraordin�aria revela�~ao, Swâmi Pranabananda mergulhou em um de seus longossilênios. Despedi-me, toando-lhe os p�es om reverênia, e ele me deu sua bên�~ao.- Sua vida pertene �a senda de ren�unia e de ioga. Ainda o verei outra vez, junto a seu pai,futuramente. - Os anos trouxeram a on�rma�~ao destas duas predi�~oes7.Kedar Nath Babu aminhava a meu lado na esurid~ao resente. Entreguei-lhe a arta de meupai e meu ompanheiro a leu sob um lampi~ao da rua.- Seu pai me sugere que aeite um emprego no esrit�orio da estrada de ferro, em Calut�a. Queagrad�avel, olhar para o futuro aguardando pelo menos uma das aposentadorias de que goza SwâmiPranabananda! Mas �e imposs��vel; n~ao posso deixar Benares. Infelizmente, ainda n~ao tenho doisorpos!4Deus em Seu aspeto de Criador, da raiz sânsrita brih, expandir. Quando o poema \Brahma", de Emerson, foipubliado no Atlanti Montly em 1857, a maioria dos leitores esandalizou-se. Emerson riu ironiamente: \- DigamJeov�a em lugar de Brahma e n~ao sentir~ao perplexidade alguma".5Em medita�~ao profunda, a primeira experiênia do Esp��rito �e perebida no altar da espinha, e depois, no �erebro.Beatitude torrenial avassala o iogue, mas ele aprende a ontrolar suas manifesta�~oes exteriores.6Na �epoa de nosso enontro, Pranabananda era, de fato, um mestre ompletamente iluminado. Mas os �ultimosanos de sua vida pro�ssional haviam oorrido muito antes, quando ainda n~ao se estabeleera irrevogavelmente emnirbik�alpa sam�adhi (ver ap��tulos 26 e 43). Nesse perfeito e imut�avel estado de onsiênia, um iogue n~ao enontradi�uldade em desempenhar seus deveres mundanos.Depois de sua aposentadoria, Pranabananda esreveu Pranab G��ta, profundo oment�ario ao Bh�agavad G��ta, publi-ado em hindi e bengali.O poder de apareer em mais de um orpo �e um siddhi (poder iogue) menionado nos Yoga Surras de Patânjali(ap. 24). �E o fenômeno da biloa�~ao, registrado na vida de muitos santos, atrav�es dos s�eulos. A. P. Shimberg,em \A Hist�oria de Tereza Neumann" (Brue Publi Co.), desreve diversas oasi~oes em que a grande santa at�oliaontemporânea apareeu a pessoas distantes que neessitavam de sua ajuda, e om elas onversou.7Ver ap��tulo 27. 22



Cap��tulo 4Minha fuga interrompida rumo aoHimalaia.Abandone a sala de aula arranjando algum pretexto f�util e alugue um ohe. Pare na travessa lateralonde ningu�em de minha asa o possa ver.Estas foram minhas instru�~oes �nais a Amar Mitter, um olega de esola seund�aria que planejarame aompanhar ao Himalaia. Hav��amos esolhido o dia seguinte para empreender a fuga. Eraneess�ario tomar preau�~oes, pois meu irm~ao Ananta exeria vigilânia rigorosa. Ele deidira frustraros planos de fuga que suspeitava predominarem em minha mente. O amuleto, omo um fermentoespiritual, trabalhava sileniosamente em meu interior. Eu esperava enontrar, em meio �as neves doHimalaia, o mestre uja fae muitas vezes me apareia em vis~oes.Minha fam��lia estava morando em Calut�a, para onde papai fora de�nitivamente transferido. Emobediênia ao ostume patriaral hindu, Ananta trouxera sua noiva para viver em nossa asa, agoraem Gurpar Road n.4. Ali, num quartinho do s�ot~ao, eu me entregava a medita�~oes di�arias, preparandominha mente para a busa divina.A memor�avel manh~a hegou om uma huva pouo auspiiosa. Ouvindo as rodas do ohe deAmar, na rua, embrulhei preipitadamente um obertor, um par de sand�alias, duas tangas, umros�ario, a fotogra�a de L�ahiri Mah�asaya e um exemplar do Bh�agavad G��ta. Atirei este embrulhopela janela de meu quarto no segundo andar. Desi as esadas orrendo e passei por meu tio queomprava peixe na porta.- Que exita�~ao �e essa? - Seu olhar me examinou heio de suspeita.Eu lhe sorri om ar inoente e avanei para a viela. Apanhando meu embrulho, reuni-me a Amarom a autela de um onspirador. Dirigimo-nos para Chandni Chank, zona omerial da idade.Durante meses, hav��amos eonomizado o dinheiro de nosso lanhe para omprar roupas inglesas.Sabendo que meu esperto irm~ao desempenharia failmente o papel de detetive, pensamos iludi-lo,disfar�ados em trajes europeus.Em nosso aminho para a esta�~ao, detivemo-nos a �m de que a n�os se reunisse meu primo,Jotin Ghosh, a quem eu hamava de Jatinda. Era um novo onvertido, suspirando por um guru noHimalaia. Preparamos sua nova roupa e ele a vestiu. �otima amuagem, pens�avamos esperan�osos.Uma grande euforia dominava nossos ora�~oes.- Agora s�o nos faltam sapatos de lona. - Conduzi meus ompanheiros a uma loja onde estavamexpostos al�ados om sola de borraha. - Artigos de ouro, obtido pela matan�a de animais, n~aodevem sr usados nesta sagrada viagem. - Detive-me na rua para remover a apa de ouro de meuBh�agavad G��ta e as orreias de ouro de meu sola topee (apaete) de manufatura inglesa.Na esta�~ao, ompramos passagens para Burdwan, donde planej�avamos baldear para Hardwar, no23



sop�e do Himalaia. Assim que o trem, omo n�os, se pôs em fuga, dei r�edea solta a algumas de minhasgloriosas previs~oes, antegozando-as.- Imagine s�o! - exlamei. - Seremos iniiados pelos mestres e experimentaremos o transe daonsiênia �osmia. Nossos orpos se arregar~ao de tal magnetismo que os animais ferozes doHimalaia, ao se aproximarem de n�os, �ar~ao instantaneamente domados. Os tigres n~ao passar~ao ded�oeis gatos aseiros, �a espera de nossas ar��ias!Este oment�ario que delineava perspetivas fasinadoras - tanto metaf�oria quanto literalmente -produziu um sorriso entusi�astio em Amar. Jatinda, por�em, desviou os olhos e, pela janela, dirigiu-ospara a paisagem que fugia.- Vamos dividir o dinheiro em três partes. - Jatinda quebrou um longo silênio om esta sugest~ao.- Cada um de n�os dever�a omprar sua pr�opria passagem em Burdwan. Assim, ningu�em na esta�~aodeson�ar�a de que estamos fugindo juntos.Sem de nada suspeitar, onordei. Ao anoiteer, nosso trem parou em Burdwan. Jatinda foiao guihê de passagens; Amar e eu sentamos na plataforma. Esperamos quinze minutos; depois,infrutiferamente, inquirimos sobre seu paradeiro. Prourando em todas as dire�~oes, grit�avamos onome de Jatinda om a insistênia do terror. Mas ele se esfurnara nos desonheidos e obsurosarredores da pequena esta�~ao.Fiquei ompletamente abatido, num estado de hoque pr�oximo do torpor. N~ao areditava queDeus pudesse aben�oar um inidente t~ao depressivo! Minha romântia fuga em dire�~ao a Ele, aprimeira que reebera uidadoso planejamento, redundara num ruel estrago.- Amar, devemos voltar para asa. - Eu horava feito rian�a. O adeus empedernido de Jatinda�e um mau press�agio. Esta viagem se destina ao fraasso.- �E esse o seu amor a Deus? Voê n~ao tem for�as para suportar o pequeno teste da trai�~ao de umompanheiro?Gra�as �a id�eia sugerida por Amar, de que se tratava de uma prova�~ao enviada por Deus, meuora�~ao se aalmou. Logo nos re�zemos om os famosos does de Burdwan, sitabhog (manjar paraa deusa) e motihur (pepitas de p�erola doe). Horas depois, tomamos o trem para Hardwar, via Ba-reilly. Fazendo a baldea�~ao no dia imediato em Moghul Serai, disutimos um assunto vital enquantoesper�avamos na plataforma.- Amar, poderemos em breve ser interrogados pelos funion�arios da estrada de ferro. N~ao estousubestimando a arg�uia de meu irm~ao! Aonte�a o que aonteer, n~ao direi uma s�o mentira.- S�o lhe pe�o, Mukunda, que n~ao fale. N~ao ria e n~ao fa�a um gesto enquanto eu falar.Neste momento, um funion�ario europeu da esta�~ao se aproximou de mim. Ele agitava um tele-grama, ujo onte�udo adivinhei imediatamente.- Est~ao fugindo de asa, inonformados?- N~ao! - Fiquei satisfeito por ele haver esolhido palavras que me permitiram dar-lhe esta respostaenf�atia. N~ao era a inonformidade mas a \divina melanolia" a respons�avel por meu omportamentonada onvenional.O funion�ario voltou-se, ent~ao, para Amar. O duelo de inteligente subtileza que sustentaramdi�ilmente me permitiu manter a est�oia gravidade aonselhada.- Onde est�a o tereiro jovem? - O homem pôs toda autoridade poss��vel em sua voz. - Vamos, digaa verdade.- Senhor, noto que est�a usando �oulos. N~ao pode ver que somos apenas dois? - Amar sorriudesaradamente. - N~ao sou um m�agio, n~ao posso tirar da artola um tereiro rapaz.24



O funion�ario, visivelmente desonertado om esta impertinênia, prourou ataar outro ampovulner�avel.- Qual �e o seu nome?- Chamam-me de Thomas. Sou �lho de m~ae inglesa e pai hindu onvertido ao ristianismo.- Qual �e o nome de seu amigo?- Eu o hamo de Thompson.Nesta altura, minha hilaridade interior atingiu o zênite; sem erimônia, aminhei para o trem que,providenialmente, dava o apito de partida. Amar veio atr�as, aompanhado pelo funion�ario, quese tornara r�edulo e obsequioso a ponto de nos alojar em um ompartimento reservado a europeus.Evidentemente lhe do��a ver dois jovens de sangue semi-inglês viajarem numa se�~ao destinada aosnativos. Quando se despediu ortesmente, relinei-me para tr�as, no assento, em gargalhadas inon-trol�aveis. O semblante de Amar expressava inontida satisfa�~ao por haver logrado um funion�arioeuropeu veterano.Na plataforma, eu dera um jeito de ler o telegrama. Era de meu irm~ao Ananta e dizia: \Trêsjovens bengalis, vestidos �a inglesa, fogem de asa, dire�~ao Hardwar, via Moghul Serai. Favor detê-losat�e minha hegada. Ampla reompensa por seus servi�os."- Amar, eu o preveni que n~ao deixasse em sua asa itiner�arios om horas assinaladas. - Eu oreprovava. - Meu irm~ao deve ter enontrado algum, l�a.Meu amigo reonheeu sua falta, omo um ordeiro. Paramos brevemente em Bareilly, ondeDwarka Prasad1 esperava por n�os om um telegrama de Ananta. Dwarka tentou valentemente nosdeter. Conveni-o de que nossa fuga n~ao fora empreendida por motivos f�uteis. Como j�a o �zera emoasi~ao anterior, Dwarka reusou meu onvite de partir para o Himalaia.Enquanto, �a noite, nosso trem se detinha em erta esta�~ao e eu dormitava, Amar foi aordado poroutro funion�ario inquiridor. Tamb�em este foi v��tima do h��brido sortil�egio de \Thomas e Thompson".O trem nos levou a uma hegada triunfal em Hardwar, ao despontar a aurora. As majestosas monta-nhas assomavam onvidativas �a distânia. Como um raio, atravessamos a esta�~ao e nos misturamos�a multid~ao itadina, respirando nossa liberdade. Nosso primeiro ato foi mudar de roupa, envergandotrajes indianos, pois Ananta, de algum modo, desobrira nosso disfare europeu. Uma premoni�~aode aptura me obeava.Reonheendo que seria prudente partir de Hardwar, sem demora, ompramos passagens paraprosseguir em dire�~ao ao norte, at�e Rishikesh, terra santi�ada pelos p�es de muitos mestres, desde�epoas remotas. Eu ia subir ao trem, enquanto Amar se atrasava na plataforma. Aabou detidoabruptamente pelo grito de um poliial. Este indesejado vigilante esoltou-nos at�e a delegaia depol��ia e on�sou nosso dinheiro. Cortesmente expliou que era seu dever reter-nos at�e a hegadade meu irm~ao mais velho.Ao saber que nosso destino de fugitivos era o Himalaia, o o�ial relatou uma estranha hist�oria.- Vejo que s~ao aluinados por santos! Nuna, por�em, enontrar~ao maior homem de Deus do que umsanto om quem estive ainda ontem. Um irm~ao de armas e eu o vimos pela primeira vez h�a ino diasatr�as. Patrulh�avamos o Ganges, em a�ada feroz a um assassino. T��nhamos ordem de aptur�a-lo,vivo ou morto. Sabia-se que usava disfare de s�adhu para roubar os peregrinos. A poua distâniade n�os, desobrimos uma �gura ujos sinais oinidiam om a desri�~ao do riminoso. Ele n~aotomou onheimento de nossa ordem de \alto!"; orremos para subjug�a-lo. Ao hegar por tr�as dele,brandi minha mahadinha om tremenda for�a; o bra�o direito do homem foi quase ompletamentedeepado.\Sem proferir um grito, ou olhar sequer a horrorosa ferida, o desonheido ontinuou, para assom-1Menionado no ap��tulo 2. 25



bro nosso, em seu passo veloz. Quando saltamos �a sua frente, ele disse em voz mansa:"\- N~ao sou o assassino que prouram."\Fiquei profundamente morti�ado ao ver que havia ferido um s�abio de olhar divino. Prostrei-mea seus p�es, implorei seu perd~ao, oferei-lhe meu turbante para estanar o sangue que jorrava emabundânia."\- Filho, foi um engano ompreens��vel de sua parte. - O santo olhou-me om bondade. - Sigaseu aminho e n~ao se reprove. A M~ae Divina toma onta de mim. - Ele agarrou o bra�o pendente,apertou-o em seu lugar junto ao ombro e - maravilha! - o bra�o aderiu e o sangue parou de jorrar."\- Volte dentro de três dias e me ver�a ompletamente urado, ali, sob aquela �arvore. Assim n~aosentir�a mais remorso."\Ontem, meu ompanheiro e eu fomos ansiosamente ao lugar designado. O s�adhu ahava-se ali epermitiu-nos examinar seu bra�o. Nenhuma iatriz era vis��vel nem qualquer vest��gio de ferimento!"\- Vou para as solid~oes himalaias, via Rishikesh. - O s�adhu nos aben�oou e partiu om pressa.Sinto que minha vida ganhou eleva�~ao espiritual, gra�as �a sua santidade."O poliial onluiu seu relato om piedosa jaulat�oria; aquela experiênia, sem d�uvida nenhuma,o havia omovido e transportado a profundezas al�em das suas habituais. Com expressivo gesto, eleme estendeu um reorte de jornal sobre o milagre. No estilo sensaionalista de ertos peri�odios(que infelizmente n~ao faltam, mesmo na �India!), a vers~ao do rep�orter apareia bastante exagerada;informava que o s�adhu quase fora deapitado!Amar e eu lamentamos n~ao onheer o grande iogue que perdoara seu perseguidor �a maneira deCristo. A �India, materialmente pobre durante os dois �ultimos s�eulos, possui, entretanto, um lastroinesgot�avel de riqueza divina; \arranha-�eus" espirituais podem ser enontrados, �as vezes, �a beira doaminho, at�e mesmo por homens mundanos omo este poliial.Agradeemos o o�ial por ter aliviado nosso t�edio om sua hist�oria maravilhosa. Ele provavelmentetentava insinuar ser mais afortunado que n�os; sem qualquer esfor�o, enontrara um santo iluminado;nossa veemente busa terminara, n~ao aos p�es de um mestre, mas em m��sera delegaia de pol��ia.T~ao perto do Himalaia e, ontudo, em nosso ativeiro, t~ao longe, onfessei a Amar que eu sentiaredobrar-se meu impulso de busar a liberdade.- Vamos esapar assim que a oportunidade se ofere�a. Podemos ir a p�e �a sagrada Rishikesh. -Sorri para lhe dar oragem.Meu ompanheiro, por�em, tornara-se pessimista assim que a �rme esora de nosso dinheiro nosfoi arranada.- Se nos embrenharmos a p�e na perigosa jângal, terminaremos, n~ao na idade dos santos, mas noestômago dos tigres!Três dias depois, Ananta e o irm~ao de Amar hegaram. Amar saudou o irm~ao om afetuoso al��vio.Eu, permanei inonili�avel; Ananta s�o obteve de mim severa repreens~ao.- Compreendo omo se sente - disse meu irm~ao om brandura.Tudo quanto lhe pe�o �e que me aompanhe a Benares para onheer erto s�abio e depois a Calut�apara visitar por alguns dias nosso aito pai. Ent~ao, poder�a reenetar sua busa de um mestre nestelugar.Amar interveio neste ponto da onversa�~ao para delarar que n~ao tinha qualquer inten�~ao devolver a Hardwar omigo. Ele estava gozando o alor da fam��lia. Eu, por�em, tinha erteza de quejamais abandonaria minha busa at�e hegar ao guru.Nosso grupo viajou de trem para Benares. Ali tive resposta singular e instantânea a uma pree26



minha.Um plano habilidoso fora arquitetado, previamente, por Ananta. Antes de ir ao meu enontroem Hardwar, ele se detivera em Benares para pedir a uma autoridade em mat�eria de Esriturassagradas, a oness~ao de uma entrevista, mais tarde, quando voltasse omigo. O erudito e seu �lhoprometeram a Ananta que tentariam dissuadir-me de vir a ser um sanny�asi2.Ananta levou-me a essa asa. O �lho, um jovem de maneiras exageradas, umprimentou-me nop�atio. A seguir, empenhou-se em longo disurso �los�o�o. Pretendendo onheer por larividênia omeu futuro, queria lan�ar ao desr�edito minha id�eia de seguir a vida mon�astia.Voê ter�a dissabores onstantes e nuna ahar�a Deus, se insistir em desertar de suas responsabi-lidades ordin�arias. N~ao pode queimar seu passaporte do karma3 fugindo �as experiênias no mundo.Palavras imortais do Bh�agavad G��ta4 subiram a meus l�abios em resposta: \At�e mesmo algu�em omo pior dos karmas, se em Mim medita sem pausa, queima os efeitos de suas m�as a�~oes. Transforma-seem um ser de alma exelsa e atinge em breve a imorredoura paz. Tem erteza disto: o devoto queon�a em Mim, jamais peree!"Os progn�ostios for�ados do jovem n~ao abalaram minha on�an�a. Com todo o fervor de meuora�~ao, orei a Deus sileniosamente:Por favor, tira-me deste embara�o e responde-me, aqui mesmo, se Tu desejas que eu leve uma vidade ren�unia ou a de um homem mundano!Notei um s�adhu de nobre aparênia, al�em dos limites da propriedade do erudito. Evidentementeouvira algo da animada onversa�~ao entre mim e o pretenso larividente, pois o desonheido mehamou a seu lado. Um imenso poder u��a de seus olhos tranq�uilos.- Filho, n~ao dê aten�~ao a esse ignorante. Em resposta �a sua pree, o Senhor me enarrega de lheassegurar que seu aminho nesta vida �e uniamente o da ren�unia.Com espanto e gratid~ao, sorri feliz ao reeber esta mensagem deisiva.- Afaste-se desse homem! - O ignorante hamava por mim, do p�atio. Meu santo guia levantou am~ao para me aben�oar e afastou-se lentamente.- Este s�adhu �e, omo voê, um do��do varrido. - Era o enaneido erudito quem fazia esta enanta-dora observa�~ao. Ele e o �lho me olhavam om ar l�ugubre. - Ouvi dizer que tamb�em ele abandonouseu lar por uma vaga proura de Deus.Voltei-lhe as ostas. Disse a Ananta que eu n~ao estava disposto a sustentar mais disuss~oes omos donos da asa. Meu irm~ao, desenorajado, onordou em partir imediatamente; embaramos detrem para Calut�a.- Senhor detetive, omo desobriu que eu fugira om dois ompanheiros? - Dei urso �a minha vivauriosidade interrogando Ananta em nossa viagem para asa. Ele sorriu maliiosamente.- Em sua esola, desobri que Amar deixara a sala de aula sem regressar. Na manh~a seguinte, fui�a asa dele e ahei um itiner�ario de trens om hor�arios assinalados. O pai de Amar estava de sa��dae dizia ao oheiro: \Meu �lho n~ao ir�a �a esola omigo esta manh~a; ele desapareeu."' Respondia oempregado: \Ouvi um oheiro, meu olega, dizer que seu �lho e dois ompanheiros, vestidos omtrajes europeus, tomaram o trem na esta�~ao de Howrah e presentearam om sapatos de ouro oondutor dos avalos." Assim obtive três pistas: o hor�ario, o trio de rapazes e a roupa inglesa.Eu ouvia as revela�~oes de Ananta om um misto de bom humor e de vergonha. Que mal endere�adafora nossa generosidade para om o oheiro!2Literalmente, \renuniado; da raiz do verbo, sânsrito `pôr de lado', `rejeitar"'.3Efeitos de a�~oes passadas, nesta vida ou em existênias anteriores; do sânsrito kri, \fazer".4IX, 30-31. 27



Naturalmente, orri ao tel�egrafo para enviar mensagens aos hefes de esta�~ao em todas as idadesque Amar assinalara no hor�ario de trens. Ele havia sublinhado Bareilly; telegrafei a seu amigoDwarka, l�a residente. Proedendo a um inqu�erito em nossa vizinhan�a em Calut�a, soube queo primo Jatinda estivera ausente uma noite mas voltara para asa na manh~a seguinte, vestido �aeurop�eia. Convidei-o para sair e jantar omigo. Aeitou, desarmado por minha atitude amig�avel.No aminho, levei-o, sem que suspeitasse, �a delegaia de pol��ia. Jatinda foi erado por diversospoliiais que eu previamente esolhera por seu aspeto feroz. Sob aqueles olhares amea�adores, nossoprimo onordou em expliar sua misteriosa onduta:\- Parti para o Himalaia, mentalmente boiando num mar de alegria. Vibrava, inspirado, dianteda perspetiva de enontrar os mestres. Mas, quando Mukunda disse: 'durante nossos êxtases nasavernas do Himalaia, os tigres �ar~ao fasinados e sentar~ao �a nossa volta omo gatinhos mansos',minha efervesênia gelou; got��ulas de suor brotaram em minha testa. 'E se n~ao for assim?' pensei.'Se a natureza arn��vora dos tigres n~ao se modi�ar pelo poder de nosso transe espiritual, seremostratados om a deliadeza dos gatos dom�estios?' Em minha imagina�~ao, j�a me via h�ospede om-puls�orio do estômago de algum tigre - l�a n~ao entrando de uma vez, de orpo inteiro, mas a presta�~oes,em diversas postas!"Minha raiva ontra o desapareido Jatinda evaporou-se em riso. A hilariante explia�~ao, dada notrem, valia por toda a ang�ustia que ele me ausara. Devo onfessar que senti leve satisfa�~ao: Jatinda,tamb�em ele, n~ao esapara de um enontro om a pol��ia!- Ananta5, voê naseu um ~ao poliial autêntio! - Em meu divertimento havia algo de exas-pera�~ao. - Direi a jatinha que estou ontente por sua onduta se dever, n~ao a disposi�~oes trai�oeirasomo pareia, mas apenas ao prudente instinto de onserva�~ao!Em nosso lar em Calut�a, papai enterneidamente omovido, supliou-me onter meus p�es errantes,pelo menos at�e ompletar os estudos seund�arios. Durante minha ausênia, ele arinhosamenteamadureera um plano, ontratando um santo versado nas Esrituras, Swâmi Kebalananda6, paravir om regularidade �a nossa asa.- Este s�abio ser�a seu instrutor de sânsrito - anuniou meu pai, heio de on�an�a.Papai nutria a esperan�a de satisfazer meus anseios espirituais om instru�~oes de um �l�osofoerudito. Mas, num baralho sutil, as artas logo mostraram outro jogo: meu novo mestre, longe deofereer onheimentos heios de aridez inteletual, onverteu-se em um abanador para avivar, entreas inzas, as brasas de minha aspira�~ao por Deus. Meu pai ignorava que Swâmi Kebalananda eradis��pulo de L�ahiri Mah�asaya, e um dos de mais elevada espiritualidade. O inompar�avel guru tiveramilhares de dis��pulos, sileniosamente atra��dos pelo poder irresist��vel de seu divino magnetismo. Eusoube, mais tarde, que L�ahiri Mah�asaya muitas vezes de�nira Kebalananda omo um r��shi ou s�abioiluminado.O rosto formoso de meu instrutor tinha, por moldura, barba e abeleira abundantemente enara-oladas. Seus negros olhos abriam-se sineros, om a transparênia de um olhar de rian�a. Todosos movimentos de seu orpo delgado revelavam a delibera�~ao em repouso. Sempre ortês e pleno debondade, estabeleera-se �rmemente na onsiênia do in�nito. Muitas de nossas horas mais felizesforam passadas, juntos, em profunda medita�~ao de Kriya.Kebalananda era not�avel autoridade nos antigos shastras ou livros sagrados; onquistara, por suaerudi�~ao, o t��tulo de Shastri Mah�asaya, de uso omum ao umpriment�a-lo. Meu progresso, entretanto,5Sempre o hamei de Anantada. Da �e su�xo de respeito, aresentado ao nome do irm~ao mais velho por todos osseus outros irm~aos e irm~as.6Na �epoa de nosso enontro, Kebalananda ainda n~ao havia ingressado na Ordem dos Swamis e seu nome maisonheido era Shastri Meh�asaya. Para evitar onfus~ao om o nome de L�ahiri Mah�asaya e do Mestre Mah�asaya(ap��tulo 9), quando me re�ro a meu professor partiular de sânsrito, uso seu �ultimo nome, o mon�astio, de SwâmiKebalananda. Sua biogra�a foi reentemente publiada em bengali. Nasido no distrito de Khulna, em Bengala, em1863, Kebalananda abandonou o orpo em Benares om 68 anos. Seu nome de fam��lia foi Ashutosh Chatterji.28



na disiplina do sânsrito, era quase nulo. Eu aproveitava toda oportunidade para desertar dagram�atia prosaia e onversar sobre ioga e L�ahiri Mah�asaya. Um dia, tive a honra de ouvir meuprofessor falar de seu onv��vio pessoal om o mestre.- Tive a rara feliidade de permaneer ao lado do mestre durante dez anos. Seu lar em Benaresonstitu��a a meta de minha peregrina�~ao todas as noites. O guru enontrava-se sempre em suapequena sala de reep�~ao no andar t�erreo. Ao sentar-se em posi�~ao de l�otus num bano de madeirasem espaldar, seus dis��pulos formavam uma semiguirlanda a seus p�es. Seus olhos intilavam ebailavam om alegria divina7. Conservava-os semierrados, ontemplando, atrav�es do olho teles�opiointerior, a esfera de beatitude perene. Raras vezes se alongava ao falar. Oasionalmente seu olharfoalizava um estudante preisando de ajuda; ent~ao, palavras impregnadas de vibra�~oes urativas eonsoladoras u��am numa avalanhe de luz.\Paz indesrit��vel oresia dentro de mim ao simples olhar do mestre. Sua fragrânia saturava-meomo se viesse de um l�otus do in�nito. Estar om ele, mesmo sem troar uma palavra durante muitosdias, era uma experiênia que alterava todo o meu ser. Se alguma barreira invis��vel se interpunhano aminho de minha onentra�~ao, eu ia meditar aos p�es do guru. Ali atingia failmente estadosde onsiênia sutil��ssimos. Tais perep�~oes me esapavam em presen�a de instrutores menores. Omestre era um templo vivente de Deus, ujas portas seretas se abriam para todos os dis��pulosatrav�es da devo�~ao."\L�ahiri Mali�asaya n~ao era um int�erprete livreso das Esrituras. Sem esfor�o algum, ele mergu-lhava na \Bibliotea Divina". Da fonte de sua onisiênia, manavam os pensamentos omo repuxosorvalhantes, e as palavras, omo espumas. Possu��a a have maravilhosa que deserrava a profundaiênia �los�o�a, esondida nos Vedas8 h�a milênios atr�as. Se lhe pediam que expliasse os diferentesplanos de onsiênia menionados nos textos araios, aedia sorrindo."\- Atingirei esses estados e simultaneamente lhes direi o que estou perebendo. - Era, assim,diametralmente oposto aos professores que aprendem as Esrituras de mem�oria e depois expliamabstra�~oes das quais n~ao têm experiênia."\- Por favor, explique os vers��ulos sagrados �a medida que o signi�ado deles lhe oorrer. - Otaiturno guru ostumava dar esta ordem a um dis��pulo pr�oximo. - Guidarei seus pensamentos paraque fa�a a interpreta�~ao orreta. - Desta maneira, muitas das perep�~oes de L�ahiri Mah�asaya vierama ser registradas, aresidas de volumosos oment�arios feitos por v�arios estudantes."\O mestre jamais ensinou a areditar servilmente. `Palavras s~ao apenas onhas', dizia ele. `Ad-quira onvi�~ao da presen�a de Deus atrav�es de seu pr�oprio ontato om a beatitude, ao meditar'."\Fosse qual fosse o problema do dis��pulo, o guru aonselhava Kriya Yoga omo solu�~ao."\- A have de ioga n~ao perder�a sua e�iênia quando eu n~ao mais estiver presente no orpo paraguiar meus dis��pulos. �E uma t�enia que n~ao pode ser enadernada, arquivada e esqueida, �amaneira das inspira�~oes te�orias. Continuem sem pausas na senda de liberta�~ao atrav�es de Kriya,ujos poderes residem em sua pr�atia."7Porque a verdadeira natureza de Deus �e Beatitude, o devoto, sintonizado om Ele, experimenta uma inata eilimitada alegria. \A primeira das paix~oes da alma e da vontade �e a alegria" - S. Jo~ao da Cruz, autor de Subida aoMonte Carmelo. Um de seus m��stios aforismas: \Para hegar �Aquilo que n~ao se tem, �e preiso tomar o aminho quen~ao se tem; para atingir Aquilo que n~ao se �e, neess�ario se faz tomar o aminho onde n~ao se �e; para obter o Tudo, �epreiso abandonar tudo." O orpo do grande santo rist~ao, morto em 1591, exumado em 1859, ahava-se em estadode inorruptibilidade.8Dos quatro antigos Vedas subsistem era de 100 livros anônios. Emerson em seu Di�ario, rendeu este tributo aopensamento v�edio: \Ele �e sublime omo o alor e a noite, e um oeano sem pulsa�~ao. Cont�em todos os sentimentosreligiosos, todas as grandes �etias que gozam da intimidade de ada esp��rito po�etio e nobre, alternativamente . . . In�util�e pôr de lado este livro; se me on�o aos bosques ou a um baro no lago, a Natureza me onverte logo num Brilunim:pobreza eterna, equil��brio perp�etuo, poder insond�avel, silênio imperturb�avel. Este �e o redo da Natureza. - Paz - elame diz - e pureza, e abandono absoluto: estas pana�eias expiam todo o peado e o onduzem �a beatitude dos OitoDeuses" 29



\Eu pr�oprio onsidero Kriya o mais e�iente reurso de salva�~ao, pois o homem aplia seu esfor�opessoal na busa do In�nito. - E Kebalananda gravemente onluiu seu testemunho: - Por meio deseu uso, o Deus Onipotente, oulto em todos os homens, tornou-se uma enarna�~ao vis��vel em L�ahiriMah�asaya e em erto n�umero de seus dis��pulos."Um milagre r��stio, realizado por L�ahiri Mah�asaya, oorreu em presen�a de Kebalananda. Meusanto tutor, um dia, repetiu a hist�oria, afastando os olhos dos livros de sânsrito abertos sobre amesa.- Um dis��pulo ego, Ramu, despertou minha ompaix~ao ativa. Por que n~ao teria luz em seus olhos,quando servia om tanta �delidade nosso mestre, em quem a Divindade resplandeia plenamente?Certa manh~a, tratei de falar om Ramu, mas ele se sentava paientemente, durante horas, refresandoo ar em torno de seu guru om um punkha, abanador feito �a m~ao, de folhas de palmeira. Quandoa�nal o devoto deixou a habita�~ao, eu o segui.Ramu, h�a quanto tempo voê �e ego?Desde o nasimento, senhor! Nuna meus olhos foram aben�oados om um vislumbre do sol.\- Nosso guru onipotente pode ajud�a-lo. Suplique-lhe, por favor!"\No dia seguinte, Ramu aproximou-se timidamente de L�ahiri Mah�asaya. O dis��pulo sentia quasevergonha de pedir que uma riqueza f��sia fosse aresentada �a sua superabundânia espiritual."\- Suplio a meu mestre, dentro de quem est�a Aquele que ilumina o osmos: onduza a Sua luzaos meus olhos para que eu possa pereber o tênue resplendor do sol."\- Ramu, algu�em o induziu a oloar-me em posi�~ao dif��il. Eu n~ao tenho o poder de urar."Senhor, o In�nito dentro do guru pode realmente urar.Isso �e bem diferente, Ramu. Para Deus n~ao h�a limites! Ele, que aende as estrelas e as �elulas daarne om misteriosa refulgênia de vida, pode trazer-lhe, seguramente, o brilho da vis~ao aos olhos.{ O mestre toou a testa de Ramu no ponto m�edio entre as sobranelhas9.\- Conserve sua mente onentrada a�� e ante om freq�uênia o nome do profeta Rama10 durantesete dias. O esplendor do sol ter�a uma aurora espeial para voê."\E, de fato, ao �ndar a semana, aonteeu! Pela primeira vez em sua vida, Ramu ontemplou abela fae da natureza. Deus Onisiente havia, sem erro, induzido o dis��pulo a repetir om f�e o nomede Rama, por ele adorado aima de todos os santos. A f�e de Ramu era o solo devoional j�a arado,onde germinou a poderosa semente da ura perrnanente, lan�ada por seu guru." - Kebalanandaguardou silênio por um momento e depois prestou novo tributo a seu guru.- Era evidente, em todos os milagres realizados por L�ahiri Mah�asaya, que ele jamais onsentia ao`ego'11 onsiderar-se a for�a ausal. Por sua perfeita submiss~ao ao Supremo Poder de Curar, o mestre9Sede do \olho espiritual". Ao morrer, a onsiênia do homem �e atra��da para este ponto sagrado, omo o demons-tram os olhos, erguidos para ima, dos mortos.10Prinipal �gura sagrada de Ramayâna, a epop�eia sânsrita.11O prin��pio do \ego", ahânkara (literalmente, \eu fa�o") �e a raiz do dualismo ou da aparente separa�~ao entre ohomem e seu Criador. Ahânkara oloa os seres humanos sob o dom��nio de m�aya (ilus~ao �osmia); o que �e subjetivo(ego) apresenta-se falsamente omo objetivo; as riaturas sup~oem que s~ao as riadoras (ver ap��tulos 5 e 30) \Nadado que fa�o sou eu quem faz!"Assim pensar�a quem se at�em �a verdade das verdades . . .Sempre seguro de que \este �e o mundo dos sentidos que brinam om as sensa�~oes" (V, 8-9).\Realmente vê quem perebe que os trabalhos s~ao praxe no mundo da Natureza para exer��io da Alma; quem,apesar de agir, n~ao �e o agente." (XIII, 29).\Embora Eu seja sem nasimento e sem morte, indestrut��vel, o Senhor de todas as oisas vivas, nem por isso deixo- pelo poder de M�aya, pela magia que imprimo �as utuantes formas da Natureza, a vastid~ao primeva - de naser, emorrer, e tornar a naser." (IV, 6)\Dif��il �e ultrapassar o v�eu divino das v�arias aparênias que Me esondem; ontudo, os que Me adoram o traspassam30



permitia que este u��sse livremente atrav�es de si. Os numerosos orpos, que foram espetaularmenteurados atrav�es de L�ahiri Mah�asaya, tiveram, um dia, de alimentar as fogueiras de rema�~ao. Maso silenioso despertar de esp��ritos que ele operou, os dis��pulos r��stios por ele formados, s~ao seusmilagres impere��veis.Nuna heguei a ser um erudito em sânsrito; Kebalananda me ensinou uma sintaxe mais divina.

para hegar al�em." (VII, 14)Bh�agavad G��ta. 31
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Cap��tulo 5Um \Santo dos Perfumes" exibe seusprod��gios\Tudo tem sua �epoa e h�a um tempo determinado para todo objetivo sob o �eu"1.Eu n~ao possu��a esta sabedoria de Salom~ao para me onsolar; meus olhos prouravam, insistente-mente, em qualquer exurs~ao longe de asa, divisar a fae do guru ao qual estava destinado. Meuaminho, entretanto, n~ao se ruzou om o dele antes do t�ermino de meus estudos seund�arios.Dois anos transorreram entre minha fuga ao Himalaia, om Amar, e o dia extraordin�ario em queSri Yut�eswar apareeu em minha vida. Nesse lapso de tempo, onhei v�arios s�abios - o Santo dosPerfumes, o Swâmi Tigre, Nagendra Nath Bh�aduri, o mestre Mah�asaya e o famoso ientista bengaliJâgad��s Chandra Bose.Meu enontro om o Santo dos Perfumes teve dois preâmbulos, um harmonioso e outro humor��stio.- Deus �e simples. Tudo o mais �e omplexo. N~ao proure valores absolutos no mundo relativo danatureza.Estas verdades �ultimas da �loso�a hegaram om suavidade aos meus ouvidos, quando eu perma-neia silenioso num templo, perante a imagem de K�ali2. Virando-me, deparei om um homem alto,ujo traje, ou antes, uja ausênia deste, denuniava o s�adhu errante.- O senhor penetrou realmente na perplexidade do meus pensamentos. - Eu lhe sorri agradeido.- Cabe�as mais s�abias que a minha têm �ado embara�adas ante o enigma da natureza, onde seonfundem aspetos benignos e terr��veis, simbolizados por K�ali!- Pouos desvendaram o mist�erio dela! O bem e o mal s~ao enigmas desa�adores que a vida oloaperante ada inteligênia, �a maneira da es�nge. Sem atingir uma solu�~ao, a maioria dos homens pagaa multa om sua vida, a pena m�axima, hoje, omo nos dias de Tebas; s�o aqui e ali uma altaneira�gura solit�aria nuna se d�a por venida. Ela arrana da ilus~ao da dualidade (m�aya)3, a verdadeindivis��vel da unidade.- Fala pleno de onvi�~ao, senhor.1Elesiastes, 3:1.2K�ali representa o Prin��pio Eterno imanente na natureza, �E orpori�ada, tradiionalmente, numa �gura femininade quatro bra�os, al�ando-se sobre a forma deitada e inativa do Deus Shiva ou o In�nito, porque as atividades danatureza ou do mundo dos fenômenos nasem do Esp��rito latente. Os quatro bra�os simbolizam os atributos primordiais- dois ben�e�os e dois destrutivos indiando a dualidade essenial da mat�eria ou ria�~ao.3Ilus~ao �osmia; literalmente, \o medidor". M�aya, poder m�agio na ria�~ao, faz que aparentemente se apresentemlimita�~oes e divis~oes no Ilimit�avel e Indivis��vel. Emerson esreveu o poema seguinte, sobre M�aya (que ele grafavaMais): A ilus~ao faz trabalho impenetr�avel, teel~a de tramas inumer�aveis; suas vistosas tintas nuna se desoram, uma�a outra instando, v�eu ap�os v�eu; uma sedutora, areditada pelo homem om sede de ser enganado.33



- Por longo tempo me exeritei numa introspe�~ao honesta, aproximando-me da sabedoria por umaminho invulgarmente doloroso. O auto-exame, a impla�avel observa�~ao dos pr�oprios pensamentos,�e uma experiênia �ardua e devastadora. Pulveriza o ego mais renitente. A verdadeira auto-an�aliseopera matematiamente para produzir videntes. Ao ontr�ario, quem envereda pela extrospe�~ao,pelas auto-aprova�~oes, torna-se ego��sta, �ado em seu direito �a interpreta�~ao partiular de Deus e douniverso.- Sem d�uvida alguma, a verdade retira-se humildemente ante essa arrogante originalidade - atalhei,enantado om o debate de id�eias.- O homem n~ao pode ompreender nenhuma verdade eterna, enquanto ele mesmo n~ao se libertade suas pretens~oes. A mente humana, obstru��da por lodo multisseular, fervilha de vida repulsiva,animada por inont�aveis ilus~oes mundanas. Esfor�os denodados nos ampos de batalha empalideeme reduzem-se �a insigni�ânia quando o homem, pela primeira vez, tem de lutar ontra inimigos dentrode si! N~ao s~ao advers�arios mortais, estes, onquist�aveis pelo poder aniquilante das armas b�elias.Onipresentes, inans�aveis, perseguindo o homem mesmo durante o sono, sutilmente equipados omarmas de emana�~oes me�tias, estes soldados, ignorantes apetites sensuais, prouram nos assassinara todos. Insensato �e o homem que enterra seus ideais e rende-se a um destino vulgar��ssimo. Quepoder�a ele pareer, sen~ao uma riatura impotente, desastrada, abjeta?- Respeit�avel senhor, n~ao lhe despertam simpatia as multid~oes desorientadas?O s�abio permaneeu silenioso por um momento, depois respondeu indiretamente:- Amar a ambos, ao Deus Invis��vel, reposit�orio de todas as virtudes, e ao homem vis��vel, apa-rentemente destitu��do de qualquer virtude, �e muitas vezes, desonertante. Mas a inteligênia dohomem est�a �a altura do problema. A pesquisa interior n~ao tarda em mostrar uma unidade em todasas mentes humanas: o forte parenteso dos motivos ego��stas. Pelo menos nesse sentido, revela-se afraternidade dos homens. Uma assombrosa humildade segue-se a este desobrimento nivelador. Eamaduree em ompaix~ao por nossos ompanheiros de jornada, egos �as potênias uradoras da almaque esperam por explora�~ao.- Os santos de todas as �epoas, senhor, sentiram essa mesma piedade pelas dores do mundo.- Somente o homem super�ial perde a reeptividade �as ai�~oes do pr�oximo, �a medida que sub-merge em seu pr�oprio e estreito sofrimento. - A fae austera do s�adhu suavizara-se notavelmente.- Quem toma o esalpelo e pratia o dissear de si mesmo, experimenta uma expans~ao de' piedadeuniversal. �E aliviado das demandas ensurdeedoras de seu ego. O amor a Deus orese em seme-lhante solo. A riatura volta-se �nalmente para seu Criador, sen~ao por outro motivo, ao menos paraperguntar om ang�ustia: \Por que, Senhor, por quê?." Atrav�es das ign�obeis hiotadas da dor, ohomem �e onduzido a�nal �a Presen�a In�nita, uja beleza deveria ser a �unia e fasin�a-lo.O s�abio e eu nos enontr�avamos no Templo de K�aligh�at em Calut�a, aonde eu fora para onhe-er sua famosa magni�ênia. Com um gesto que varria os arredores, meu ompanheiro oasionaldelarou dispens�avel aquela respeitabilidade art��stia.- Tijolos e argamassa n~ao nos antam aud��vel melodia; o ora�~ao abre-se apenas ao ântio do serhumano.Vag�avamos �a entrada do templo, �a luz onvidativa do sol; uma multid~ao de devotos entrava e sa��a.- Voê �e jovem. - O s�abio examinou-me pensativamente. - A �India tamb�em �e jovem. Os antigosr��shis4 estabeleeram padr~oes indestrut��veis de vida espiritual. Seus enaneidos aforismos bastamaos nossos dias e �a nossa terra. Preeitos disiplinares ainda modelam a �India, sem jamais teremsido afetados pela moda e sem neessidade de adultera�~ao para enfrentar os ardis do materialismo.Durante milênios { mais numerosos do que os espeialistas embara�ados se d~ao ao trabalho de4Os r��shis, literalmente \videntes", foram os autores dos Vedas em antig�uidade indetermin�avel.34



alular! - o Tempo �etio revalidou o m�erito dos Vedas. Fa�a deles a sua heran�a!Ao me despedir respeitosamente do eloq�uente s�adbu, ele me revelou algo do que sua larividêniaperebera:- Hoje, depois de sair daqui, voê ter�a uma experiênia invulgar.Abandonei o reinto do templo e segui perambulando, sem objetivo. Ao virar uma esquina, depareiom um velho onheido - um desses tipos ujos poderes de elou�~ao ignoram o tempo e abra�am aeternidade.- Permitirei - que v�a embora logo - foi a sua promessa, depois de me ontar tudo o que aonteeudurante os anos de nossa separa�~ao.- Que paradoxo! Preiso deix�a-lo agora.Todavia, segurando-me pelo bra�o, ele arranava de mim retalhos de informa�~ao. Pareia-se a umlobo faminto, pensei, divertindo-me; quanto mais extensamente me fazia falar, om mais sofreguid~aofarejava outras not��ias. Em meu ��ntimo, supliquei �a Deusa K�ali que inventasse um meio de euesapar sem ser indeliado.De s�ubito, meu ompanheiro me deixou. Suspirei aliviado e redobrei as passadas, temendo umarea��da em sua febre g�arrula. Ouvindo passos apressados atr�as de mim, aumentei a veloidade. N~aoousava olhar para tr�as. Mas de um salto, o jovem me alan�ou, segurando-me jovialmente peloombro.- Esquei-me de lhe falar sobre Gandha Baba (o Santo dos Perfumes). Aquela asa tem a honrade hosped�a-lo. - E apontou para uma moradia pr�oxima. - N~ao deixe de ir vê-lo; �e interessante. Ter�auma experiênia ��tivulgar. Adeus. - E, desta vez, ele realmente me deixou.A predi�~ao do s�adhu, expressa om as mesmas palavras, no templo de K�aligh�at, fulgurou emminha mente. Intrigado, entrei na asa e fui introduzido numa espa�osa sala de reep�~ao. Umamultid~ao de gente estava sentada, �a maneira oriental, aqui e ali, sobre o espesso tapete alaranjado.Um murm�urio de temor respeitoso hegou aos meus ouvidos.- Eis aqui Gandlia Baba, sobre a pele de leopardo. Ele pode dar o perfume natural de qualqueror e p�etalas que n~ao tenham aroma, revivi�ar uma orola murha, ou fazer a pele de uma pessoaexsudar uma fragrânia deliiosa.Observei diretamente o santo; seu r�apido olhar pousou no meu. Homem gordo, ele tinha barba,pele esura e grandes olhos brilhantes.- Vê-lo, �lho, me d�a prazer. Diga o que deseja. Gostaria de algum perfume?- Para quê? - Sua pergunta me pareeu um tanto infantil.- Para experimentar perfumes obtidos de maneira miraulosa.- Competindo om Deus em fazer perfumes?- Que tem isso? Deus fabria perfumes, om ou sem ompetidores.- Sim, mas Ele modela frasos de p�etalas frag��limas para uso tempor�ario. Pode o senhor materia-lizar ores?- Sim. Eu, por�em, ostumo produzir perfumes, amiguinho.- As f�abrias de perfume ir~ao �a falênia.- Permitirei a elas que mantenham seu om�erio! Meu �unio prop�osito �e demonstrar o poder deDeus.- Senhor, �e neess�ario provar Deus? N~ao est�a Ele realizando milagres em todas as oisas e emtodo lugar? 35



- Sim, mas n�os tamb�em dever��amos manifestar algo de Sua in�nita variedade riadora.- Quanto tempo lhe ustou para dominar sua arte?- Doze anos.- Para fabriar aromas por meios astrais! Paree-me, honrado sinto, que o senhor andou des-perdi�ando uma d�uzia de anos, atr�as de fragrânias que poderia obter por algumas r�upias em qualqueroriultura.- Os perfumes desapareem om as ores!- Os perfumes desapareem om a morte. Por que deveria eu desejar aquilo que satisfaz apenas oorpo?- Senhor �l�osofo, sua inteligênia me satisfaz. Agora estenda sua m~ao direita. - Ele fez um gestode bên�~ao.Eu me enontrava a alguns passos de distânia de Gandha Baba e nenhuma outra pessoa se ahavasu�ientemente pr�oxima para alan�ar meu orpo. Estendi a m~ao que o iogue nem sequer toou.- Que aroma voê deseja?- Rosa.- Assim seja.Para grande surpresa minha, o enantador perfume de rosa brotou, intenso, da palma de minham~ao. Sorridente, retirei uma grande or brana inodora, de um vaso pr�oximo.- Estas p�etalas sem fragrânia podem ser impregnadas om jasmim?- Assim seja.O aroma do jasmim evolou-se instantaneamente da or. Agradei ao autor dos prod��gios e sentei-me junto a um de seus dis��pulos. Este me informou que Gandha Baba, ujo nome pr�oprio eraVishudhananda aprendera muitos espantosos segredos iogues de um mestre no Tibete. Asseguraram-me que o iogue tibetano atingira idade superior a mil anos.- Seu dis��pulo Gandha Baba nem sempre opera demonstra�~oes arom�atias empregando a sim-ples forma verbal, onforme voê agora assistiu. - O estudante referia-se a seu mestre om �obviaadmira�~ao. { Sua onduta difere amplamente, segundo a diversidade de temperamentos das tes-temunhas. Ele �e maravilhoso! Entre seus adeptos ontam-se muitos membros das altas esferasinteletuais de Calut�a.Intimamente resolvi n~ao me agregar ao n�umero deles. Um guru t~ao literalmente \maravilhoso" n~aoorrespondia ao meu gosto. Agradeendo ortesmente a Gandha Baba, parti. Enquanto aminhavaoiosamente de regresso a meu lar, reeti nos três diversos enontros daquele mesmo dia.Minha irm~a Uma saudou-me �a entrada de nossa asa em Gurpar Road:- Que requinte o seu, usando perfumes agora!Sem dizer palavra, oferei minha m~ao ao seu olfato.- Que atraente fragrânia de rosa! �E inusitadamente forte. Pensei omigo que era, antes, \for-temente inusitada"; a seguir, em silênio, oloquei a or astralmente perfumada sob as narinas deUma.- Oh, eu adoro jasmim! - Ela pegou a or. Seu rosto exprimia onfus~ao burlesa enquantorepetidamente aspirava o aroma de jasmim, de um tipo de or que ela sabia muito bem ser inodora.Sua rea�~ao desfez minhas suspeitas de que Gandlia Baba me houvesse induzido a um estado deauto-sugest~ao, no qual somente eu pudesse pereber os perfumes. Mais tarde, ouvi de um amigo,Alakananda, que o Santo dos Perfumes tinha um poder que eu desejaria fosse possu��do pelas multid~oes36



famintas do mundo.- Eu estava presente, om uma entena de outros onvidados na asa de Gandha Baba, em Burdwan- ontou-me Alakananda. - Era uma oasi~ao de gala. Como o iogue tinha fama de poder extrairobjetos do ar, pedi-lhe, rindo, que materializasse algumas tangerinas, frutas que n~ao se olhiamnaquela esta�~ao do ano. Imediatamente, estufaram-se os p~aezinhos ahatados, l�uhis5, vis��veis emtodas as folhas de banana que serviam de pratos. Cada um dos envelopes feitos de p~ao esondia umatangerina desasada. Provei a minha om erto reeio, mas ahei-a deliiosa.Anos mais tarde, mediante a realiza�~ao interna, ompreendi omo Gandha Baba efetuava suasmaterializa�~oes. Inforturiadamente, o m�etodo est�a fora do alane das hordas famintas do mundo.Os diferentes est��mulos sensoriais a que o homem reage - t�atil, visual, gustativo, auditivo eolfativo - s~ao produzidos por varia�~oes vibrat�orias nos el�etrons e pr�otons. As vibra�~oes, por suavez, s~ao reguladas por prana, \vit�atrons", for�as vitais ultra-re�nadas ou energias ainda mais sutisque as atômias; os \vit�atrons", por seu turno, s~ao inteligentemente animados pelas ino id�eias queonstituem a substânia mental matriz dos sentidos.Gandha Baba, sintonizando om a for�a prânia por meio de ertas pr�atias de ioga, apaitava-sea dirigir os \vit�atrons" de modo a reombinar sua estrutura vibrat�oria e assim objetivar o resultadopretendido. Seus perfumes, frutas e outros milagres eram materializa�~oes autêntias no mundovibrat�orio exterior e n~ao sensa�~oes internas hipnotiamente produzidas.A pr�atia de milagres, tais omo os efetuados pelo Santo dos Perfumes, �e espetaular, mas in�utildo ponto de vista da espiritualidade. N~ao tendo outro objetivo al�em do simples entretenimento, s~aodigress~oes numa s�eria investiga�~ao de Deus.O hipnotismo tem sido usado por m�edios em opera�~oes de menor importânia, omo esp�eiede lorofôrmio ps��quio para pessoas que poderiam ser prejudiadas por um anest�esio. O estadohipn�otio, por�em, �e noivo �as pessoas a ele submetidas om freq�uênia; ao seu efeito psiol�ogionegativo suede, om o tempo, a degenera�~ao das �elulas erebrais. Hipnotizar �e violar o territ�orioda onsiênia alheia6.Os fenômenos tempor�arios do hipnotismo nada têm de omum om os milagres produzidos porhomens uni�ados om a Divindade. Despertos em Deus, os verdadeiros santos efetuam altera�~oesneste mundo de sonho, por meio de uma vontade em harmonia om o Sonhador da Cria�~ao C�osmia7.Os mestres desprezam a exibi�~ao de poderes inomuns. Certa vez, o m��stio persa Abu Saidriu-se de alguns faquires, pratiantes do asetismo mu�ulmano, que se orgulhavam de seus poderesmiraulosos sobre a �agua, o ar e o espa�o.- Tamb�em uma r~a se sente em asa dentro da �agua! - observou Abu Said, om deliada ironia. - Oorvo e o abutre ruzam failmente os ares; o diabo est�a presente, ao mesmo tempo, no Oriente e noOidente. Um homem verdadeiro �e o que vive om retid~ao entre seus ompanheiros, o que ompra evende e, todavia, nem por um instante esquee Deus!8 - Em outra oasi~ao, o grande instrutor persa5P~ao indiano, redondo e ahatado.6Estudando a onsiênia, os psi�ologos oidentais limitam-se a investigar o subonsiente e as doen�as mentaistratadas pela psiquiatria e pela psian�alise. Quase nula �e a pesquisa sobre a origem e a forma�~ao b�asia dos estadosnormais da mente e de suas express~oes emoionais e volitivas - um assunto verdadeiramente fundamental, n~ao desuradopela �loso�a da fridia. Nos sistemas de Sânkhya e de Yoga, enontram-se lassi�a�~oes exatas dos v�arios v��nulosentre as modi�a�~oes normais da mente, e das fun�~oes arater��stias de budilhi (inteleto disriminativo), ahânkara(prin��pio ego��stio) e minas (mente ou onsiênia dos sentidos).7\O universo est�a representado em ada uma de suas part��ulas. Tudo �e feito de uma �unia substânia oulta. Omundo se globaliza a si mesmo numa gota de orvalho . . . A verdadeira doutrina da onipresen�a �e a de que Deus seapresenta om todos os Seus omponentes em ada musgo e teia de aranha." (Emerson, em Compensa�~ao)8\Comprar e vender", sem jamais esqueer Deus! O ideal �e que m~ao e ora�~ao trabalhem juntos harmoniosamente.Certos esritores do Oidente prolamam que o objetivo hindu �e o de t��mida \fuga", de inatividade, e de retraimentoanti-soial. 0 quadruplo, plano v�edio para a vida humana �e, ontudo, bem equilibrado para as massas, reservando37



expressou sua opini~ao sobre a vida religiosa: �e abandonar o que tiver na abe�a (desejos e ambi�~oesego��stas); �e dar liberalmente o que tiver na m~ao; e nuna reuar, ante os golpes da adversidade!Nem o s�abio imparial do Templo de K�aligh�at, nem o iogue treinado no Tibete aplaaram meuanseio fremente de um guru. Meu ora�~ao n~ao neessitava de um tutor para suas ertezas; podia,sozinho, gritar um espontâneo \bravo!", tanto mais ressoante quanto menos freq�uentemente eraarranado de seu silênio. Quando a�nal enontrei meu mestre, ele me ensinou, pela sublimidade doexemplo apenas, a magnitude de um verdadeiro homem.

metade do tempo ao estudo e aos deveres dom�estios; a outra metade, �a ontempla�~ao e �as pr�atias de medita�~ao (verap��tulo 27).A solid~ao �e neess�aria para estabeleer-se no Ser mas, depois, os mestres voltam ao mundo para servi-lo. Mesmo ossantos n~ao empenhados em trabalho exterior prodigalizam, atrav�es de seus pensamentos e santas vibra�~oes, benef��iosmais preiosos para o mundo que os onferidos pelas mais estrênues atividades humanit�arias de homens n~ao iluminados.Grandes mestres, ada um a seu modo e om freq�uênia arrastando oposi�~oes amargas, esfor�am-se altruistiamentepara inspirar e elevar o pr�oximo. Nenhum ideal religioso ou soial hindu �e meramente negativo. Ah��msa, \n~ao-violênia", denominada \virtude integral" (sakalo dharma) no Mah�abh�arata, �e um preeito positivo, devido �a suaonep�~ao de que quem n~ao est�a ajudando os outros est�a, de algum modo, injuriando-os.O Bh�agavad G��ta (111, 4:8) salienta que a atividade �e inerente �a verdadeira natureza do homem. A pregui�a �esimplesmente \atividade errada".Nenhum homem esapar�a de agir ao omitir-se; n~ao, e ningu�em hegar�a �a perfei�~ao pela mera ren�unia. N~ao, enenhum insigni�ante mortal, em qualquer tempo, permanee inativo; a lei de sua natureza o ompele, mesmo ontraa sua vontade, a agir (pois o pensamento �e ato em ��~ao).. . .Quem, de orpo vigoroso servindo �a mente, aplia seus poderes mortais ao trabalho digno sem busar o luro,Arjuna, esse meree honra. Faz a tarefa que te foi reservada!" (Da tradu�~ao inglesa de Arnold).38



Cap��tulo 6O Swâmi Tigre- Desobri o endere�o do Swâmi Tigre. Vamos visit�a-lo amanh~a. Esta sugest~ao, bem aolhida, vinhade Chandi, um de meus olegas de esola seund�aria. Eu estava ansioso por onheer o santo que,em sua vida pr�e-mon�astia �zera a aptura de tigres e om eles lutara, valendo-se de suas m~aos nuas.Em mim, existia, vigoroso, um entusiasmo de menino por fa�anhas t~ao not�aveis.O amanheer do dia seguinte envolveu-nos em frio invernal, mas Chand�� e eu partimos alegremente.Depois de busas in�uteis em Bhowanipur, fora de Calut�a, hegamos �a asa almejada. Pendiam daporta duas argolas de ferro que �z soar ruidosamente. Inabal�avel ao estrondo, um riado se aproximouem passo vagaroso. Deixava subentendido, pelo sorriso irônio, que visitantes barulhentos eramimpotentes para perturbar a tranq�uilidade da asa de um santo.Sens��veis �a muda repreens~ao, meu ompanheiro e eu agradeemos o onvite para entrar na sala.Nossa longa espera ali nos enheu de apreens~oes. Na �India, a lei n~ao esrita para os que busam averdade, �e a paiênia; um mestre pode, de prop�osito, submeter �a prova a veemênia de quem anseiaenontr�a-lo. Este ardil psiol�ogio �e liberalmente empregado no Oidente, por m�edios e dentistas!Conduzidos a�nal pelo riado, Chandi e eu entramos no quarto de dormir. O famoso SwâmiSohong1 estava sentado sobre o leito. Seu orpo desomunal ausou-nos estranheza. Estaamosemudeidos, de olhos arregalados. Nuna antes hav��amos ontemplado um t�orax daquela amplitude,nem b��eps do tamanho de bolas de futebol. Sobre o imenso peso�o, o rosto feroz, mas almo, doswâmi, apresentava utuantes abelos enaraolados, barba e bigode. Transluziam, em seus olhosesuros, qualidades de pombo e de tigre. N~ao vestia roupas, exeto uma pele de tigre ao redor daintura musulosa.Reuperando a fala, meu amigo e eu umprimentamos o monge, expressando nossa admira�~ao porsuas proezas na invulgar arena de felinos.- Seria poss��vel, por gentileza, nos dizer omo subjugar om meros punhos o mais feroz dos animaisda jângal, o tigre-real de Bengala?- Meus �lhos, lutar om tigres �e uma ninharia para mim. Poderia fazê-lo agora, se neess�ario. -Ele deu uma risada de menino. | Para voês, um tigre �e um tigre; para mim, �e um �lhote de gato.- Swâmij��, penso que eu poderia impressionar meu subonsiente om a id�eia de que os tigres s~ao�lhotes de gato; mas poderia eu onvener os tigres de que s~ao gatinhos?- Evidentemente a for�a tamb�em �e neess�aria! De um bebê, que onfunde o tigre om um gatodom�estio, n~ao se deve esperar a vit�oria! Minhas m~aos poderosas s~ao armas su�ientes.Pediu-nos para aompanh�a-lo ao p�atio, onde esmurrou a borda de um muro; um tijolo, ao air,espatifou-se no h~ao: pela fenda, ompar�avel ao espa�o de um dente perdido pelo muro, o �eu mirou1Sohong era seu nome mon�astio, popularmente tinha o apelido de Swâmi Tigre.39



atrevidamente. Sentia-me aturdido de espanto; pensei: quem pode remover de um s�o golpe um tijoloimentado em s�olida parede, deve poder, om erteza, arranar os dentes de um tigre!- Homens existem om for�a f��sia igual �a minha; falta-lhes, entretanto, a fria on�an�a. Os quetêm orpos robustos, mas d�ebil a mente, podem desmaiar �a simples vis~ao de um animal selvagemsaltando om liberdade na oresta. O tigre, em sua feroidade e ambiente nativo, �e muito diferentedo animal de iro alimentado de �opio! Muitos homens, por�em, de for�a her�ulea, têm se vistoaterrorizados e em abjeto desamparo, ante a investida de um tigre de Bengala. Assim, o tigreonverteu o homem, mentalmente, em gato medroso. �E poss��vel a um homem, possuidor de orpovigoroso e imensa determina�~ao, inverter a situa�~ao e for�ar o tigre a onvener-se de que �e umgatinho indefeso. Quantas vezes o onsegui!Eu estava bastante disposto a areditar que o tit~a �a minha frente era apaz de realizar a meta-morfose do tigre em gato. Ele pareia estar om a veia did�atia; Chandi e eu o esut�avamos omtodo o respeito.- �E a mente que maneja os m�usulos. A for�a de uma martelada depende da energia que nelase aplia; o poder expresso pelo orpo, o instrumento f��sio do homem, depende de sua agressivavontade e de sua oragem. O orpo �e literalmente onstru��do e sustentado pela mente. Sob a press~aode instintos de vidas anteriores, fraquezas e for�as in�ltram-se gradualmente na onsiênia humanae expressam-se omo h�abitos que, por sua vez, onstr�oem um orpo desej�avel ou indesej�avel. Afragilidade f��sia tem origemmental; em ��rulo viioso, o orpo enfraqueido pelos h�abitos onstrangea mente. Se o amo permite ao servo que lhe dê ordens, este se torna autor�atio; assim tamb�em, amente vem a ser esrava quando se submete aos ditames do orpo.A nosso pedido, o impressionante swâmi ondesendeu em historiar algo de sua vida.- Minha primeira ambi�~ao foi lutar om tigres. Minha vontade era poderosa, mas meu orpo,d�ebil.Uma exlama�~ao de surpresa esapou de meus l�abios. Pareia inr��vel que este homem, agora om\ombros de Atlas, feitos para sustentar", pudesse ter onheido a fragilidade.- Foi por indom�avel persistênia em pensamentos de sa�ude e for�a que veni minha desvantajosasitua�~ao. Tenho todo o direito de exaltar o soberano poder mental que onsidero o verdadeirodominador dos tigres de Bengala.- Aredita, Reverendo Swâmi, que eu poderia lutar om tigres? - Esta foi a primeira vez - e a�ultima - que t~ao bizarra ambi�~ao me passou pela abe�a!- Sim. - Ele sorriu. - Mas h�a muitas esp�eies de tigres; alguns vagam pelas selvas dos desejos hu-manos. Nenhum benef��io espiritual adv�em de golpear as feras at�e deix�a-las inonsientes. Prefer��vel�e ser vitorioso em proezas internas.- Podemos saber, senhor, omo se onverteu, de domador de tigres selvagens, em domador depaix~oes selvagens?O Swâmi Tigre sileniou. Seus olhos assumiram uma express~ao long��nqua, evoando vis~oes de anospret�eritos. Distingui sua breve luta mental para deidir se iria responder a meu pedido. Finalmente,sorriu em aquiesênia.- Quando minha fama atingiu o auge, inebriei-me de orgulho. Resolvi n~ao s�o lutar ontra ostigres mas exibir-me em dom�a-los om artimanhas. Comeei minhas exibi�~oes p�ublias om suessosatisfat�orio. Uma noite, meu pai entrou em meu quarto om ar pensativo:\- Filho, trago-lhe palavras de advertênia; gostaria de salv�a-lo de males vindouros, produzidospelas m�os triturantes de ausa e efeito."\- �E fatalista, meu pai? Devo permitir que a supersti�~ao amorte�a as �aguas impetuosas de minhasatividades?" 40



\- N~ao sou fatalista, �lho. Mas aredito na justa lei de retribui�~ao, omo ensinam as SantasEsrituras. H�a ressentimento ontra voê na fam��lia da selva; e algum dia operar�a �a sua usta."\- Surpreende-me que assim pense, pai, pois onhee muito bem o que s~ao os tigres - belos masimpiedosos! Quem sabe? Meu sangue talvez injete um pouo de onsidera�~ao e de ju��zo em suastorpes abe�as. Mestre sou, na esola de aperfei�oamento da oresta, para lhes ensinar boas maneiras!Por favor, pai, pense em mim omo domador de tigres e jamais omo matador deles. Como poderiamminhas boas a�~oes prejudiar-me? Pe�o-lhe, n~ao me imponha uma ordem que altere meu modo devida."Chandi e eu ouv��amos om aten�~ao, ompreendendo o dilema de seu passado. Na �India, um �lhon~ao desobedee levianamente aos desejos dos pais. O Swâmi Tigre ontinuou:- Em est�oio silênio, papai onsiderou os motivos expostos e depois, om palavras graves, me fezesta revela�~ao:\- Filho, voê me obriga a relatar uma predi�~ao de mau agouro, feita por l�abios de santo. Ele seaproximou de mim ontem, quando; sentado no p�ortio, eu fazia minha medita�~ao di�aria: - `Queridoamigo, trago uma mensagem para seu belioso �lho. Terminem om suas atividades selvagens. Sen~ao o �zer, de seu pr�oximo enontro om um tigre resultar~ao ferimentos grav��ssimos e durante seismeses estar�a enfermo, �as portas da morte. Ent~ao, abandonar�a suas pr�atias anteriores e tornar-se-�amonge."'\Esta narrativa n~ao me impressionou. Considerei que papai fora v��tima r�edula de algum fan�atioaluinado."O Swâmi Tigre fez esta on�ss~ao om um gesto de impaiênia, omo se reonheesse a sua pr�opriatolie. Em �aspero silênio, por longo tempo, pareia esqueido de nossa presen�a. Quando retomouo �o da narrativa, fê-lo subitamente, om voz oprimida:- Pouo depois do aviso de meu pai, visitei a apital de Cooh Beliar. O pitoreso territ�orioera novo para mim e eu esperava desfrutar um per��odo de sossego. Como suedia em toda parte,uma multid~ao uriosa aompanhava-me pelas ruas. Eu ouvia fragmentos de oment�arios em vozsussurrada:Este �e o homem que luta om tigres selvagens!S~ao pernas ou tronos de �arvore o que ele tem?Olha a ara dele! Deve ser a enarna�~ao do pr�oprio rei dos tigres!\Voês bem sabem, a garotada das aldeias funiona omo a �ultima edi�~ao de um jornal! Com querapidez, os boletins orais, sempre atualizados, do mulherio, irulam de asa em asa! Dentro depouas horas, a idade inteira fervilhava de exita�~ao, devido �a minha presen�a."\Eu me havia entregue a uma relaxa�~ao tranq�uila, erta noite, quando ouvi o ru��do de asosde avalo a galope. Estanaram em frente �a minha morada. Um grupo de poliiais altos, usandoturbantes, entrou."\Reuei, surpreso. 'Tudo �e poss��vel desta gente da lei', pensei, `1'alvez queiram me levar paraimpor-me um trabalho fora de minha al�ada.' Os o�iais, por�em, urvaram-se em respeitosa ortesia."\- Honrado senhor, fomos enviados para lhe dar boas-vindas em nome do Pr��nipe de CoohBehar. Ele tem o prazer de onvid�a-lo para uma visita a seu pal�aio, amanh~a edo."\Considerei brevemente essa perspetiva. Por alguma raz~ao obsura, senti agudo pesar ante aquelainterrup�~ao de minha viagem tranq�uila. Mas a atitude supliante dos poliiais me omoveu e aeiteio onvite."\Imprevistamente para mim, no dia seguinte, havia guardas �a espera para me esoltarem omextrema ortesia, de meu alojamento a uma arruagem magn���a, puxada por quatro or�eis. Um41



servidor segurava um guarda-sol ornamentado a �m de me proteger dos esaldantes raios solares.Fru�� o agrad�avel passeio atrav�es da idade e dos bosques situados em seus arredores. O desendentereal, em pessoa, estava �a porta do pal�aio para me reeber. Ofereeu-me seu pr�oprio assento debroado a ouro e oupou sorridente uma adeira mais simples."Todas estas ortesias v~ao me ustar aro! - pensei om assombro resente. As inten�~oes dopr��nipe despontaram depois de algumas frases banais.\- Corre em minha idade o rumor de suas lutas om tigres da selva, nas quais se empenhou dem~aos nuas. �E fato?"�E a pura verdade.Mal posso areditar! Voê �e um bengali de Calut�a, alimentado om o arroz sem ut��ula dopovo das idades. Por favor, seja frano: lutou om tigres narotizados pelo �opio ou bambos peladesnutri�~ao? - Sua voz era baixa e sar�astia; seu disurso oloria-se de aentos provinianos.\N~ao me dignei responder ao insulto de sua pergunta."\- Eu o desa�o a lutar om Raja-Begum2, meu tigre re�em-apturado. Se tiver êxito em resistir aele, se puder amarr�a-lo, om uma orrente e sair da jaula em estado onsiente, ser�a dono desse tigrereal de Bengala! Milhares de r�upias e outras numerosas d�adivas lhe ser~ao generosamente entregues.Se reusar enfrent�a-lo, em ombate, divulgarei seu nome, em todo o prinipado, omo o de umimpostor."\Suas palavras insolentes me feriram omo uma huva de balas. Devolvi-lhe, omo �unio tiro,minha anuênia indignada. O pr��nipe, uja exita�~ao o mantivera semi-erguido em sua adeira, aiusobre o assento, inlinando-se para tr�as, om um sorriso s�adio. Reordei os imperadores romanosque se regozijavam ao enviar os rist~aos �a arena das feras. Ele disse:"\- A luta ser�a marada para daqui a uma semana. Lamento n~ao poder permitir que veja o tigreantes do embate."\Ignoro se o pr��nipe temia que eu hipnotizasse a fera ou lhe desse �opio seretamente."\Sa�� do pal�aio, notando, divertido, que o r�egio guarda-sol e a arruagem om emblemas her�aldiosprimavam pela ausênia."\Durante a semana seguinte, preparei metodiamente o esp��rito e o orpo para o ord�alio, emperspetiva. Por interm�edio de meu riado, eu soube de hist�orias fant�astias. A terr��vel predi�~ao dosanto, feita a meu pai, de algummodo fora exportada para outras terras, avolumando-se �a medida queviajava. Muitos alde~oes humildes areditavam que um esp��rito maligno, amaldi�oado pelos deuses,havia reenarnado sob a forma de um tigre, o qual, �a noite, assumia v�arias on�gura�~oes demon��aasmas, durante o dia, apresentava-se omo animal de pêlo listrado. Dizia-me que este tigre-demôniofora enviado, de prop�osito, para me humilhar."\Outra vers~ao fantasiosa dizia que as prees dos felinos ao C�eu dos Tigres obtiveram respostasob a forma de Raja-Begum. Seria ele o instrumento que me haveria de punir, a mim, o audaiosob��pede, que tanto insultara a ra�a inteira dos tigres! Um homem que, em vez de pêlo animal, tinhaa pele nua, uma riatura destitu��da de ompridos dentes aninos, que ousava desa�ar um tigre depatas formid�aveis, armadas de poderosas garras! O vigor do veneno onentrado de todos os tigresatingidos pela humilha�~ao - delaravam os amponeses - ganhara ��mpeto su�iente para pôr emmovimento leis oultas que provoariam a queda do orgulhoso domador de tigres."\Posteriormente, meu riado me informou que o pr��nipe estava em seu elemento omo empres�arioda luta entre o homem e a fera. Ele superintendera a onstru�~ao de um pavilh~ao �a prova de huva,destinado a aomodar milhares de espetadores. No entro, enorme jaula de ferro, irundada por2\Pr��nipe-Prinesa" - assim hamado para indiar que este animal possu��a a feroidade ombinada de tigre etigresa. 42



um ompartimento externo de seguran�a, abrigava Raja-Begum. O tigre ativo rugia sem essar,sedento de sangue oagulado. Davam-lhe esassa alimenta�~ao para que nele se mantivesse aeso umapetite enraiveido. O pr��nipe esperava, talvez, que eu fosse o banquete de reompensa para aquelafome �avida."\Multid~oes residentes na idade ou vindas dos sub�urbios, ompravam entradas apressadamente,em resposta ao rufo dos tambores anuniando a ontenda singular. No dia do ombate, entenas depessoas tiveram de regressar a seus lares, porque a lota�~ao se esgotara. Muitos homens se introduzi-ram pelas aberturas da tenda, ou preenheram todos os espa�os vazios sob as galerias."�A medida que a hist�oria do Swâmi Tigre se aproximava do l��max, minha exita�~ao resia; Chanditamb�em se mantinha em mudo arrebatamento.- Entre os rugidos penetrantes de Raia-Begum e o ensurdeedor ru��do da multid~ao aterrorizada,�z, serenamente, minha apari�~ao. Apenas om uma tanga em volta da intura, meu orpo surgiadesprotegido, sem roupas. Abri o ferrolho do ompartimento de seguran�a e fehei-o, almamenteatr�as de mim. O tigre farejou sangue. Saltando om estrondo ontra as grades, ele me endere�ouuma feroz sauda�~ao. A assistênia emudeeu de medo piedoso; eu pareia um manso ordeiro dianteda fera enraiveida.\Com três passos, ahei-me dentro da jaula; no mesmo instante em que bati a porta, Raja-Begumse preipitou sobre mim. Minha m~ao direita foi furiosamente rasgada. Sangue humano, a maiordel��ia que um tigre pode saborear, jorrou em medonhas golfadas. A profeia do santo pareiaprestes a umprir-se."\Re�z-me instantaneamente do hoque produzido pelo primeiro ferimento s�erio que reebi em todaa minha vida. Oultando os dedos sangrentos sob a tanga, lanei meu bra�o esquerdo num murrode quebrar ossos. A fera ambaleou e retroedeu, rodopiando no fundo da jaula, e de novo saltouonvulsivamente em minha dire�~ao. Castiguei-lhe a abe�a, repetidas vezes, om o famoso golpe demeu punho."\Mas Raja-Begum provara o sangue; este agia omo o primeiro sorvo de vinho que enlouquee oalo�olatra, abstêmio h�a muito tempo. Pontuados por seus rugidos ensurdeedores, os assaltos da feraresiam em f�uria. Minha defesa inadequada, por ontar om um bra�o apenas, fazia-me vulner�avela garras e olmilhos. Ofereia-lhe, por�em, estonteante retribui�~ao. Mutuamente ensang�uentados,lut�avamos ontra a morte. A jaula era um pandemônio, om sangue salpiado em todas as dire�~oes;resfôlegos de dor e apetite letal esapavam das goelas do tigre."Dêem um tiro no homem! Matem a fera!\Gritos desenontrados vinham da multid~ao. Homem e fera moviam-se t~ao r�apidos que o tirode um guarda se perdeu noutro rumo. Conentrei toda a minha for�a de vontade, dei um ronoselvagem e lanei meu derradeiro e deisivo murro. O tigre desmaiou. En�m, jazia quieto."- Como um gatinho! - exlamei.O swâmi riu, apreiando meu oment�ario, e ontinuou sua absorvente narra�~ao:- Raja-Begum fora venido. Seu r�egio orgulho se viu ainda mais humilhado: om minhas m~aoslaeradas, audaiosamente forei suas mand��bulas a se abrirem. Durante um dram�atio momento,onservei minha abe�a dentro daquela boejante armadilha de morte. Prourei uma orrente; noh~ao havia uma pilha delas. Retirando uma, amarrei o tigre pelo peso�o �as barras da jaula. Emtriunfo, avanei para a porta.\Todavia, aquele demônio enarnado, Raja-Begum, possu��a um vigor digno de sua suposta ori-gem diab�olia. Com inr��vel bote, despeda�ou a orrente e saltou sobre minhas ostas. Com meuombro profundamente dentro de suas mand��bulas, a�� violentamente. Mas, num abrir e fehar deolhos, eu o tinha preso debaixo de mim. Sob golpes ��mpiedosos, o trai�oeiro animal mergulhou em43



semionsiênia. Desta vez, aorrentei-o om mais uidado. Devagar abandonei a jaula."\Enontrei-me envolto em novo rugido, desta vez, deleitoso. O alarido da multid~ao que alegrementeme alamava pareia partir de uma �unia e gigantesa garganta. Apesar de desastrosamente golpeado,eu umprira as três ondi�~oes da luta: atordoar o tigre, aorrent�a-lo e abandonar a jaula sem pediraux��lio. Em ar�esimo, t~ao drastiamente ferira e aterrorizara a agressiva fera que ela ahara melhordesprezar o oportuno prêmio de minha abe�a em sua boa!"\Ap�os o tratamento de minhas feridas, fui homenageado; guirlandas envolveram meu peso�o;muitas moedas de ouro me foram atiradas aos p�es. A idade inteira viveu um per��odo de festa eregozijo. Intermin�aveis oment�arios ouviram-se em toda a parte a respeito de minha vit�oria sobre omaior e o mais selvagem dos tigres onheidos. Raja Beguni me foi presenteado onforme a promessa,mas n~ao senti orgulho. Uma mudan�a espiritual oorria em meu ora�~ao: pareia-me que, ao sair�nalmente da jaula, eu fehara a porta a todas as minhas ambi�~oes mundanas."\Seguiu-se um per��odo infeliz. Durante seis meses estive entre a vida e a morte, om o sangueenvenenado. Logo que melhorei, o bastante para deixar Cooh Beliar, regressei �a minha idadenatal."\- Sei que meu instrutor �e o santo que fez a s�abia advertênia onfessei humildemente a meu pai.- Oh, se ao menos eu o pudesse enontrar! - Meu anseio era sinero, pois, um dia, o santo, semqualquer aviso, apareeu."\- Chega de domar tigres! - disse-me om tranq�uila �rmeza. Venha omigo. Ensinar-lhe-ei asubjugar as feras da ignorânia que vagam nas selvas da mente humana. Voê est�a aostumado �aaudiênia: seja esta doravante uma gal�axia de anjos, entretida om seu dom��nio emoionante daioga!"\Fui iniiado na senda espiritual por meu santo guru. Ele abriu as portas de minha alma, obertasde ferrugem e emperradas pelo desuso. De m~ao dadas, em breve part��amos para meu treinamentono Himalaia".Chandi e eu nos urvamos aos p�es do swâmi, agradeidos pelo esbo�o que nos tra�ara de sua vidailônia. Meu amigo e eu nos sentimos amplamente reompensados pela longa espera probat�oria naglaial ante-sala!
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Cap��tulo 7O Santo que se levitaVi um iogue manter-se no ar, a erta distânia do h~ao, perante um grupo de pessoas, ontem �a noite- ontava meu amigo Upendra Mohun Chowdhury, muito impressionado.Respondi-lhe om um sorriso de entusiasmo: - Talvez eu possa adv��nhar o nome dele. N~ao eraBh�adur�� Mah�asaya, residente em Upper Cirular Road?Upendra aenou om a abe�a a�rmativamente, um pouo desapontado por n~ao ser o portadorde not��ias de primeira m~ao. Minha uriosidade pelos santos era bem onheida entre meus amigos;eles �avam enantados quando me podiam onduzir a uma nova pista.O iogue vive t~ao perto de minha asa que o visito om frequenia. - O rosto de Upendra expressouagudo interesse e ent~ao lhe �z outra on�dênia:- Ele me permitiu assistir a feitos not�aveis. Bh�aduri Mah�asaya �e perito nos v�arios pranayâmas1da antiga �otupla ioga ensinada por Patânjal��2. Certa vez, realizou o Bliastr��ka Pranayâma diante demim om for�a t~ao assombrosa que pareia uma autêntia tempestade a se desenadear no quarto!A seguir, extinguiu aquela respira�~ao, que mais pareia uma s�erie de trov~oes, e permaneeu im�ovelem elevado estado de superonsiênia3. A aura de paz depois da tormenta foi t~ao v��vida que jamaisa esquei.- Ouvi dizer que o santo nuna sai de asa. - O tom de voz de Upendra exprimia erta inredulidade.- Realmente, �e verdade! Durante os �ultimos vinte anos, ele sempre viveu enerrado em asa. S�oabranda a regra que impôs a si mesmo nas �epoas de nossos festivais sagrados, quando se desloa at�ea al�ada, diante de sua pr�opria porta! Os mendigos aglomeram-se ali porque Bh�aduri Mah�asaya �eonheido por seu terno ora�~ao.- Como pode permaneer no ar, desa�ando a lei da gravidade?- O orpo de um iogue perde sua densidade depois de pratiar ertos pranayâmas. Ent~ao, pode1M�etodos de ontrolar a for�a vital (prana) por meio da respira�~ao regulada, O prana a ??? Bhastrika (foles,pulm~oes) estabiliza a mente.2O mais not�avel dos antigos expoentes de ioga.3O professor Jules-Bois, da Sorborme, a�rmou, em 1928, que psi�ologos franeses haviam investigado e reonheidoa superonsiênia, a qual, em sua dignidade, \�e exatamente o oposto da subonsiênia tal omo esta foi onebidapor Freud; ompreende as fauldades que fazem do homem um verdadeiro homem e n~ao apenas um superanimal". Os�abio franês expliou que o despertar da onsiênia superior \n~ao deve ser onfundida om a pr�atia do sistema deCou�e nem om o hipnotismo. A existênia da mente superonsiente foi, h�a muito tempo, reonheida pela �loso�a,sendo, na realidade, a Superalma menionada por Emerson; mas s�o reentemente a iênia a reonheeu" (ver ap��tulo12). Em \A Superalma", Emerson esreveu -\Um homem �e a fahada de um templo onde habitam toda a sabedoriae todo o bem. O que hamamos vulgarmente homem - o que ome, bebe, planta e alula - n~ao representa, tal omoo onheemos, o verdadeiro ser humano; ao ontr�ario, deturpa-se. N~ao respeitamos este homem pois n~ao passa deum �org~ao da alma; mas se ele permitisse �a sua alma manifesttr-se em suas a�~oes, elas nos faria dobrar os joelhos. . . Permaneemos abertos de um lado para as profundezas da natureza espiritual, para todos os atributos de Deus".45



levitar-se ou pular daqui para ali, �a maneira de uma r~a que saltita. At�e mesmo santos n~ao pratiantesde qualquer ioga formal foram vistos em levita�~ao durante um estado de intenso fervor a Deus.- Gostaria de onheer melhor este s�abio. Voê ostuma ompareer �as suas reuni~oes noturnas? -Os olhos de Upendra intilavam de uriosidade.- Sim, vou om freq�uênia. Divirto-me imensamente, ele �e muito espirituoso em sua sabedoria.�As vezes, meu riso prolongado estraga a solenidade de suas reuni~oes. O santo n~ao se desgosta masseus dis��pulos me omem om os olhos, furiosos.Naquela mesma tarde, ao voltar da esola para asa, passei pelo laustro de Bh�aduri Mah�asayae deidi fazer-lhe uma visita. Para o grande p�ublio, o iogue mantinha-se inaess��vel. Um dis��pulosolit�ario, residente no andar t�erreo, defendia o retiro de seu mestre. O estudante era uma esp�eie deburorata, estrito em sua rotina; perguntou-me, formalizado, se eu tinha \entrevista marada". Seuguru apareeu no momento exato para me salvar de uma expuls~ao sum�aria.- Deixe Mukunda passar quando ele quiser. - E o s�abio pisou um olho para mim. - Minha regrade isolamento n~ao existe para meu pr�oprio onforto, mas para o dos outros. Gente mundana n~aoapreia a franqueza que lhe destr�oi as ilus~oes. Os santos n~ao s~ao apenas raros, mas desonertantes.At�e nas Esrituras se pode, freq�uentemente, enontr�a-los embara�antes!Segui Bh�aduri Mah�asaya a seus aposentos austeros no andar superior, donde raras vezes sa��a. Osmestres geralmente ignoram o panorama do bul��io do mundo e permaneem fora de foo, enquantooupam o entro dos milênios. Os ontemporâneos de um s�abio - n~ao s~ao apenas os de seu estreitopresente.- Ma�ar��shi4, entre os iogues que eu onhe�o, o senhor �e o �unio que vive sempre dentro de asa.- �As vezes, Deus planta seus santos em solos inesperados para n~ao pensarmos que O podemosreduzir a uma regra!O santo isolou seu vibrante orpo na posi�~ao de L�otus. Septuagen�ario, n~ao demonstrava sinais dederepitude ou de vida sedent�aria. C de vigor e aprumo, tinha um porte ideal. Sua fae, segundodesri�~oes de livros antigos, era a de um r��shi. De abe�a nobre, e abundante barba, sentava-seinvariavelmente ereto e �rme, om os olhos im�oveis foalizados na On��presen�a.O santo e eu entramos em medita�~ao. Uma hora depois, sua voz suave alan�ou meus ouvidos.- Voê entra em silênio freq�uentemente, mas j�a desenvolveu anubh�ava?5 - Em outras palavras,ele me reordava que eu devia amar a Deus mais do que �a medita�~ao. - N~ao onfunda a t�enia oma meta.Ofereeu-me v�arias mangas. Com a inteligênia espirituosa que eu ahava enantadora em suanatureza grave, ele omentou: - Geralmente as pessoas apreiam mais Jala Yoga (uni~ao om oalimento) do que Dhyâna Yoga (uni~ao om Deus).Seu troadilho afetou-me sonoramente.- Que gargalhada voê tem! - Uma intila�~ao afetuosa apareeu em seus olhos. Trazia o rostosempre s�erio, mas nele se distinguia a mara sutil de um ext�atio sorriso. Seus grandes olhos deL�otus esondiam um riso divino.- Aquelas artas vêm da long��nqua Am�eria. - O s�abio indiou diversos envelopes volumosos sobrea mesa. - Mantenho orrespondênia om algumas soiedades ujos membros se interessam por ioga.Est~ao desobrindo a �India outra vez, om um senso de orienta�~ao mais apurado que o de Colombo!Sinto-me feliz em ajud�a-los. O onheimento da ioga, omo a luz do dia, �e livre para todos queo desejam reeber. O que os r��shis pereberam omo essenial �a salva�~ao humana n~ao preisa ser4\Grande s�abio"5Perep�~ao real de Deus. 46



dilu��do para uso do Oidente. Semelhantes em alma, embora diferentes em experiênia externa, nemo Oidente nem o Oriente oreser~ao se alguma forma disiplinar de ioga n~ao for pratiada.O santo demorou em mim seus olhos serenos e n~ao perebi que seu disurso era uma veladaprofeia. Somente agora, ao esrever estas palavras, ompreendo o pleno signi�ado das insinua�~oesasuais, muitas vezes feitas por ele, de que, no futuro, eu levaria �a Am�eria os ensinamentos da �India.- Mah�ar��shi, por que n~ao esreve um livro sobre ioga para benef��io do mundo?- Estou treinando dis��pulos. Eles e seu s�equito de estudantes servir~ao omo volumes vivos, provasonretas ontra a natural desintegra�~ao do tempo e as arti�iais interpreta�~oes dos r��tios.Permanei sozinho om o iogue at�e seus dis��pulos hegarem �a noite. Bh�aduri Mah�asaya ome�ouum de seus inimit�aveis disursos. Como inunda�~ao pa���a, ele impeliu para longe os detritos mentaisde seus ouvintes, levando-os a utuar em dire�~ao a Deus. Suas par�abolas admir�aveis eram expressasem uente bengali.Nessa noite, Bh�aduri explanou v�arias quest~oes �los�o�as relaionadas om a vida de Mir�aba��,prinesa medieval de Rajput, que abandonou a orte para busar a ompanhia dos santos. Umgrande sanny�asi, Sanatana Goswâmi, reusou-se a reebê-la por ser mulher; a resposta dela trouxe-ohumildemente a seus p�es.- Diga ao Mestre - respondera ela - que eu ignorava existir outro Ser Masulino no universo al�emde Deus; perante Ele, n~ao somos todos seres femininos? (uma onep�~ao, enontrada nas Esrituras,que O têm omo �unio Prin��pio Criador Positivo, uja ria�~ao nada mais �e que m�aya passiva).Mir�aba�� ompôs muitas an�~oes de êxtase, que s~ao, ainda hoje, um dos tesouros da �India; aquitraduzo uma delas:\Se, pelo banho di�ario, Deus pudesse ser onheido, eu depressa me tornaria uma baleia no oeanoprofundo;se omendo ra��zes e frutos, Ele pudesse ser apreendido, alegremente eu esolheria a forma de umaabra;se o des�ar de ros�arios O desobrisse, em gigantesas ontas diria minhas prees; se urvar-meante imagens de pedra O revelasse, humildemente adoraria uma montanha de s��lia; se bebendo leite,o Senhor pudesse ser ingerido, muitos bezerros e rian�as O onheeriam;se abandonando a esposa, algu�em pudesse intimar Deus a visit�a-lo, n~ao haveria milhares de eunu-os?Mir�aba�� sabe que para enontrar o Deus �Unio �e indispens�avel somente o Amor."Diversos estudantes oloaram r�upias nos hinelos de Bh�aduri, postos de lado, quando ele sentouna posi�~ao iogue. Esta respeitosa oferenda �e um ostume na �India e india que o dis��pulo dep~oeseus bens materiais aos p�es do guru. Os amigos agradeidos s~ao o pr�oprio Deus disfar�ado que velapelo que �e Seu.- Mestre, o senhor �e maravilhoso! - Um estudante, ao se despedir, mirou ardentemente o s�abiopatriaral. - Renuniou �as riquezas e ao onforto para busar Deus e nos ensinar a sabedoria! -Era do onheimento de todos que Bh�aduri Mah�asaya renuniara a uma opulenta heran�a em suameninie quando, om a mente uni�ada, entrou ila senda da ioga.- Voê est�a invertendo as oisas! - A fae do santo expressava meiga repreens~ao. - Deixei algumasr�upias desprez��veis, alguns prazeres mesquinhos, por um imp�erio �osmio de intermin�avel beatitude.Como dizem, ent~ao, que neguei tudo a mim mesmo? Conhe�o a alegria de partilhar o tesouro. Cha-mam a isto sarif��io? As multid~oes m��opes do mundo s~ao as verdadeiras renuniantes! Renegarama posse de um bem divino sem paralelo, por um m��sero punhado de brinquedos terrenos!Ri-me disfar�adamente deste paradoxo sobre a ren�unia que reveste om o manto de Creso qualquer47



santo mendiante, enquanto transforma todos os milion�arios orgulhosos em m�artires inonsientes.- A ordem divina toma providênia sobre nosso futuro mais sabiamente que qualquer ompanhiade seguros. - As palavras onludentes do mestre eram o redo omprovado de sua f�e. - O mundoest�a heio de rentes preoupados om a seguran�a externa. Seus pensamentos amargos s~ao omoiatrizes em suas testas. Mas Quem nos deu ar e leite, desde o primeiro sopro de vida, sabe omoprover Seus devotos' dia ap�os dia.Continuei minhas peregrina�~oes �a asa do santo, depois das aulas. Com silenioso fervor, ele meajudou a alan�ar anubb�ava. Um dia, mudou-se para Ram Mohan Roy Road, a grande distânia deminha asa. Seus amorosos dis��pulos lhe haviam onstru��do um novo eremit�erio, onheido omo\Nagendra Math"6.Embora avane muitos anos em minha hist�oria, registrarei aqui as �ultimas palavras que ouvide Bh�aduri Mah�asaya. Pouo antes de embarar para o Oidente, prourei-o e ajoelhei-me omhumildade para reeber sua bên�~ao de despedida:- Filho, v�a �a Am�eria. Tome a dignidade da veneranda �India omo seu esudo. A vit�oria est�aesrita em sua fronte; o nobre e distante povo o reeber�a bem.

6Seu nome ompleto era Nagêndran�ath Bh�aduri. Um math �e, rigorosamente falando, um mosteiro, mas o termoostuma ser apliado a um �ashram ou eremit�erio. Entre os santos que se levitam, no mundo rist~ao, onta-se S~ao Jos�edo Cupertino, do s�eulo 17. Seus feitos foram amplamente atestados por testemunhas oulares. S~ao Jos�e exibia umalheiamento do mundo que era realmente o reolhimento em Deus. Os monges, seus irm~aos, n~ao lhe permitiam servir�a mesa do refeit�orio, om reeio de que ele subisse ao teto om a lou�a. O Santo, �e verdade, estava singularmentedesquali�ado para as tarefas terrenas, por sua inabilidade em permaneer durante longo tempo na terra! Muitasvezes, a vista de uma est�atua sagrada era su�iente para elevar S~ao Jos�e em vôo vertial; viam-se os dois santos, umde pedra e o outro de arne, irulando juntos, no ar.Santa Teresa de �Avila, habituada �a grande eleva�~ao de alma, ahava muito desonertante a eleva�~ao do orpo.Arando om pesadas responsabilidades administrativas, ela tentou inutilmente evitar suas experiênias \asensionais".\Mas as menores preau�~oes de nada servem", esreveu ela, \quando o Senhor quer o ontr�ario."O orpo de Santa Teresa, que jaz numa igreja de Alba na Espanha, h�a quatro s�eulos, manifesta inorruptibilidade,exalando perfume de ores. O lugar tem sido testemunha de in�umeros milagres.48



Cap��tulo 8Jâgadis Chandra Bose, Grande Cientistada �IndiaA inven�~ao do tel�egrafo sem �o, por Jâgad��s Chandra Bose, anteedeu de v�arios anos a desobertade Maroni.Ouvindo esta provoante a�rma�~ao, aerquei-me, numa al�ada de um grupo de professores em-penhados em disuss~ao ient���a. Se o motivo que me levou a aproximar-me deles foi o orgulho raial' lamento-o. N~ao posso negar meu agudo interesse em tornar evidente o papel de lideran�a que a�India pode desempenhar na F��sia, e n~ao apenas na Metaf��sia.- Senhor, que pretende dizer om isso? - perguntei.O professor respondeu ortesmente:- Bose foi o primeiro a inventar um detetor, independente de �os, para as ondas de radiodi-fus~ao, e um instrumento para indiar a refra�~ao das ondas el�etrias. Mas o inventor hindu n~aoexplorou omerialmente suas desobertas. Sua aten�~ao logo se desviou do mundo inorgânio para oorgânio. Seus desobrimentos revoluion�arios em Fisiologia vegetal est~ao ultrapassando at�e mesmosuas radiais realiza�~oes omo f��sio.Manifestei meus agradeimentos ao professor. Ele aresentou:O grande ientista leiona na Fauldade da Presidênia, onde �e um dos meus olegas.No dia seguinte, �z uma visita ao s�abio em sua asa, pr�oxima da minha em Gurpar Road. H�a muitotempo que eu o admirava a respeitosa distânia. O grave botânio, quase um reluso, umprimentou-me deliadamente. Era homem robusto, de uns inq�uenta anos, de belas fei�~oes, abelo grosso, testalarga e os olhos abstra��dos de um sonhador. A exatid~ao que punha em suas palavras denotava osh�abitos de uma longa vida onsagrada �a iênia.- Regressei reentemente de uma visita a soiedades ient���as do Oidente. Seus membros ma-nifestaram extraordin�ario interesse por deliados instrumentos de minha inven�~ao que mostram aunidade indivis��vel da vida1. O res�ografo Bose permite uma amplia�~ao de dez milh~oes de vezes. Omiros�opio aumenta alguns milhares de vezes e, apesar disso, deu impulso vital �a iênia biol�ogia.O res�ografo desvenda inalul�aveis horizontes.- O senhor ontribuiu muito para apressar o amplexo de Oriente e Oidente om os bra�os impes-soais da iênia.- Fui eduado em Cambridge. Admir�avel �e o m�etodo oidental ele submeter toda teoria �a es-rupulosa veri�a�~ao da experiênia. Tenho aliado sempre este proedimento emp��rio ao dom de1\Toda iênia �e transendental ou deixa de existir. A Botânia est�a agora formulando sua teoria orreta - osavatares de Brahma ser~ao em breve os livros de texto da Hist�oria Natural" (Emerson).49



introspe�~ao que �e minha heran�a oriental. Juntos, estes dois proessos de onheimento me permiti-ram sondar os silênios de reinos da natureza, inomuni�aveis h�a longo tempo. Os gr�a�os registradospor meu res�ografo2 s~ao provas, aos olhos mais �eptios, de que as plantas possuem um sisteina ner-voso sensitivo e uma vida emoional variada. Amor, �odio, alegria, medo, prazer, dor, exitabilidade,estupor e in�umeras outras respostas a est��mulos s~ao t~ao universais nas plantas omo nos animais.- O palpitar da vida, um s�o para toda a ria�~ao, poderia pareer tinia imagem po�etia, professor,antes de sua desoberta! Conhei um santo que jamais arranava uma or. \A roseira ostenta orgu-lhosa a sua beleza; devo roubar-lhe o bot~ao entreaberto, afrontar sua dignidade om meu rude gestode desvesti-la?" As palavras de ompassiva irmarta�~ao daquele santo foram literalmente omprova-das, professor, por suas desobertas ient���as.- O poeta �e ��ntimo da verdade, enquanto o ientista se aproxima dela anhestramente. Venha aomeu laborat�orio, algum dia, e assista a uma demonstra�~ao inequ��voa de meu res�ografo.Agradeido, aeitei seu onvite e me despedi. Soube mais tarde que o botânio deixara a Fauldadeda Presidênia e planejava fundar um entro de pesquisas em Calut�a.Quando o Instituto Bose foi inaugurado, omparei ao ulto de onsagra�~ao. Centenas de visitantesentusiastas vagavam pela propriedade. Enantava-me o simbolismo art��stio e espiritual do novo larda iênia. Seu port~ao de entrada �e uma rel��quia enten�aria traz��da de um santu�ario distante. Tendo�a frente um tanque de l�otus3, urna esultura feminina om uma toha simboliza o respeito hindu pelamulher omo a imortal portadora de luz. Um pequeno templo num jardim �e onsagrado ao N�umeno,existente por tr�as e al�em de todos os fenômenos. A ausênia de qualquer imagem no tiltar sugere aid�eia da Divindade inorp�orea.O disurso de Bose nesta festividade poderia ter sido proferido pelos l�abios inspirados de um dosantigos r��shis:\Consagro hoje este Instituto, n~ao simplesmente omo um laborat�orio, mas omo um templo!" -A reverente solenidade de suas palavras estendeu-se omo um p�alio invis��vel sobre a multid~ao quelotava o audit�orio. - \Na seq�uênia de minhas pesquisas, fui inonsientemente levado �as fronteiras daF��sia e da Fisiologia. Para meu assombro, desobri que as linhas lim��trofes se desvaneiam e pontosde ontato emergiam entre os reinos do vivo e do n~ao vivo. A mat�eria inorgânia era perebida omoalgo n~ao inerte; vibrava intensamente sob a a�~ao de for�as numerosas."\Uma rea�~ao universal pareia oloar o metal, a planta e o animal sob a mesma lei. Todos exibiamessenialmente os mesmos fenômenos de fadiga e depress~ao, om possibilidades de reupera�~ao e deexalta�~ao, bem omo a permanente falta de resposta que se assoia �a morte. Cheio de temor reverentediante desta generaliza�~ao estupenda, foi om grandes esperan�as que anuniei minhas desobertasante a Royal Soiety desobertas omprovadas por experimentos. Os �siologistas presentes, por�em,me aonselharam a limitar minhas pesquisas ao ampo da F��sia, onde reonheiam meu suesso,em vez de invadir os seus reinos em onserva. Eu me extraviara inadvertidamente num sistema deastas dos menos onheidos e ofendera sua etiqueta."\Um inonsiente preoneito teol�ogio apresentou-se tamb�em: o que onfunde ignorânia omf�e. Freq�uentemente se olvida que Deus, se nos erou deste perene mist�erio evolutivo da ria�~ao,implantou em n�os tamb�em o desejo de perguntar e de entender. Inompreendido pelos outros durantemuitos anos, vim a saber que a vida de um devoto & iênia est�a inevitavelmente repleta de esfor�osintermin�aveis. Cabe a ele fazer o lane de sua vida omo ardente oferenda - enarando perda e ganho,suesso e fraassei, omo um s�o evento."2Da raiz latina resere, aumentar. Por sua inven�~ao do res�ograto e de outros instrumentos, onferiu-se a Boseo grau honor���o de avaleiro em 1917.3A or de l�otus, �e um s��mbolo divino, de grande antig�uidade na �India; suas p�etalas ao desabrohar sugerem aexpans~ao da alma; o resimento de sua beleza pura, emergindo da lama onde est�a sua raiz, insinua uma graiosapromessa de espiritualidade. 50



\Com o tempo, as mais adiantadas soiedades ient���as do mundo aeitaram minhas teorias edesobertas, e reonheeram a importânia da ontribui�~ao da �India �a iênia4. Pode alguma oisapequenina ou irunsrita satisfazer para sempre a mente da �India? Unindo sua tradi�~ao perenementeviva a um poder vital de rejuvenesimento, nosso pa��s se readaptou a si mesmo, atrav�es de inont�aveistransforma�~oes. Hindus sempre surgiram que, desprezando o imediato e absorvente pr�emio da horaque passa, busaram a realiza�~ao dos mais altos ideais da vida - n~ao atrav�es da ren�unia passiva,mas pelo esfor�o ativo. Os d�ebeis, que reusaram o ombate, nada adquirirani, porque a nadarenuniaram. S�o quem lutou e veneu pode enriqueer o mundo, ofereendo generosamente os frutosde sua experiênia vitoriosa."\O trabalho j�a realizado pelo Laborat�orio Bose sobre a sensibilidade mineral e as revela�~oesinesperadas da vida vegetal desvendaram vastos setores de pesquisa em F��sia, Fisiologia, Mediina,Agriultura, at�e mesmo em Psiologia. Problemas at�e aqui enarados omo insol�uveis s~ao agoratrazidos �a esfera da investiga�~ao experimental."\Mas o grande triunfo n~ao se obt�em sem rigorosa exatid~ao. Da��, o extenso onjunto de instrumen-tos hipersens��veis e aparelhos projetados por mim, que exponho em seus estojos e aixas, no sagu~aodo Instituto. Eles falam de esfor�os prolongados para ir al�em das aparênias enganadoras e penetrarna realidade que permanee invis��vel; do ont��nuo trabalho, ansa�o, persistênia e reursos invoa-dos para transender as limita�~oes humanas. Todos os ientistas riadores sabem que o verdadeirolaborat�orio �e a mente onde, por tr�as das ilus~oes, eles desobrem as leis da verdade."\As onferênias feitas aqui n~ao ser~ao meras repeti�~oes de onheimentos j�a vulgarizados. Anun-iar~ao novas desobertas, demonstradas pela primeira vez nestas salas. Atrav�es da publia�~ao regulardos trabalhos do Instituto, estas ontribui�~oes indianas alan�ar~ao o mundo inteiro. Tornar-se-~aopropriedade p�ublia. Nenhuma patente ser�a jamais requerida por n�os. O esp��rito da ultura hinduexige que nos onservemos para sempre livres da profana�~ao de utilizar o onheimento apenas embenef��io pessoal."\Al�em disso, desejo que as oportunidades ofereidas por este Instituto sejam postas ao alane,tanto quanto poss��vel, de pesquisadores de todos os pa��ses. Quanto a isto, esfor�o-me para levaravante as tradi�~oes de meu pa��s. H�a vinte e ino s�eulos atr�as, a �India aolhia, em suas antigasuniversidades de Nalanda e Taxila5, estudiosos de todas as partes do mundo."\Embora a iênia n~ao seja nem do Oriente, nem do Oidente, mas internaional em sua universali-4\Areditamos que nenhum departamento de estudo, partiularmente o de humanidades, em qualquer universidadeimportante, pode estar ompletamente equipado, sem um espeialista onheedor dos aspetos��ndies de sua disiplina.Areditamos tamb�em que toda Fauldade, objetivando preparar seus bahar�eis para um trabalho inteligente no mundoem que dever~ao viver, deve ter entre seus atedr�atios um erudito ompetente em Civiliza�~ao da �India." (Trehosde um artigo do prol. Norman Brown, da Universidade de Perinsylvania, publiado em maio de 1939 no Boletimda \Amerian Cotinil of Learned Soieties", Washington, D.C.) As Universidades de Kentuky e Washington, e asFauldades de Cornell e Colgate, aresentaram reentemente aos seus urr��ulos tini urso de estudo sobre a �India.5A idade universit�aria de Taxila era o entro predileto de espeializa�~ao prourado pelos estudiosos gregos daantiguidade. Muitos gregos passaram a morar na �India e adotaram o hindu��smo ou o budismo. A doutrina dareenarna�~ao de Pit�agoras tem, indubitavelmente, origem hindu. Diz-se que Plat~ao, grande admirador da esolapitag�oria, em viagem aos pa��ses asi�atios, visitou a P�ersia e demorou-se na �India; seu pensamento reete a �loso�aÂbânkya; sua tese A Rep�ublia rea�rma id�eias hindus; sua divis~ao da soiedade em orpora�~oes nada mais �e do queo sisteina de astas hindu. Max Muller sustentou a surpreendente semelhan�a entre a linguagem de Plat~ao e a dosUpanish�ads. Plotino revela grande inuênia do pensamento Shânkya e da onep�~ao budista do nirvaria. As f�abulasde Esopo s~ao a vers~ao grega das est�orias do Panhatantra, a mais velha ole�~ao de f�abulas e ontos foll�orios da �India,levada a terras distantes por marinheiros e meradores. As Mil e uma Noites e Sinbad, o marujo s~ao vers~oes �arahesdas est�orias maravilhosas hindus.No ano de 60 da era rist~a, estudiosos hineses iam aprender na famosa Universidade de Nalanda, em Bengala, al�emde mediina, iênia farmaêutia e astronomia, tamb�em pintura, m�usia e artesanato. Templos do antigo M�exioest~ao onstru��dos segundo modelos hindus. A mais antiga poesia do Peru traz em ada p�agina o sinete do Ramayâna.(Asha Dhar, M. A,, em Indian Review, Madras, itado em Self-Realization Magazine, setembro de 1953.)51



dade, a �India est�a espeialmente apaitada para fazer grandes ontribui�~oes6. A ardente imagina�~aohindu que pode, de um onjunto de fatos aparentemente ontradit�orios, extrair uma nova ordem,sujeita-se a freio e exame, pelo h�abito da onentra�~ao. Mas esta restri�~ao onfere �a mente o poderde manter-se na busa da verdade om in�nita paiênia."L�agrimas marejavam de meus olhos �as �ultimas palavras do ientista. N~ao �e a \Paiênia", deerto,um sinônimo da �India, onfundindo igualmente o Tempo e os historiadores?Visitei o Centro de Pesquisas, outra vez, logo ap�os o dia da inaugura�~ao. O grande botânio, �el�a sua promessa, reebeu-me em seu tranq�uilo laborat�orio.Ligarei o res�ografo a esta avena; a amplia�~ao �e tremenda. Se o rastejar de um araol fosseampliado na mesma propor�~ao, o animalzinho pareeria estar viajando om a veloidade de um tremexpresso.Meu olhar �xou-se avidamente na tela que reetia a sombra ampliada da avena. Diminutosmovimentos de vida eram agora laramente perept��veis; a planta estava resendo muito devagarante meus olhos fasinados. O ientista toou a extremidade da avena om uma vareta de metal.A pantomina que se desenvolvia ulminou numa parada brusa, reenetando seus eloq�uentes ritmosquando a vareta foi retirada.- Voê viu omo uma leve interferênia exterior �e prejudiial a estes teidos sens��veis - omentouBose. - Observe: agora administrarei lorof�ormio e, a seguir, um ant��doto.O lorof�ormio deteve o resimento; o ant��doto o fez reviver. Os movimentos evolutivos presenia-dos na tela me arrebatavam mais do que o enredo de um �lme. Meu ompanheiro (aqui, no papel devil~ao) introduziu um instrumento agu�ado numa parte da avena; a dor manifestou-se por agita�~oesespasm�odias. Quando ele passou uma navalha transversalmente pela haste, a sombra agitou-se omviolênia e, em seguida, se aquietou ponto �nal da morte.- Cloroformizando anteipadamente uma �arvore gigantesa, onsegui uma transplanta�~ao de grandesuesso. Normalmente, esses monaras da oresta morrem muito depressa depois de seu transplante.6A estrutura atômia da mat�eria era bem onheida dos antigos indianos. Um dos seis sistemas da �loso�a hindu�e o Vaises��ka, da raiz sânsrita visesas, \individualidade atômia". Um dos mais importantes expositores do Vaises��kafoi Aulukya, tamb�em hamado K�anada, o \omedor de �atomos", nasido h�a 2.800 anos atr�as.Em artigo da revista East-West, de abril de 1934, foi apresentado este sum�ario dos onheimentos ient���os doVaises��ka:\Embora a teoria atômia, moderna seja em geral onsiderada um novo avan�o da iênia, ela foi brilhantementeexposta, faz muit��ssimos anos, por I��ariada, o `omedor de �atomos'. O termo sânsrito anus traduz-se adequadamentepor `�atomo', na posterior aep�~ao literal grega de `n~ao-ortado' ou indivis��vel. Outras exposi�~oes ient���as dos tratadosVaises��ka da era anterior a Cristo inluem:"1 - o movimento das agulhas em dire�~ao aos im~as;2 - a irula�~ao da �agua nas plantas;3 - akash ou �eter, inerte e sem estrutura, omo base transmissora de for�as sutis;4 - o alor solar omo ausa de todas as outras formas de alor;5 - o alor omo ausa da altera�~ao moleular;6 - a lei da gravidade, em virtude da propriedade, inerente aos �atomos terrestres, de serem atra��dos para o entroda Terra, ausa da queda dos orpos;7 - a natureza in�etia de toda energia; toda ausa implia sempre um dispêndio de energia ou uma redistribui�~aodo movimento;8 - dissolu�~ao universal atrav�es da desintegra�~ao atômia;9 - radia�~ao do alor e dos raios luminosos, part��ulas in�nitamente pequenas dardejando em todas as dire�~oes ominoneb��vel veloidade (a teoria moderna dos `raios �osmios');10 - a relatividade do tempo e do espa�o.\Vaises��ka atribu��a a origem do mundo aos �atomos, eternos em sua natureza, isto �e, em suas peuliaridades �ultimas.Considerava estes �atomos possuidores de inessante movimento vibrat�orio . . . A desoberta reente de que tirri �atomo�e uma miniatura do sistema solar n~ao seria novidade para os velhos �l�osofos do Vaises��ka, que tamb�em reduziram otempo a seu derradeiro oneito matem�atio, desrevendo a menor un��dade de tempo (kala) omo o pe r��odo gastopor um �atomo para perorrer sua pr�opria unidade de espa�o."52



Jagad��s sorria, feliz, ao narrar a opera�~ao para salvar uma vida. - Os gr�a�os de meus deliadosaparelhos provaram que as �arvores têm um sistema irulat�orio; os movimentos da seiva orrespon-dem �a press~ao do sangue no orpo dos animais. A asens~ao da seiva n~ao �e expli�avel pelas teoriasmeânias mais avan�adas, omo, por exemplo, a da atra~ao apilar. O problema foi soluionadopelo res�ografo que revelou a atividade das �elulas vivas. Ondas perist�ultias irradiam-se de umtubo il��ndrio que se estende ao longo da �arvore e serve de verdadeiro ora�~ao! Quanto mais nossoonheimento se aprofunda, mais admir�avel �e a prova de que um plano uniforme liga uma forma atodas as outras tia natureza multiforme.O grande ientista indiou outro instrumento de sua inven�~ao.Mostrar-lhe-ei experimentos om um peda�o de estanho. A for�a vital nos metais responde adversaou favoravelmente aos est��mulos. Maras de tinta registrar~ao as v�arias rea�~oes.Profundamente absorvido, observei o gr�a�o que registrava as ondas arater��stias da estruturaatômia. Quando o professor apliou o lorof�ormio ao metal, a esrita vibrat�oria no gr�a�o parou.Reome�ou �a medida que o estanho voltava lentamente a seu estado normal. Meu ompanheiroministrou-lhe um veneno qu��mio. Simultaneamente om o �ultimo tremor do estanho, a agulha, demaneira dram�atia, esreveu no gr�a�o a not��ia da morte.- Os instrumentos Bose demonstraram que os metais omo, por exemplo, o a�o usado em tesourase maquin�ario, est~ao sujeitos �a fadiga e reuperam e�iênia om repousos peri�odios. A pulsa�~ao davida nos metais sofre les~oes s�erias, ou ent~ao �e extinta, quando s~ao eles sujeitos a orrentes el�etriasou a forte ompress~ao.Cirunvaguei o olhar pelas numerosas inven�~oes, testemunhos eloq�uentes de uma engenhosidadeinfatig�avel.- Senhor, �e lament�avel que o desenvolvimento da agriultura em grande esala n~ao seja aeleradopelo uso mais amplo de seus maravilhosos aparelhos. N~ao seria poss��vel empregar alguns delesem r�apidos experimentos de laborat�orio para indiar a inuênia de v�arios tipos de fertilizantes noresimento dos vegetais?- Perfeitamente. In�umeras aplia�~oes ter~ao os instrumentos Bose quando usados pelas gera�~oesfuturas. Raras vezes o ientista onhee a gratid~ao de seus ontemporâneos; basta-lhe possuir aalegria la servi�o riador.Expressando-lhe meu ilimitado reonheimento, despedi-me do s�abio inans�avel. Pensei: \Pode afertilidade assombrosa de um gênio esgotar-se algum dia?"Nenhum esgotamento lhe veio om os anos. Inventando um ompliado instrumento, o \Cardi�ografoRessoante", Bose ontinuou fazendo amplas pesquisas om inont�aveis plantas da �India. Enorme einsuspeitada farmaop�eia de drogas �uteis foi desoberta. O ardi�ografo, onstru��do om preis~aoinfal��vel, permitindo indiar, num gr�a�o, um ent�esimo de segundo, mede pulsa�~oes in�nitesimaisna estrutura de plantas, animais e homens. O grande botânio predisse que o uso de seu ardi�ografolevar�a �a vivisse�~ao em plantas em vez de animais.- Ministrado simultaneamente a uma planta e a um animal, um rem�edio apresenta, segundodemonstram os registros paralelos, uma espantosa unanimidade de efeitos - assinalou ele. - Tudoo que existe no homem foi pre�gurado na planta. Experimentos om os vegetais ontribuir~ao paradiminuir o sofrimento de animais e de homens.Anos mais tarde, as desobertas botânias de Bose foram referendadas por outros ientistas. ONew York Times assim notiiou um trabalho realizado em 1938 na Universidade de Col�umbia:\Comprovou-se, durante os �ultimos anos, que se produzem min�usulos impulsos el�etrios quando osnervos transmitem mensagens entre o �erebro e outras partes do orpo. Estes impulsos foram medidospor deliados galvanômetros e aumentados milh~oes de vezes por modernos aparelhos ampli�adores.53



At�e agora, n~ao se enontrou qualquer proesso satisfat�orio para estudar sua passagem pelas �brasnervosas dos animais ou do homem, devido �a grande veloidade om que estes impulsos viajam."\Agora os drs. K. S. Cole e H. J. Curtis desobriram que as �elulas, longas e simples, da nitela,planta de �agua doe usada om freq�uênia em aqu�arios de peixes vermelhos ou dourados, s~ao vir-tualmente idêntias �as das �bras nervosas simples. E ainda mais, desobriram que �bras da nitela,ao serem exitadas, propagam ondas el�etrias similares em tudo, exeto em veloidade, �as ondas das�bras nervosas dos animais e do homem. Veri�ou-se que OS impulsos nervosos el�etrios nas plantass~ao muito mais lentos que nos animais. Os pesquisadores de Col�umbia, por isso, aproveitaram estadesoberta para �lmar em âmara lenta a passagem dos impulsos el�etrios nos nervos."\A planta nitela, assim, pode vir a ser uma esp�eie de Pedra de Rosetta para deifrar os segredoshermetiamente guardados na zona lim��trofe entre a mente e a mat�eria".O poeta Rabindranath Tagore teve s�olida amizade a este ientista hindu pleno de idealismo. Odoe antor de Bengala dediou a Bose estes versos7:\Tu, �o Eremita, om as autêntias palavras daquele antigo hino intitulado Sama: `Levanta-te!Desperta!', hama o homem que se vangloria de sua erudi�~ao sh�astria para que deixe as disuss~oesv~as, pedantes e est�ereis; hama aquele pretenioso s�abio para que saia e enfrente a fae da natureza,esta ampla terra; envia este hamado a teus en�aulos de ientistas; juntos, em torno ao sarif��io dofogo, que todos se aglomerem. Assim tamb�em nossa �India, nossa antiqu��ssima terra, ao ��ntimo de simesma volte, outra vez regresse ao trabalho persistente, ao dever e �a devo�~ao, a seu transe de s�eriamedita�~ao; que ela oupe, de novo imperturb�avel, sem avareza, indisut��vel, pura, mais uma vez, seuassento e pedestal exelsos, mestra de todos os povos."8
7Traduzido para o inglês por Manmohan Ghosh, do original bengali de Rabin dran�ath Tagore, no Visvabh�aratiQuarterly, Sântinikêtan, �India.8O \hino intitulado Sama" que se meniona no poema de Tagore �e um dos quatro Vedas. Os outros três s~ao oRig, o Yaj�ur e o Atharva. Os textos sagrados exp~oem a natureza de Brahma, Deus o Criador, uja express~ao emada homem denomina-se �atma, alma. A raiz verbal de Brahma �e brih, \expandir", que enerra o oneito v�ediodo divino poder de resimento espontâneo ou da irrup�~ao em atividade riadora. O osmos, omo a teia de aranha,diz-se que evolve (vikurute) para fora do Ser Divino. Tudo o que importa aos Vedas �e a fus~ao onsiente de �atmaom Brahma, da alma om o Esp��rito.A Vedanta, sum�ario dos Vedas, inspirou muitos dos grandes pensadores do Oidente. O historiador franês VitorCousin disse: \Quando lemos om aten�~ao os monumentos �los�o�os do Oriente - sobretudo os da �India - desobrimosneles muitas verdades t~ao profundas . . . que somos obrigados a dobrar o joelho ante a �loso�a do Oriente e a verneste ber�o da ra�a humana a terra nativa da mais alta �loso�a." Shlegel observou: \Mesmo a mais elevada �loso�aeurop�eia, o idealismo de raz~ao prolamado pelos �l�osofos gregos, paree - em ompara�~ao om a vida abundante e ovigor do idealismo oriental uma d�ebil entelha de Prometeu perante um dil�uvio de luz solar."Na imensa literatura da �India, os Vedas (raiz Vid, onheer) s~ao os �unios textos aos quais n~ao se atribui autor.O Rig Veda (X, 90:9) assinala uma origem divina para os hinos e nos informa (111, 59:2) que eles s~ao a heran�ade \antiqu��ssimos tempos" revestida de linguagem nova. Diz-se que os Vedas, revela�~oes divinas feitas aos r��shis ou\videntes", atrav�es das eras, possuem nity�atva, \�nalidade intemporal".Os Vedas, revelados por meio do som, foram \diretamente ouvidos" (shr�uti) pelos r��shis. S~ao, essenialmente,literatura de anto e reita�~ao. Por isso, durante milênios, as 100.000 estrofes dos Vedas n~ao foram esritas, mastransmitidas oralmente pelos saerdotes brâmanes. Tanto o papel omo a pedra est~ao sujeitos aos efeitos obliterantesdo tempo. Os Vedas persistiram atrav�es das idades porque os r��shis ompreenderam a superioridade da mente sobrea mat�eria omo meio apropriado de transmiss~ao. O que pode exeder \as lousas do ora�~ao"?Observando a ordem espeial (anup�urvi) em que as palavras v�edias oorrem, e auxiliados pelas regras fon�etias deombina�~ao de sons (sandh��) e de rela�~ao de letras (san�atana), e ainda, provando por ertos proessos matem�atios aexatid~ao dos textos memorizados, os brâmanes preservaram de maneira inompar�avel, desde obsura antig�uidade, apureza original dos Vedas. Cada s��laba (�akshara) de uma palavra v�edia �e dotada de signi�a�~ao e de e��aia. (Verap��tulo 35). 54



Cap��tulo 9O devoto bem-aventurado e seu romane�osmioSenhorzinho, sente-se, por favor. Estou falando om minha M~ae Divina.Sileniosamente e om grande temor, eu entrara no quarto. A aparênia ang�elia de MestreMah�asaya deslumbrou-me. De barba alva e sedosa, e de grandes olhos luzidios, pareia a enarna�~aoda pureza.Seu queixo erguido e suas m~aos entrela�adas �zeram-me ompreender que minha primeira visitao perturbara em meio �as suas devo�~oes.Suas singelas palavras ao saudar-me produziram-me o mais violento efeito at�e ent~ao experimen-tado. Eu julgara que a amargura da separa�~ao, profundamente sentida ao morrer minha m~ae, fossea medida de todas as ang�ustias. Agora, uma nova onsiênia, a de estar separado de minha M~aeDivina, onstitu��a indesrit��vel tortura de esp��rito. Ca�� ao h~ao, em solu�os.- Senhorzinho, aalme-se! - O santo demonstrava, om pesar, que me entendia.Abandonado num oeano de desola�~ao, agarrei-me a seus p�es omo um n�aufrago �a �unia t�abuasalvadora.- Sant��ssimo senhor, intereda por mim! Pergunte �a M~ae Divina se tenho algum mereimento aosolhos Dela!A sagrada promessa de intereder por outrem n~ao se onede om magnanimidade f�ail; o mestrefoi onstrangido ao silênio.Sem a menor sombra de d�uvida, eu estava onvenido de que Mestre Mah�asaya tratava intima-mente om a M~ae do Universo. Era profundamente humilhante onstatar que meus olhos estavamegos para Aquela que, no mesmo momento, era perept��vel ao olhar imaulado do santo. Apertando-lhe os p�es sem pudor e surdo aos seus deliados protestos, implorei repetidamente a gra�a de suainterven�~ao.- Levarei sua s�uplia �a Bem-Amada. - A apitula�~ao do mestre veio, en�m, om sorriso lento eompassivo.Que poder havia naquelas pouas palavras para que meu ser sentisse al��vio em seu tempestuosoex��lio?- Senhor, reorde-se de sua promessa! Voltarei em breve, �a proura da mensagem. - Esperan�a ej�ubilo soavam em minha voz que, h�a um momento atr�as, se afogava em solu�os de ai�~ao.Desi a longa esadaria, oprimido por reorda�~oes. Esta asa em Amherst Street 50, atual re-sidênia de Mestre Mah�asaya, fora erta vez o lar de minha fam��lia e en�ario da morte de minha55



m~ae. Aqui meu ora�~ao humano se despeda�ara pela m~ae desapareida; e aqui, hoje, meu esp��ritose sentia rui�ado pela ausênia da M~ae Divina. Santas paredes! testemunhas sileniosas de meusopressivos sofrimentos e, por �m, de minha ura.Com passos ansiosos, regressei ao lar em Gurpar Road. Busando o isolamento de meu pequenoquarto no s�ot~ao, ali permanei em medita�~ao at�e dez horas. A esurid~ao da quente noite hindu foide s�ubito iluminada por uma vis~ao maravilhosa.Num balo de esplendor, a M~ae Divina estava diante de mim. Sorrindo ternamente, sua fae erabeleza pura.- Sempre o amei! Sempre o amarei!A m�usia elestial ainda ressoava no ar quando Ela desapareeu.O sol da manh~a seguinte mal havia despontado e eu j�a fazia minha segunda visita ao MestreMah�asaya. Subindo as esadas daquela moradia de lembran�as t~ao pungentes, heguei a seu aposentono tereiro andar. A ma�aneta da porta fehada fora envolvida num pano: insinua�~ao, pensei, deque o santo queria estar s�o. Eu permaneia irresoluto no patamar quando a porta se abriu pela m~aoaolhedora do mestre. Ajoelhei-me a seus p�es sagrados. Disposto a divert��r-me, assumi um ar desolenidade, oultando o j�ubilo divino.- Senhor, muito edo, reonhe�o, vim em busa de sua mensagem. A M~ae Bem-Amada disse algoa meu respeito?- Senhorzinho travesso!Ele n~ao aresentaria outro oment�ario. Evidentemente minha pretensa gravidade n~ao o impres-sionara.- Por que t~ao misterioso, t~ao evasivo? Ser�a que os santos nuna falam abertamente? { Talvezminha atitude fosse provoadora.- Voê veio tirar a prova? - Seus olhos revelavam plena ompreens~ao. - Posso aresentar nestamanh~a uma s�o palavra �a garantia que voê reebeu ontem, �as dez horas da noite, da pr�opria M~aeFormos��ssima?Mestre Mah�asaya possu��a ompleto governo sobre as omportas de minha alma transbordante: denovo a�� prostrado a seus p�es. Desta vez, por�em, minhas l�agrimas brotavam de beatitude e n~ao desofrimentos anteriores.- Voê pensa que sua devo�~ao n~ao omoveu a Miseri�ordia In�nita? A Maternidade de Deus quevoê venerou sob ambas as formas, a humana e a divina, nuna poderia deixar sem resposta seupranto desamparado.Quem era este santo singelo, uja m��nima demanda ao Esp��rito Universal obtinha t~ao doe on-sentimento? Seu papel neste mundo era molesto, omo onvinha ao homem de maior humildadeque at�e hoje onhei. Nesta asa de Amherst Street, Mestre Mah�asaya1 dirigia uma pequena esolaseund�aria de freq�uênia masulina. Nuna uma palavra de repreens~ao saiu de seus l�abios; nenhumar�egua ou palmat�oria mantinha a disiplina. Matem�atia superior era realmente ensinada naquelasmodestas salas de aula e uma qu��mia de amor ausente dos ompêndios. Ele irradiava sua sabedoriamais pelo ont�agio espiritual que pelo preeito inaess��vel. Consumido de autêntia paix~ao pela M~aeDivina, o santo, semelhante a uma rian�a, n~ao exigia respeito exterior.- N~ao sou seu guru; ele vir�a um pouo mais tarde - disse-me. - Guiado por ele, sua experiênia doDivino em termos de amor e devo�~ao, traduzir-se-�a em termos de sabedoria insond�avel.Todos os dias, ao air da tarde, eu me dirigia a Amberst Street. Prourava o divino �alie de1T��tulo de respeito om que habitualmente o tratavam. Seu nome era Mahendra Nath Gupta; ele assinava seustrabalhos liter�arios simplesmente om letra \M". 56



Mestre Mah�asaya, t~ao heio que, diariamente, suas gotas se derramavam em meu ser. Nuna anteseu me urvara em reverênia absoluta; agora, pisar o mesmo terreno santi�ado pelas pegadas deMestre Mah�asaya onstitu��a para mim um imenso privil�egio.- Por favor, use esta guirlanda de ores de hampak que onfeionei espeialmente para o senhor.- Cheguei, erta noite, segurando um olar orido. Mas o santo afastou-se timidamente, reusandorepetidas vezes a homenagem. Ao pereber minha m�agoa, onsentiu a�nal, sorrindo.- J�a que ambos somos devotos da M~ae, voê pode oloar a guirlanda neste templo de arne,omo oferenda a Ela, que nele habita. - Em sua vasta natureza faltava espa�o onde alojar a maisinsigni�ante onsidera�~ao ego��sta.- Vamos amanh~a o Dakshin�eswar, ao Templo de K�ali, perpetuamente santi�ado por meu guru. -O santo era dis��pulo de um mestre semelhante a Cristo, Sri Paramahansa Ramakrishna.Fizemos, na manh~a seguinte, a viagem de seis quilômetros e meio, de baro, pelo Ganges. Entramosno Templo de K�ali, de nove �upulas, onde as �guras da M~ae Divina e de Shiva desansavam sobreum l�otus.De prata polida, om suas mil p�etalas metiulosamente inzeladas. Em seu enantamento, MestreMah�asaya resplandeia. Entregava-se a seu inexaur��vel romane om a Bem-Amada. Enquantoele antava o nome Dela, meu ora�~ao arrebatado pareia despeda�ar-se, omo o l�otus, em milfragmentos.Caminhamos depois pelo sagrado reinto, detendo-nos em um bosque de tamargueiras. A resinaarater��stia exsudada por esta �arvore era um s��mbolo do manjar eleste que Mestre Mah�asaya alime onedia. Suas invoa�~oes a Deus ontinuavam. Sentei-me rigidamente im�ovel na grama entreas ores rosadas e plumosas das tamargueiras. Temporariamente ausente do orpo, voei a grandealtitude, em paragens sublimes.Esta foi a primeira de muitas peregrina�~oes a Dakshin�eswar om o sagrado mestre. Com eleaprendi a do�ura de Deus sob o aspeto de M~ae ou Divina Miseri�ordia. O santo, �a semelhan�a deum menino, sentia poua atra�~ao pelo aspeto de Pai, ou justi�a Divina. O julgamento severo, exato,matem�atio, era alheio �a suavidade de sua natureza.\Ele pode servir, na terra, de prot�otipo aos anjos do �eu!", pensei afetuosamente, observando-o emsuas ora�~oes. Sem um suspiro de ensura ou de r��tia, ele media o mundo om seus olhos h�a longotempo familiarizados om a Pr��stina Pureza. Corpo, mente, linguagem e a�~oes harmonizavam-se semesfor�o om a simpliidade de sua alma.\Meu Mestre assim me disse". Fugindo �a a�rma�~ao pessoal, o santo ostumava terminar seuss�abios onselhos om este tributo. T~ao profundo era o seu sentimento de identidade om Sri Rama-krishna que Mestre Mah�asaya j�a n~ao se onsidera o autor de seus pr�oprios pensamentos.De m~aos dadas, o santo e eu aminh�avamos, uma noite, ao longo do quarteir~ao de sua esola.Minha alegria turvou-se ao hegar erto onheido nosso, indiv��duo pretensioso, que nos molestavaom seus longos disursos.- Vejo que este homem n~ao lhe agrada. - O sussurro do santo n~ao foi ouvido pelo egotista, fasinadopor seu pr�oprio mon�ologo.- J�a falei om a M~ae Divina, a respeito. Ela ompreende nossa triste situa�~ao. Logo que hegarmos�aquela asa vermelha, Ela nos promete reordar a este homem assuntos mais urgentes.Meus olhos olaram-se ao loal de salva�~ao. Ao hegar ao port~ao vermelho, o homem deu meiavolta e partiu sem explia�~oes, sem mesmo aabar a senten�a ou se despedir. A paz voltou �a atmosferaviolentada.Em outra oasi~ao, sozinho, eu aminhava pr�oximo �a esta�~ao ferrovi�aria de Howrah. Detive-mepor um instante junto a um templo, ritiando em silênio um pequeno grupo de homens que,57



aompanhados por tambor e ��mbalos, entoavam furiosamente um hino religioso.\Com que falta de devo�~ao usam o divino nome do Senhor, repetindo-o meaniamente", reeti.A repentina apari�~ao de Mestre Mah�asaya, aproximando-se de mim em passos r�apidos, espantou-me.- Senhor, omo veio aqui?Sem tomar onheimento de minha pergunta, o santo respondeu a meu pensamento:- N~ao �e verdade, senhorzinho, que o nome do Amado soa doemente em todos os l�abios, deignorantes ou de s�abios? - Ele passou o bra�o em torno de mim, afetuosamente; senti-me transportadoneste tapete m�agio �a Presen�a Miseriordiosa.- Voê gostaria de ver alguns bios�opios? - Desonertou-me esta pergunta, vinda, uma tarde,de um reluso, omo Mestre Mah�asaya; o termo \bios�opio" usava-se na �India, naquele tempo,para designar �lmes inematogr�a�os. Assenti, ontente de estar em sua ompanhia em quaisquerirunstânias. R�apida aminhada nos trouxe ao jardim fronteiro �a Universidade de Calut�a. Meuompanheiro indiou-me um bano pr�oximo ao gold��ghi ou lago.- Sentemos aqui por alguns minutos. Meu Mestre aonselhou-me a meditar sempre que eu visseuma extens~ao de �agua. Sua plaidez nos reorda a serenidade vast��ssima de Deus. Todas as oisaspodem se reetir na �agua; tamb�em, o universo espelha-se no lago da Mente C�osmia. Isto dizia meuGurudeva, freq�uentemente.Pouo depois entramos num dos sal~oes da Universidade onde se realizava uma onferênia. Resultou-nos aborreid��ssima, embora variasse de vez em quando pela proje�~ao de diapositivos, igualmentesem interesse.\Ent~ao, era esta a esp�eie de �lme que o Mestre queria mostrar-me", pensava eu, impaiente,apesar de n~ao me atrever a magoar o santo, manifestando-lhe meu aborreimento. Mas ele se inlinoupara o meu lado, numa on�dênia:- Vejo, senhorzinho, que n~ao lhe agrada este bios�opio. Comuniquei-o �a M~ae Divina. Ela onordaonoso. Diz Ela que as luzes el�etrias v~ao se apagar agora e n~ao voltar~ao a aender-se enquanto n~aotivermos sa��do desta sala.Ele aabava de me segredar estas palavras quando a sala mergulhou na esurid~ao. O professor,uja voz estridente emudeeu de espanto por um momento, observou: - A instala�~ao el�etria destesal~ao paree estar om defeito. - Durante o intervalo, j�a o Mestre Mah�asaya e eu ruz�avamos oumbral. Do orredor, olhando para tr�as, vi que o sal~ao se ahava outra vez iluminado.- Senhorzinho, este bios�opio o desapontou, mas penso que gostar�a de um outro diferente. - Osanto e eu est�avamos parados na al�ada em frente ao edif��io da Universidade. Deliadamente, eleme golpeou o peito, sobre o ora�~ao.Um silênio transformou tudo. Assim omo os �lmes falados se tornam inaud��veis, quando oaparelho de som est�a om defeito, igualmente, a M~ae Divina, por algum estranho milagre, extinguiuo tumulto terrestre. Transeuntes, arruagens puxadas a avalos, autom�oveis, arretas de bois, trolesprovidos de rodas de ferro, prosseguiam todos em seu tr�afego insonoro. Como se possu��sse um olhoonipresente, eu observava as enas atr�as de mim e de ambos os lados, om tanta failidade omo apaisagem �a minha frente. Todo o espet�aulo da atividade naquela pequena zona de Calut�a deslizavadiante de mim sem o menor ru��do. Semelhante ao brilho morti�o de brasas sob �na amada de inzas,uma luminesênia suave permeava a vis~ao panorâmia.Meu pr�oprio orpo nada mais pareia que uma sombra entre numerosas outras, embora estivesseim�ovel, enquanto as demais esvoa�avam, em silênio, de �a para l�a. Muitos jovenzinhos, meus amigos,aproximavam-se e afastavam-se; apesar de haverem olhado diretamente para mim, n~ao deram mostrasde reonheer-me.A singular pantomina produziu-me um êxtase inexprim��vel. Eu bebia nas profundezas de al-58



guma fonte de beatitude. Subitamente, meu peito reebeu outro leve golpe de Mestre Mah�asaya.O pandmônio do mundo explodiu em meus ouvidos ontrariados. Eu ambaleava omo se fossedespertado om brutalidade de um sonho que tivesse a deliadeza de uma teia de aranha. O vinhotransendente foi posto fora de meu alane.- Senhorzinho, vejo que este segundo bios�opio2 lhe agradou. O santo sorria. Eu ia me ajoelhara seus p�es. - Voê n~ao o pode fazer agora! Sabe que Deus tamb�em reside no templo de seu orpo!Voê n~ao permitir�a que a M~ae Divina toque meus p�es om essas m~aos!Se algu�em observasse o despretensioso Mestre e eu, ao nos afastarmos do loal pavimentado ondehavia mais gente, suspeitaria, om erteza, da embriaguez de ambos. Eu sentia que as sombrasdesendentes do rep�usulo estavam, em harmonia onoso, tamb�em embriagadas om Deus.Tentando om palavras pobres fazer justi�a �a brandura de Mestre Mah�asaya, pergunto a mimmesmo se ele e outros santos ujos aminhos ruzaram om o meu, sabiam que, anos mais tarde,num pa��s do Oidente, eu estaria esrevendo sobre suas vidas de devotos divinos. Sua presiênian~ao surpreenderia a mim, nem mesmo, espero, aos leitores que at�e aqui me aompanharam.Santos de todas as religi~oes alan�aram a perep�~ao de Deus atrav�es do singelo oneito da Bem-Amada C�osmia. O Absoluto �e nirguna, \sem qualidade", e ayntia, \inoneb��vel"; por isso, opensamento e o anseio humanos sempre O personalizaram, sob a forma de M~ae Universal. A om-bina�~ao de te��smo pessoal e de �loso�a do Absoluto �e uma antiqu��ssima onquista do pensamentohindu, exposto nos Vedas e no Bh�agavad G��ta. Esta \reonilia�~ao dos opostos" satisfaz o ora�~aoe a abe�a; bh�akti (devo�~ao) e jnâna (sabedoria) s~ao, em essênia, o mesmo. Prap�atti, \refugiar-seem Deus" e sarângati \entregar-se �a Compaix~ao Divina", s~ao realmente os aminhos do mais altoonheimento.A humildade de Mestre Mah�asaya e de todos os outros santos brota do reonheimento de suatotal dependênia (sesh�atva) do Senhor, omo �unia Vida e �unio juiz. O homem, sintonizado omDeus, experimenta alegria genu��na e ilimitada porque a Beatitude �e a Sua verdadeira natureza. \Aprimeira das paix~oes da alma e da vontade �e a alegria"3.Em todas as �epoas, aerando-se da M~ae om esp��rito de infânia. Seus devotos atestam quesempre a enontram disposta a partiipar do jogo om eles. Na vida de Mestre Mah�asaya, asmanifesta�~oes do jogo divino oorreram em oasi~oes importantes e n~ao-importantes. Aos olhos deDeus nada �e grande ou pequeno. Se Ele n~ao houvesse onstru��do o pequenino �atomo om exatid~aoe beleza perfeita, poderiam os �eus ostentar a orgulhosa estrutura de Vega ou de Arturo? Asdistin�~oes entre \importante" e \n~ao-importante" s~ao, seguramente, desonheidas para o Senhor a�m de evitar que, por falta de um al�nete, o osmo se desmorone!.
2O Novo Diion�ario Internaional de Webster (1934) d�a, omo rara, esta de�ni�~ao de bios�opio: \uma vis~ao davida, o que oferee tal vis~ao". A esolha da palavra por Mestre Mah�asaya era, ent~ao, peuliarmente justi�ada.3S. Jo~ao da Cruz. Enontrou-se o orpo deste amoroso santo rist~ao, morto em 1591 e exumado em 18591 emestado inorrupto. Sir Franis Younghusband (Aanti Mondy, dezembro de 1936) referiu-se �a sua pr�opria experiêniade alegria �osmia:\Sobrevei-me algo que era mais do que ela�~ao ou regozijo; eu estava fora de mim, gozando de intens��ssimo j�ubilo, eom esta indesrit��vel e quase insuport�avel alegria, veio a revela�~ao da bondade essenial do mundo. Tive a onvi�~ao,superior a quaisquer refuta�~oes, de que os homens em seu ��ntimo s~ao bons, de que a maldade neles �e super�ial."59
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Cap��tulo 10Enontro meu Mestre, Sri Yukt�eswar\A f�e em Deus pode produzir qualquer milagre, menos um - passar em exames sem haver estudado".Com desagrado fehei o livro \inspirador" que esolhera para ler num momento de �oio.\A exe�~ao menionada pelo autor revela sua ompleta falta de f�e", pensei. \Pobre sujeito, quegrande respeito demonstra pela lâmpada do estudante aesa pela noite adentro!"Minha promessa a papai fora a de que eu terminaria meus estudos seund�arios. N~ao pretendopassar por aluno apliado. Transorriam os meses e me enontrava om maior freq�uênia, n~ao na salade aula, mas em lugares de retiro, ao longo dos ghats de banho em Calut�a. O iogue sente grandeatra�~ao pelos terrenos vizinhos, usados para a ininera�~ao de ad�averes e espeialmente repulsivos �anoite. Quem busa a Essênia Imortal n~ao pode desmaiar �a vista de alguns rânios desarnados. Ainsu�iênia humana torna-se manifesta ante o melan�olio espet�aulo de um oss�ario. Eram, pois,de natureza diferente as vig��lias dos estudiosos aadêmios e as minhas, �a meia-noite.A semana de exames �nais na Esola Seund�aria Hindu aproximava-se om rapidez. Este per��odode interrogat�orios, omo assombra�~oes sepulrais, inspira um terror bem onheido. Minha mente,por�em, ontinuava em paz. Desa�ando os espetros, eu tratava de exumar uma iênia que n~aose enontra nos sal~oes de onferênias. Faltava-me, ontudo, a arte de Swâmi Pranabananda quefailmente apareia em dois lugares ao mesmo tempo. Meu raio��nio (embora a muitos pare�ail�ogio) era o de que a Inteligênia Divina pereberia meu dilema e me livraria de omplia�~oes.A irraionalidade do devoto brota de milhares de demonstra�~oes inexpli�aveis do aux��lio de Deus,quando em di�uldade.- Ol�a, Mukunda! Mal o onsigo ver nestes dias! - Um olega abordou-me, uma tarde, em GurparRoad.- Ol�a, Nantu! Minha invisibilidade na esola peree ter me oloado numa situa�~ao deididamentedif��il. - Eu desabafei, sob seu olhar amigo.Nantu, aluno brilhante, riu-se ordialmente; minha a�rma�~ao n~ao deixava de ter seu aspetoômio.- Voê est�a ompletamente despreparado para os exames disse ele. Suponho que me abe ajud�a-lo.Estas simples palavras transmitiram uma divina promessa aos meus ouvidos; om vivaidade,visitei o lar de meu amigo. Bondosamente Nantu esbo�ou a solu�~ao para v�arios problemas que,supunha ele, seriam apresentados pelos professores.- Estas quest~oes onstituem a isa que prender�a na armadilha dos exames muitos alunos on�antes.Lembre-se das respostas e esapar�a airosamente.A noite havia avan�ado muito, quando parti. Estalando de erudi�~ao imatura, rezei fervorosamentepara que ela permaneesse omigo durante a rise dos pr�oximos dias. Nantu me preparara em v�arias61



mat�erias mas esqueera, sob a press~ao do tempo, meu estudo de sânsrito. Ardorosamente lembreia Deus este desuido.Sa�� para uma aminhada na manh~a seguinte, repassando meus novos onheimentos ao ritmodan�ante de meus passos. Ao tomar um atalho, entre as ervas de um quarteir~ao n~ao onstru��do, meuolhar aiu sobre algumas folhas soltas e impressas. Agarrei-as, triunfante: em minha m~ao estavamversos sânsritos! Prourei um erudito para ajudar este inseguro int�erprete. Sua esplêndida vozenheu o ar om a beleza mel��ua do antiqu��ssimo idioma1.- �E pouo prov�avel que estes vers��ulos exepionais o ajudem na prova de sânsrito. - O eruditorejeitou-os om etiismo.Mas a familiaridade om aquele poema espe���o habilitou-me no dia seguinte a passar no examede sânsrito. Gra�as ao l�uido aux��lio de Nantu, obtive tamb�em, em todas as mat�erias, grau m��nimopara aprova�~ao.Papai teve a alegria de ver-me umprir minha palavra, pois onlu�� o urso seund�ario. Meureonheimento al�ou-se velozmente a Deus, uja orienta�~ao �unia perebi naquela visita �a asa deNantia e naquele trajeto inusitado pelo terreno baldio oberto de detritos. Deus, em dupla travessura,dera express~ao a Seu plano oportuno para salvar-me.Folheei ent~ao o livro posto de lado anteriormente, ujo autor negara a Deus a primazia nas salasde exame. N~ao pude evitar o riso ap�os meu pr�oprio e silenioso oment�ario:\Eu apenas aumentaria mais a onfus~ao deste indiv��duo se lhe ontasse que a medita�~ao em Deus,entre ad�averes, �e um aminho urto para o diploma de esola seund�aria!"Em minha nova dignidade, planejei abertamente deixar o lar paterno. Em ompanhia de umjovem amigo, Jitendra Mazumdar2, deidi ingressar num eremit�erio Mahamandal, em Benares, deSri Bharat Dharma Mahamandal, para reeber sua disiplina espiritual.A desola�~ao apoderou-se de mim, erto dia, ao pensar que me separava de minha fam��lia. Desdea morte de mam~ae, resera em mim uma grande ternura por meus dois irm~aos menores, Sanandae Bishnu, e por minha irm~a mais nova, Thamu. Corri para meu retiro, o pequeno s�ot~ao que teste-munhara tantas enas de meu turbulento s�adhana3. Depois de quase duas horas de pranto, senti-mesingularmente transformado, omo se tivesse feito uso de um detergente alqu��mio. Todo apego4desapareera; minha resolu�~ao de prourar Deus, o Amigo dos Amigos, tornou-se inex��vel omo odiamante.- Fa�o um �ultimo apelo. - Meu pai mostrava-se onsternado quando me apresentei a ele parareeber sua bên�~ao. - N~ao me abandone, nem a seus aitos irm~aos e irm~as.- Pai venerado, omo posso exprimir-lhe todo o meu amor? Maior, por�em, �e meu amor pelo PaiCelestial, que me fez presente de um pai perfeito na terra. Permita-me ir, para voltar, um dia, ommais ompreens~ao divina.Com o relutante onsentimento paterno, sa�� para me enontrar om Jitendra, j�a em Benares, noeremit�erio. �A minha hegada, o jovem hefe, Swâmi Dayananda, umprimentou-me ordialmente.Alto e magro, de aspeto pensativo, ele me impressionou de modo favor�avel. Sua bela fae tinha a1Sânskrita, \polida, ompleta". O sânsrito �e a irm~a mais velha de todas as l��nguas indo-europ�eias. Seu alfabetohama-se Devan�agari, literalmente, \morada divina", \Quem onhee a minha gram�atia, onhee Deus!" Panin��,grande �l�ologo da antiga �India, prestou este tributo �a perfei�~ao matem�atia e psiol�ogia do sânsrito. Quem puderretra�ar a pista da linguagem at�e suas origens deve, em verdade, terminar onisente.2N~ao era Jatinda (Jotin Ghosh), que ser�a lembrado por sua oportuna avers~ao aos tigres.3Senda preliminar para Deus.4As Esrituras hindus ensinam que o apego �a fam��lia onstitui uma ilus~ao se impede o devoto de prourar Aqueleque nos onede todos os dons, inlusive o dom de amar os parentes, para n~ao menionar o da pr�opria vida. Jesustamb�em ensinou:\Quem ama pai ou m~ae mais do que a mim, n~ao �e digno de mim." (Mateus, 10:37)62



serenidade de um Buda.Foi agrad�avel enontrar, em minha nova residênia, um s�ot~ao onde eu dava um jeito de passaras madrugadas e as manh~as. Os membros do �ashram, onheendo pouo de pr�atias meditativas,pensavam que eu deveria empregar meu tempo inteiro em tarefas de organiza�~ao. Elogiaram-me pormeu trabalho, �as tardes, no esrit�orio.- N~ao proure apturar Deus t~ao depressa! - Esta zombaria de um residente do eremit�erio, aom-panhou uma de minhas partidas matinais para o s�ot~ao. Dirigi-me a Dayananda, oupado em seupequeno santu�ario om vista para o Ganges.- Swâmij��5, n~ao entendo o que se exige de mim, aqui. Buso a perep�~ao direta de Deus. Sem Ele,n~ao me posso satisfazer om �lia�~ao a um grupo ou exeu�~ao de boas obras.O elesi�astio de t�unia alaranjada deu-me uma palmadinha afetuosa. Arremedando uma ensura,repreendeu alguns dis��pulos que estavam pr�oximos: N~ao aborre�am Mukunda. Ele aprender�a nossosostumes.Cortesmente, oultei minhas d�uvidas. Os estudantes deixaram a sala, sem se mostrarem visivel-mente humilhados pela reprimenda. Dayananda tinha ainda outras palavras para mim:- Mukunda, vejo que seu pai lhe envia dinheiro regularmente. Devolva-o, por favor; voê n~aoneessita dele aqui. Uma segunda regra para sua disiplina refere-se �a omida. Mesmo que sintafome, n~ao o diga.Se a priva�~ao de alimentos intilava em meus olhos, n~ao o sei. Que eu estava om fome, sei-operfeitamente. A primeira refei�~ao no eremit�erio oorria invariavelmente ao meio-dia. Em minhaasa, eu fora aostumado a tomar um substanioso lanhe �as nove da manh~a.As três horas de intervalo tornavam-se diariamente mais intermin�aveis. Passado era o tempo emque, em Calut�a, eu podia repreender a ozinheira por um atraso de dez minutos. Agora eu tentavaontrolar meu apetite; ompletei um jejum de vinte e quatro horas. Com deleite redobrado, aguardeio meio-dia seguinte.- O trem de Dayanândaj�� est�a atrasado; n~ao omeremos antes de sua hegada. - Jitendra trouxe-me estas not��ias desoladoras. Num gesto de am�avel aolhida ao swâmi, uja ausênia se prolongarapor duas semanas, prepararam-se muitas iguarias. No ar se difundia um aroma apetitoso; s�o este mesendo ofereido, que outra oisa poderia eu engolir sen~ao meu orgulho pelo jejum de ontem?- Deus Senhor, apressa o trem! - O Provedor Divino, pensei, di�ilmente poderia ser inlu��dona proibi�~ao om que Dayananda me sileniara. A aten�~ao de Deus onentrava-se, entretanto, emalgum outro lugar; o rel�ogio, em andar penoso, obria as horas. A esurid~ao desia quando nossodirigente entrou pela porta. Cumprimentei-o om transparente alegria.- Dayanândaj�� tomar�a banho e meditar�a antes de podermos servir a refei�~ao. - Jitendra aproximou-se de mim outra vez omo p�assaro de mau agouro.Eu estava �a beira de um olapso. Meu jovem estômago, desabituado �a priva�~ao, protestava omvigor orrosivo. Imagens que eu vira, de v��timas da fome, repassavam diante de mim omo almaspenadas.\O pr�oximo faleimento por inani�~ao em Benares �e previsto para este eremit�erio, e agora mesmo",pensei. A amea�a ondenat�oria foi sustada �as vinte e uma horas. En�m, soava a onvoa�~ao paraa ambrosia! Em minha mem�oria, permanee n��tida aquela refei�~ao noturna, omo uma das horasperfeitas de minha vida.A absor�~ao intensa n~ao me impediu de observar que Dayananda omia, om o esp��rito ausente.Ele estava, evidentemente, aima de meus prazeres grosseiros.5ji �e su�xo habitual de respeito, usado espeialmente em ontatos pessoais: assim, swâmij��, guruj��, Sri Yukt�eswarj��.63



- Swâmij��, o senhor n~ao tinha fome? - Venturosamente saiado, eu me enontrava a s�os om odirigente em sua sala de estudos.- Oh, sim - respondeu ele. - Passei os �ultimos quatro dias sem omer nem beber. Nuna mealimento nos trens, saturados, omo est~ao, de vibra�~oes heterogêneas de gente mundana. Observorigorosamente as regras sh�astrias6 dos monges de minha Ordem. Certos problemas nossos, deorganiza�~ao de nosso trabalho, permaneem em minha mente. Esta noite, negligeniei meu jantar.Por que a pressa? Amanh~a tratarei de fazer uma refei�~ao mais ompleta.Minha vergonha era tanta que me sufoou. Mas o dia de tortura que eu passara n~ao fora t~aofailmente esqueido; arrisquei outro oment�ario:- Swâmij��, sinto-me embara�ado em seguir suas instru�~oes. Supondo que eu nuna pe�a e queningu�em me dê omida, morrerei de inani�~ao.- Pois ent~ao morra! - Este onselho alarmante explodiu no ar. - Morra se for preiso, Mukunda!Jamais aredite que voê vive pelo poder do alimento e n~ao pelo poder de Deus! Ele, o riador de todaesp�eie de nutri�~ao. Ele, que onferiu o apetite, provideniar�a os v��veres para Seu devoto. N~ao penseque �e o arroz que o sustenta, nem que o dinheiro ou os homens garantem sua subsistênia. Poderiameles ajud�a-lo se Deus lhe retirasse o sopro da vida? Eles s~ao apenas instrumentos divinos. �E poralguma habilidade sua que a omida digere em seu estômago? Use a espada de seu disernimento,Mukunda! Corte os elos dos agentes intermedi�arios, e pereba a Causa �unia!Senti estas inisivas palavras me penetrarem at�e a medula dos ossos. Desvaneia-se uma seularilus~ao de que os imperativos do orpo suplantam os da alma. Naquela hora e lugar, saboreei aintegral su�iênia do Esp��rito. Em quantas idades estrangeiras, em minha vida posterior de viagensinessantes, tive oasi~ao de pôr �a prova a serventia desta li�~ao, aprendida num eremit�erio de Benares!O �unio tesouro que me aompanhou desde Calut�a foi o talism~a de prata do s�adhu, legado amim por mam~ae. Guardando-o durante anos, eu o tinha agora uidadosamente esondido em meuquarto do �ashram. Para renovar minha alegria om o testemunho do amuleto, abri, erta manh~a, aaixa fehada. A obertura estava intata, mas o talism~a havia desapareido. Com pesar, rasgueiseu inv�oluro e erti�quei-me, inequivoamente. De aordo om a predi�~ao, desvaneera-se no �eterdonde o s�adhu o �zera vir.Minhas rela�~oes om os dis��pulos de Dayananda pioraram onstantemente. Os residentes seindispunham omigo, feridos om meu deidido isolamento. Aderindo rigorosamente �a medita�~ao noverdadeiro Ideal - e por este eu deixara meu lar e todas as ambi�~oes mundanas - eu atra��a r��tiassuper�iais de todos os lados.Dilaerado de ang�ustia espiritual, entrei erta madrugada no s�ot~ao, resolvido a orar at�e que umaresposta me fosse onedida.- Miseriordiosa M~ae do Universo, ensina-me Tu mesma atrav�es de vis~oes ou atrav�es de um guruenviado por Ti!Horas deorreram sem que minhas s�uplias, pontilhadas de solu�os, tivessem resposta. De s�ubito,senti-me omo se fosse erguido orporalmente a uma esfera ilimitada.\Teu Mestre vem hoje!" - Uma eleste voz feminina veio de todas as partes e de parte nenhuma.A sublime experiênia foi interrompida por um grito proveniente de lugar de�nido. Um joveml�erigo, om o apelido de Habu, hamava-me da ozinha ao r�es do h~ao.6Pertenente aos shastras, literalmente, \livros sagrados", ompreendendo quatro lasses de esrituras: \shr�ut��,sm�ati, purâna e tântra". Estes tratados abrangem todos os aspetos da vida religiosa e soial, os ampos do direito,mediina, arquitetura, arte, et. Os shr�utis s~ao os Vedas, esrituras \diretamente ouvidas" ou \reveladas". Sm�atisou lendas \rememoradas" vieram a ser esritas num passado remoto, sob a forma do mais longo dos poemas �epios,o Mah�abh�arata e o Ramayâna. Os dezoito Purânas s~ao, ao p�e da letra, \alegorias antigas"; tântras literalmentesigni�am \ritos" ou \rituais": estes tratados transmitem verdades profundas sob o v�eu de um minuioso simbolismo.64



- Mukunda, hega de medita�~ao! Preisam de voê para uma inumbênia.Em outro dia, eu teria, provavelmente, respondido om impaiênia; agora, enxuguei minha faeentumeida pelas l�agrimas e mansamente obedei �a intima�~ao. Juntos, Habu e eu s��mos para umdistante merado, na se�~ao bengali de Benares. O sol inlemente da �India ainda n~ao hegara ao zênite,enquanto faz��amos nossas ompras nos bazares. Abr��amos aminho atrav�es da olorida miselâneade donas de asa, guias, saerdotes, vi�uvas trajadas om simpliidade, brâmanes om ar de dignidadee ub��quos touros sagrados. Enquanto Habu e eu prossegu��amos, voltei minha abe�a para examinaruma viela estreita, imperept��vel.Um homem de aspeto r��stio, em suas roupas ores de swâmi, permaneia im�ovel no �m daviela. Pareeu-me instantaneamente, e h�a muito tempo, familiar; por um momento, meu olhar �avidodemorou-se nele. Em seguida, a d�uvida me assaltou.\Voê est�a onfundindo este monge errante om algu�em onheido", pensei. \Sonhador, ontinueseu aminho."Dez minutos depois, senti em meus p�es uma dormênia pesada. Como se tivessem virado pedra,eram inapazes de me levar adiante. Laboriosamente dei meia volta; meus p�es reonquistaram anormalidade. Voltei-me na dire�~ao oposta; de novo, o urioso peso me reteve.\O santo est�a me atraindo magnetiamente!" Com este pensamento, empilhei meus paotesnos bra�os de Habu. Ele estivera observando om assombro minhas aminhadas err�atias e agoraestourava de riso.- Que tem voê? Fiou louo?Um tumulto de emo�~oes impedia-me qualquer r�eplia; em orrida veloz, afastei-me sileniosamente.Voltando atr�as em meus passos omo se estivesse al�ado om asas, atingi a estreita viela. Meur�apido olhar desobriu a tranq�uila �gura que olhava �rmemente em minha dire�~ao. Alguns passosansiosos e eu estava a seus p�es.- Gurudeva!7 - Sua fae divina era a mesma que eu vira em milhares de vis~oes. Estes olhos deal��one, numa abe�a leonina om barba em ponta e mehas de abelo utuante, haviam freq�uen-temente assomado na esurid~ao de meus devaneios noturnos, penhor de uma promessa que eu n~aoompreendera inteiramente.- Voê que �e meu, voê veio a mim! - Meu guru pronuniou estas palavras repetidas vezes, embengali, om a voz trêmula de j�ubilo. H�a quantos anos esperei por voê!E n�os nos sumimos em sileniosa uni�a�~ao; as palavras nos pareiam da mais grosseira super-uidade. A eloq�uênia u��a em ântio insonoro do ora�~ao do mestre ao do dis��pulo. Com umaantena de inontest�avel perep�~ao interior, senti que meu guru onheia Deus e me levaria at�e Ele. Aobsuridade de minha presente vida desvaneeu-se numa fr�agil madrugada de mem�orias pr�e-natais.O tempo �e um drama ujos três atos, passado, presente e futuro, s~ao ��lios, reorrentes. Este n~aoera o primeiro sol que me surpreenderia prostrado ante aqueles santos p�es.Com minha m~ao na sua, meu guru onduziu-me �a sua residênia tempor�aria, na se�~ao Rana Mahalda idade. Sua �gura atl�etia se movia om passo �rme. Alto, ereto, naquela �epoa om 55 anos, eraativo e vigoroso omo um jovem. Seus olhos esuros eram grandes, belos, de sabedoria insond�avel. Oabelo levemente ondulado suavizava uma fae de absoluto poderio. A for�a meslava-se sutilmenteom a gentileza.Enquanto nos aproxim�avamos do terra�o de pedra de uma asa sobraneira ao Ganges, ele medisse afetuosamente:7\Mestre divino", termo sânsrito que designa, espei�amente, o preeptor espiritual do devoto. Em inglês,traduzi-o simplesmente por \Master", \Mestre". 65



- Eu lhe darei meu eremit�erio e tudo quanto possuo.- Senhor, vim para obter sabedoria e perep�~ao de Deus. Estes s~ao, de seus tesouros, os que buso!O r�apido rep�usulo da �India tingiu-se de meias-tintas, antes que meu mestre falasse outra vez.Seus olhos onentravam insond�avel ternura.- Dou-lhe meu amor inondiional.Palavras preiosas! Um quarto de s�eulo deorreu antes que eu tivesse outra prova verbal de seuamor. Seus l�abios eram estranhos �a veemênia; o silênio ondizia om seu ora�~ao oeânio.- Voê me dar�a o mesmo inondiional amor? - Ele demorou em mim os olhos heios de infantilon�an�a.- Am�a-lo-ei eternamente, Gurudeva!- O amor omum �e ego��sta, obsuramente enraizado em desejos e satisfa�~oes. O amor divino �einondiional, ilimitado, imut�avel. As volubilidades, do ora�~ao humano desapareem para sempreao toque extasiante do puro amor. - Ele aresentou humildemente: - Se algum dia voê assistir �aminha queda do estado de perep�~ao de Deus, por favor, prometa-me oloar minha abe�a em seuolo e ajudar-me a voltar ao Amado C�osmio que ambos adoramos.Ergueu-se, ent~ao, na sombra que se adensava, e guiou-me a uma das pe�as no interior da asa. En-quanto om��amos mangas e does de amêndoas, foi disretamente entremeando, em sua onversa�~ao,um onheimento ��ntimo de minha natureza. Eu me sentia maravilhado om a grandeza de suasabedoria e seu deliado matiz de inata humildade.- N~ao se aija por seu amuleto. Ele serviu a seu prop�osito.Como um espelho divino, meu guru aptara laramente o reexo de minha vida inteira.A realidade palpitante de sua presen�a, Mestre, �e uma alegria, que transende qualquer s��mbolo.- �E tempo de mudan�a, visto que se aha desontente em seu eremit�erio.Eu n~ao �zera quaisquer referênias �a minha vida - elas, agora pareiam sup�eruas! Entendi, porseu omportamento natural, destitu��do de ênfase, que ele n~ao queria manifesta�~oes de assombro porsua larividênia.- Voê deveria voltar a Calut�a. Por que exluir os parentes de seu amor �a humanidade?Sua sugest~ao me onsternou. Minha fam��lia andava predizendo meu regresso, apesar de eu n~aoter respondido a numerosas s�uplias feitas por arta. \Deixem o �lhote de p�assaro voar nos �eusmetaf��sios", omentara Ananta. \Suas asas se fatigar~ao na atmosfera densa. Ainda o veremos,em vôo desendente em dire�~ao ao lar, fehar o leque das asas e humildemente pousar no ninho dafam��lia." Com esta desalentadora imagem bem viva em minha mente, eu estava resolvido a n~aoexeutar qualquer \parafuso" em Calut�a.- Senhor, n~ao voltarei ao lar. Segu��-lo-ei, por�em, a qualquer parte. Por favor, dê-me seu nome eendere�o.- Swâmi Sri Yukt�eswar G��ri. Meu eremit�erio prinipal est�a em Serampore, na rua de Rai Ghat.Estou aqui, apenas durante alguns dias, em visita �a minha m~ae.Maravilhei-me do intrinado jogo de Deus om Seus devotos. Serampore dista somente vintequilômetros de Calut�a e, naquelas regi~oes, entretanto, eu nuna perebera um vislumbre de meuguru. Para que nosso enontro se desse, tiv�eramos de viajar �a antiga idade de Kasi (Benares),santi�adas pelas reorda�~oes de L�ahiri Mah�asaya. Tamb�em os p�es de Buda, Shânkarah�arya8 e8Shânkarah�arya (Shânkara), o maior �l�osofo da �India, foi dis��pulo de Govinda J�ati e do guru deste �ultimo,Gand�apada. Shânkara esreveu um famoso oment�ario ao tratado Mand�ukya K�arika, de autoria de Gand��pada. Usandode l�ogia irretorqu��vel e num estilo de gra�a e enanto, Shânkara interpretou os Vedas om esp��rito rigorosamente66



muitos outros Cristos iogues haviam aben�oado aquele solo.Guardei obstinado silênio. R�apido, meu guru perebeu minha di�uldade.- Pensa que seus parentes se rir~ao de voê? - N~ao voltarei.- Voltar�a dentro de trinta dias. - Nuna.Sem aliviar a tens~ao desta ontrov�ersia, inlinei-me reverentemente a seus p�es e parti. Caminhandona esurid~ao da meia-noite, de volta ao eremit�erio, admirei-me de que o enontro mirauloso houvesseterminado om uma nota desarmônia. Os dois pratos da balan�a de m�aya que equilibram todaalegria om uma dor! Meu jovem ora�~ao n~ao era ainda male�avel sob os dedos transformadores demeu guru. Na manh~a seguinte, notei hostilidade resente na atitude dos membros do eremit�erio.Cravavam de pregos os meus dias om invari�avel rudeza. Três semanas deorreram; Dayananda,ent~ao, partiu do �ashram para assistir a uma onferênia em Bombaim. O inferno desabou sobreminha desventurada abe�a.- Mukunda �e um parasita, aeitando a hospitalidade do eremit�erio sem retribuir adequadamente.- Ouvindo este oment�ario, lamentei pela primeira vez haver obedeido �a soliita�~ao de devolver meudinheiro a papai. Com o ora�~ao oprimido, prourei meu amigo Jitendra.- Vou-me embora. Por favor, transmita minha exusas respeitosas e Dayanândaj��, quando elevoltar.- Partirei tamb�em! Minhas tentativas para meditar aqui n~ao foram mais felizes que as suas. -Jitendra expressou-se om determina�~ao.- Enontrei um s�abio semelhante a Cristo. Vamos visit�a-lo em Serampore.E assim o \p�assaro" preparou-se para a \desida vertiginosa" perigosamente perto de Calut�a!
adv�aita (n~ao-dualista, monista). O grande monista tamb�em ompôs poemas de amor devoional.Sua Pree �a M~ae Divina para o Perd~ao dos Peados leva o estribilho: \Apesar de os maus �lhos serem muitos, nunahouve uma s�o m~ae que fosse m�a."Sanândana, dis��pulo de Shânkara, esreveu um oment�ario sobre os Brahma Sutras (�loso�a Vedanta). O manus-rito foi destru��do pelo fogo, mas Shânkara (que o perorrera om olhar r�apido, uma �unia vez) repetiu-o, palavra porpalavra, para seu dis��pulo. O texto, onheido omo Pânhapad��ka, �e estudado por eruditos at�e hoje.O dis��pulo Sandândana reebeu um novo nome, depois de lindo inidente. Sentado, erto dia, �a margem de um rio,ouviu que Shânkara o hamava da margem oposta. No mesmo instante, Sanândana entrou na �agua. Sua f�e e seus p�esforam simultaneamente amparados quando Shânkara materializou, no rio em torvelindo, uma s�erie de ores de L�otus.Desde ent~ao, o dis��pulo tornou-se onheido omo P�admap�ada, \p�es de L�otus".No Pânhapad��ka, P�admap�ada oferee muitos tributos de amor a seu guru. O pr�oprio Shânkara esreveu as seguinteslinhas de beleza: \Nenhuma ompara�~ao existe, nos três mundos, adequada a um verdadeiro guru. Se a pedra �losofalpudesse verdadeiramente ser o que se pretendeu, apenas poderia transformar o ferro em ouro, nuna se transformarem outra pedra �losofal. O mestre venerado, ao ontr�ario, faz, do dis��pulo que se refugia a seus p�es, um outro mestre.O guru �e, pois, inompar�avel, isto �e, transendental." (Cerin�aria de Versos, 1).Shânkara foi uma rara ombina�~ao de santo, erudito e homem de a�~ao. Apesar de ter vivido apenas 32 anos,muito de seu tempo foi despendido em viagens �arduas a todos os reantos da �India, propagando sua doutrina adv�aita.Milhares de pessoas reuniam-se ansiosas de ouvir o onfortador uxo de sabedoria dos l�abios do jovem monge desal�o.O zelo reformador de Shânkara inluiu a reorganiza�~ao da veneranda Ordern Mon�astia dos Swâmis (ver ap��tulo24 ). Tamb�em fundou maÆs (entros eduaionais mon�astios) em quatro loalidades - Mysore ao sul, Puri a leste,Dwaraka a oeste e Badrinath ao norte himalaio.Os quatro maÆs do grande monista, reebendo doa�~oes liberais de pr��nipes e gente do povo, davam instru�~aogratuita em gram�atia sânsrita, l�ogia e �loso�a Vedanta. O objetivo de Shânkara, ao loalizar seus maÆs nos quatroantos da �India, foi a promo�~ao da unidade religiosa e naional do vasto pa��s. Hoje, omo no passado, o hindu piedosoenontra quarto e mesa, de gra�a, em houltr��es e sattrarns (pousadas ao longo das estradas de peregrina�~ao), mantidaspor benfeitores p�ublios. 67
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Cap��tulo 11Dois jovens sem dinheiro em Brind�abanVoê mereeria que papai o deserdasse, Mukunda! Que tonto �e, desperdi�ando a vida! - Um serm~aode irm~ao mais velho me agredia os ouvidos.J��tendra e eu, re�em-sa��dos do trem e obertos de poeira, t��nhamos hegado ao lar de Ananta,reentemente transferido de Calut�a para a velha idade de Agra. Meu irm~ao era auditor no Depar-tamento de Obras P�ublias do Governo.- Voê bem sabe, Ananta, que prouro minha heran�a do Pai Celeste.- Em primeiro lugar, o dinheiro; Deus pode vir depois! Quem sabe? A vida pode ser muito longa.- Deus, em primeiro lugar; o dinheiro �e Seu esravo! Quem sabe? A vida pode ser muito urta.Minha r�eplia fora provoada pelas irunstânias, e n~ao a apoiava nenhum pressentimento (ai demim, a vida de Ananta, de fato, terminaria em breve!)1- Sabedoria adquirida no eremit�erio, suponho! Mas vejo que abandonou Benares. - Os olhos deAnanta tinham lampejos de satisfa�~ao; ele ainda esperava fehar o leque de minhas asas no ninho dafam��lia.- Minha permanênia em Benares n~ao foi infrut��fera! Ali enontrei tudo o que meu ora�~ao ansiosobusava! Pode estar erto de que n~ao eram seu erudito e mais o �lho!Ananta aompanhou-me numa gargalhada de reminisênia; ele tivera de admitir que o \larivi-dente" de Benares, seu esolhido, dera provas de ser m��ope.- Quais s~ao seus planos, meu errante irm~ao?- Jitendra persuadiu-me a vir at�e Agra. Contemplaremos aqui as belezas do Taj Mahal2 - expliquei.- Depois iremos ver meu guru, a quem reentemente enontrei, e ujo eremit�erio se loaliza emSerarripore.Ananta hospitaleiramente uidou de nos alojar om todo onforto. Diversas vezes, durante a,noite, perebi seus olhos �xos em mim pensativamente.\Conhe�o esse olhar"', pensei. \Est�a tramando uma ilada!"A trama urdida hegou a seu desfeho durante nossa primeira refei�~ao na manh~a seguinte.- Voê, ent~ao, se sente muito independente da riqueza de papai.O olhar de Ananta expressava inoênia enquanto ele voltava �as farpas da onversa�~ao do diaanterior.- Estou onsiente de minha dependênia de Deus.1Ver ap��tulo 25.2Mausol�eu mundialmente famoso. 69



- Falar �e f�ail! A vida lhe serviu de esudo at�e agora! Mas que situa�~ao de apuro se voê fosseobrigado a reorrer �a M~ao Invis��vel para seu alimento e abrigo! Logo estaria mendigando nas ruas!- Nuna! N~ao depositaria minha f�e nos transeuntes em vez de olo�a-la em Deus! Ele podeoneber para Seu devoto milhares de reursos, al�em da esudela de mendigo!- Mais ret�oria! Suponhamos que eu sugira seja a baz�o�a de sua �loso�a posta �a prova nestemundo tang��vel . . .- Eu onordaria! Voê on�na Deus a um mundo espeulativo?- Veremos. Hoje, voê ter�a oportunidade, ou de ampliar, ou de on�rmar meu pr�oprio pontode vista! - Ananta fez uma pausa durante um dram�atio momento; em seguida, falou devagar eseriamente:- Proponho envi�a-lo, om seu ondis��pulo Jitendra, esta manh~a, para a vizinha idade de Brind�ahan.Voê n~ao deve levar uma s�o r�upia; n~ao devo mendigar nem alimento nem dinheiro; n~ao deve revelarsua situa�~ao a ningu�em; n~ao deve passar sem refei�~oes; n~ao deve enalhar em Brind�ahan; se voltaraqui, �a minha asa, antes da meia noite, sem haver violado uma s�o regra do teste, serei o homemmais espantado de Agra!Aeito o desa�o! - Nenhuma hesita�~ao havia em minhas palavras ou em meu ora�~ao. Grataslembran�as da Bene�ênia Instantânea reverberavam em minha mem�oria: minha ura de �oleramortal atrav�es do apelo �a fotogra�a de L�ahiri Mah�asaya; o jooso presente dos dois papagaios noterra�o de Lahore; o amuleto oportuno durante o desânimo em Bareilly; a mensagem deisiva porinterm�edio do s�adhu que se aproximou do p�atio do erudito em Benares; a vis~ao da M~ae Divina e Suassublimes palavras de amor; Sua r�apida aten�~ao, atrav�es de Mestre Mah�asaya, a meus pequeninosaborreimentos; a orienta�~ao de �ultima hora, que materializou meu diploma de esola seund�aria;e a derradeira bên�~ao, meu Mestre vivente, emergido da bruma dos sonhos de toda a minha vida.Nuna eu admitiria a insu�iênia de minha \�loso�a", em qualquer embate, no �aspero ampo deprovas do mundo!- Sua disposi�~ao �e r�edito a seu favor. Vou esolt�a-lo at�e o trem imediatamente - disse Ananta. Evoltando-se para o boquiaberto.Jitendra: - Voê deve ir junto: omo testemunha e, provavelmente, o-v��t��ma!Meia hora depois, Jitendra e eu est�avamos de posse das passagens de ida, para a viagem. Submetemo-nos, num anto retirado da esta�~ao, ao exame de nossas pessoas. Ananta prontamente se satisfezporque n~ao arreg�avamos valores oultos; nossos simples dh�otis3 n~ao esondiam mais do que o ne-ess�ario.Como a f�e se imisu��a no inundo s�erio das �nan�as, meu amigo protestou: - Ananta, dê-me umaou duas r�upias omo medida de autela. Ent~ao, poderei telegrafar-lhe em aso de infort�unio.- Jitendra! - Minha exlama�~ao foi de aguda ensura. - N~ao ontinuarei om o teste, se voê levardinheiro para nos garantir em �ultimo aso.{ Algo de tranq�uilizador existe no tilintar das moedas. - Jitendra nada mais aresentou porqueo enarei severamente.- Mukunda, n~ao sou destitu��do de ora�~ao. - Um toque de humildade insinuara-se na voz deAnanta. �E poss��vel que sua onsiênia o aigisse; talvez por enviar dois jovens sem dinheiro auma idade desonheida; talvez devido a seu pr�oprio etiismo religioso. - Se, por qualquer aasoou gra�a, voê passar om suesso pelo ord�alio de Brind�aban, pedir-lhe-ei que me aeite omo seudis��pulo.Em onsonânia om a situa�~ao n~ao-onvenional, esta promessa ontinha erta irregularidade.3Dh�oti, pe�a de roupa amarrada em torno da intura, obrindo as pernas.70



O irm~ao mais velho numa fam��lia hindu raramente se inlina ante os mais novos; reebe respeitoe obediênia, em segundo lugar, logo depois do pai. N~ao restava tempo, entretanto, para meuoment�ario; nosso trem ia partir.Jitendra manteve um silênio l�ugubre, enquanto o trem obria a distânia. Finalmente, meu amigose moveu; inlinando-se, belisou-me dolorosamente em lugar sens��vel.- N~ao vejo sinal algum de que Deus nos vai forneer nossa pr�oxima refei�~ao!- Aquiete-se, inr�edulo Tom�as; o Senhor est�a trabalhando a nosso favor.- Voê n~ao pode fazer que Ele se apresse? j�a estou esfomeado, s�o ao onsiderar as perspetivasdiante de n�os. Deixei Benares para ver o mausol�eu do Taj, n~ao para entrar no meu pr�oprio!- Anime-se, Jitendra! N~ao estamos prestes a ter nosso primeiro vislumbre das sagradas maravilhasde Brind�aban?4 Sinto profunda alegria ao pensamento de pisar o solo santi�ado pelos p�es do divinoKrishna.A porta de nosso ompartimento abriu-se; dois homem tomaram assento. A pr�oxima parada dotrem seria a �ultima.- Jovens, voês têm amigos em Brind�aban? - O desonheido, defronte a mim, revelava uminteresse surpreendente.- N~ao �e de sua onta! - desviei rudemente o olhar.- Est~ao provavelmente fugindo de suas fam��lias sob a magia do Ladr~ao de Cora�~oes5. Eu pr�opriosou um temperamento devoional. Constitui, positivamente, meu dever, velar para que reebamalimento e abrigo neste alor fort��ssimo.- N~ao, deixe-nos sozinhos. O senhor �e muito am�avel, mas se engana se nos julga vadios fugindode asa.Isto enerrou a onversa�~ao. O trem parou. Quando Jitendra e eu desemos �a plataforma, nossosompanheiros oasionais nos tomaram pelo bra�o e hamaram um ve��ulo de tra�~ao animal.Apeamos em frente a um eremit�erio majestoso, situado entre �arvores, sempre verdejantes, deanteiros bem onservados. Perebia-se que nossos benfeitores eram onheidos ali; um sorridentejovem nos guiou sem oment�ario a uma sala de reep�~ao. Logo se reuniu a n�os uma senhora idosa,de nobre porte.- Gaur�� Ma, os pr��nipes n~ao puderam vir. - Um dos homens d��rigiu-se �a hospedeira do �ashram.- No �ultimo instante, seus planos foram alterados; eles enviam sentidas desulpas; mas trouxemosoutros dois h�ospedes. Assim que nos enontramos no trem, senti atra�~ao, por eles, devotos do divinoKrishna.- Adeus, jovens amigos, - Nossos dois onheidos aminharam em dire�~ao �a porta. - Se Deusquiser, nos enontraremos outra vez.- Sejam benvindos aqui. - Gaur�� Ma sorriu maternalmente.N~ao poderiam ter hegado em melhor dia. Eu esperava dois benfeitores de sangue real, patronosdeste eremit�erio. Que l�astima se os alimentos que ozinhei n~ao ahassem ningu�em para aprei�a-los!Estas am�aveis palavras tiveram efeito surpreendente sobre Jitendra: ele desatou em l�agrimas. As\perspetivas" que meu amigo temera enontrar em Brind�aban estavam se onvertendo em entreteni-mento de reis; o repentino ajustamento mental era demasiado forte para ele. Nossa an�tri~a mirou-oom uriosidade, mas sem oment�ario; talvez estivesse familiarizada om aprihos de adolesentes.4Brind�aban, �as margens do rio Junna, �e a Jerusal�em dos indianos. Ali o avatar Sri Krishna manifestou todo a suagl�oria em benef��io da humanidade.5H�ari: um nome afetuoso, atribu��do ao Senhor Krishna por seus devotos.71



O almo�o foi anuniado; Gaur�� Ma nos preedeu em aminho para um p�atio, saturado de aromasapetitosos, onde a refei�~ao seria servida. Ela desapareeu numa ozinha pr�oxima.Eu premeditara este momento. Esolhendo o loal apropriado no orpo de Jitendra, dei-lhe umbelis~ao t~ao doloroso omo o que ele me dera no trem.- Inr�edulo Tom�as, o Senhor Deus trabalha - e depressa tamb�em!A an�tri~a reentrou om um p�unkha (leque). Ela �rmemente nos abanou �a moda oriental, en-quanto ruz�avamos as pernas em assentos de mantas om ornamentos. Dis��pulos do �ashram iam evinham, servindo era de trinta pratos. Em vez de \refei�~ao", eu deveria desrevê-la omo \suntuosobanquete". Desde que hegamos a este planeta, Jitendra e eu nuna antes provamos tais iguarias.- Realmente, pratos dignos de pr��nipes, Honrada M~ae! N~ao posso imaginar que atividade seusr�egios benfeitores enontraram mais urgente que ompareer a este banquete! A senhora nos propor-ionou uma reorda�~ao para o resto da vida!Obrigados ao silênio pelas ondi�~oes impostas por Ananta, n~ao pod��amos expliar �a bondosasenhora que nossos agradeimentos tinham duplo signi�ado. Nossa sineridade, pelo menos, erapatente. Partimos om sua bên�~ao e um onvite atraente para revisitar o eremit�erio.Fora, o alor era impiedoso. Meu amigo e eu prouramos o abrigo de majestosa �arvore de adamba,na porta do �ashram. Seguiu-se um di�alogo aerbo. Jitendra, de novo, ahava-se perturbado porapreens~oes.- Em que bela embrulhada voê me meteu! Nosso almo�o foi apenas um inidente de boa sorte!Como poderemos ver os aspetos interessantes desta idade sem termos onoso uma �unia moeda?E omo vai me levar de volta �a asa de Ananta?- Voê esquee Deus rapidamente, agora que seu estômago est�a heio. - Minhas palavras, semserem amargas, eram ausat�orias. Como �e urta a mem�oria humana para os favores divinos! Nenhumhomem vivo deixou de ver respondidas algumas de suas prees.- N~ao me disponho a esqueer minha louura ao me aventurar em viagem om um doido omovoê!- Cale-se, Jitendra! O mesmo divino Senhor que nos alimentou nos mostrar�a Brind�aban e nosdevolver�a a Agra.Um jovem delgado, de agrad�avel aparênia, aproximou-se a passos r�apidos. Parando sob nossa�arvore, urvou-se diante de mim.- Querido amigo, o senhor e seu ompanheiro devem ser estranhos aqui. Permita-me que seja seuan�tri~ao e guia.�E quase imposs��vel a um hindu empalideer, mas a fae de Jitendra mostrou, de s�ubito, uma ordesmaiada. Reusei ortesmente o ofereimento.- N~ao, n~ao pode ser que me dispense. - O alarme do desonheido teria sido ômio em outrasirunstânias.- Por que n~ao?- O senhor �e meu guru. - Seus olhos busaram os meus on�antemente. - Durante minhasdevo�~oes do meio dia, o bendito Senhor Krishna apareeu-me em vis~ao. Mostrou-me duas �gurasdesamparadas sob esta mesma �arvore. Uma fae era a sua, meu mestre! Eu a vi freq�uentemente emmedita�~ao! Que alegria se aeitasse meus humildes servi�os!- Eu tamb�em me alegro de que me haja enontrado. Nem Deus nem o homem nos desamparam!- Embora eu estivesse im�ovel, sorrindo para o rosto ansioso diante de mim, uma obediênia internaprostrou-me ante os P�es Divinos. 72



- Queridos amigos, n~ao me dar~ao a honra de se hospedarem em minha asa?- Voê �e am�avel; mas o plano �e inexequ��vel. J�a somos h�ospedes de meu irm~ao em Agra.- Pelo menos, me deixar~ao a lembran�a de haver perorrido Brind�aban em sua ompanhia.Consenti om alegria. O jovem, ujo nome era Pratap Chatterji, hamou uma arruagem. Visita-mos o Templo Madananhana e outros santu�arios de Krishna. A noite deseu antes de terminarmosnossas devo�~oes no templo.- Com lien�a, vou ver se onsigo sandesh6. - Pratap entrou em uma loja na esta�~ao ferrovi�aria.Jitendra e eu vagamos ao longo da ampla rua, agora repleta de gente na relativa amenidade da noite.Nosso amigo ausentou-se por algum tempo, mas retornou om presentes de does e guloseimas.- Por favor, permita que eu ganhe este m�erito religioso. - Pratap sorriu supliante enquantoestendia um ma�o de r�up��as em notas e duas passagens, re�em-ompradas, para Agra.Aeitando-os, minha reverênia dirigiu-se �a M~ao Invis��vel que, esarneida por Ananta, exedera-seem generosidade.Prouramos um lugar solit�ario perto da esta�~ao.- Pratap, ��nstru��-lo-ei na Kriya de L�ah��ri Mah�asaya, o maior iogue dos tempos modernos. At�enia dele ser�a seu guru.A iniia�~ao terminou em meia hora. - Kriya �e seu h��nt�amani7 disse eu ao novo dis��pulo. - At�enia, que �e simples omo vê, inorpora a arte de apressar a evolu�~ao espiritual do homem. AsEsrituras hindus ensinam que o ego reenarnante requer um milh~ao de anos para obter a libera�~ao dem�aya. Este per��odo natural �e grandemente enurtado por Kriya Yoga. Assim omo o resimento dasplantas pode ser aelerado muito al�em de seu ritmo normal, omo Jâgad��s Chandra Bose demonstrou,tamb�em o desenvolvimento psiol�ogio do homem pode ser apressado por meios ient���os. Sejaass��duo em suas pr�atias; alan�ar�a o Guru de todos os gurus.- Sinto arrebatamento ao enontrar esta have de ioga, prourada h�a longo tempo! - disse Pra-tap pensativamente. - Seu efeito desobstrutivo sobre as limita�~oes sensoriais me deixar�a livre paraingressar em esferas superiores. A vis~ao do Senhor Krishna, hoje, s�o poderia signi�ar o meu maiorbem.Sentamos por um instante em sileniosa ompreens~ao; depois, aminhamos lentamente para aesta�~ao. A alegria me inundava ao tomar o trem, mas este foi um dia de l�agrimas para Jitendra.Meu afetuoso adeus a Pratap foi pontuado por solu�os abafados de meus dois ompanheiros. A viagemnovamente enontrou J��tendra a revolver-se em desontentamento desta vez, ontra si mesmo.- Super�ial �e a minha on�an�a; meu ora�~ao tem sido de pedra! Nuna, no futuro, duvidarei daprote�~ao de Deus.Aproximava-se a meia noite. As duas \Cinderelas", enviadas sem dinheiro, entraram no quartode Ananta. Tal omo ele irreetidamente predissera, suas fei�~oes eram um estudo sobre o espanto.Em silênio, espalhei sobre a mesa as r�up��as em notas.- Jitendra, a verdade! - O tom de Ananta era de graejo. Este jovem n~ao esteve partiipando deum assalto?�A medida, por�em, que a narrativa prosseguia, meu irm~ao tornou-se s�erio e, por �m, solene.- A lei de oferta e proura atinge reinos mais sutis do que julguei.Ananta falou om um entusiasmo espiritual que eu nuna antes observara nele. - Compreendopela primeira vez sua indiferen�a aos ofres-fortes e �as vulgares aumula�~oes do mundo.6Um doe hindu.7Pedra preiosa mitol�ogia om poder de realizar os desejos; �e, tamb�em, um dos nomes de Deus.73



Apesar de tarde, meu irm~ao insistiu em reeber d��ksha8 em Kriya Yoga. O \guru" Mukunda teve,na mesma noite, de arar om a responsabilidade de dois \dis��pulos" n~ao-prourados.Nossa primeira refei�~ao, na manh~a seguinte, deorreu tiuma harrrionia que estivera ausente daanterior.Sorri para Jitendra. - Voê n~ao ser�a logrado em seu desejo de visitar o Taj. Vamos ontempl�a-loantes de partir para Serampore.Despedindo-nos de Ananta, meu amigo e eu logo nos ahamos diante da gl�oria de Agra, o TajMalial. Em m�armore brano, ofusante sob o sol, ergue-se omo vis~ao de pura simetria. H�a umen�ario perfeito de iprestes esuros, gramados lustrosos e lagoa tranq�uila. O interior �e primoroso,esulpido �a semelhan�a de rendas e inrustado de pedras semipreiosas. Deliadas grinaldas e volutasemergem intrinadamente de m�armores em ores marrom e violeta. A ilumina�~ao vem da �upulae tomba sobre o enot�a�o do Imperador Shah-jehan e sobre * de Muntaz-i-Mahal, rainha de seuimp�erio e ora�~ao.De turismo, era o bastante. Eu ansiava por meu guru. Jitendra * eu edo viajamos de trem parao sul, em dire�~ao a Bengala.- Mukunda, n~ao vejo minha fam��lia h�a meses. Mudei de id�eia; talvez eu visite seu guru, posteri-ormente, em Serampore.Meu amigo, a quem se podia benevolamente desrever omo de temperamento vailante, separou-se de mim em Calut�a. Tomando um trem, em breve atingi Serampore, era de vinte quilômetrosao norte.Estremei de maravilhamento ao dar-me onta de que vinte e oito dias haviam transorrido desdeo enontro om meu guru em Benares. \Voê vir�a a mim dentro de quatro semanas!" E aqui estavaeu, o ora�~ao palpitante, de p�e, dentro de um p�atio, na tranq�uila rua de Rai Ghat. Entrei pelaprimeira vez no eremit�erio onde passaria a melhor parte dos dez anos seguintes, om o Jnânavat�ar(\enarna�~ao da sabedoria") da �India.

8Iniia�~ao espiritual; da raiz do verbo sânsrito diksh, onsagrar-se.74



Cap��tulo 12Anos no eremit�erio de meu MestreVoê veio. - Sr�� Yukt�eswar umprimentou-me, da pele de tigre onde estava sentado, no h~ao de umasala de estar que se abria em saada. Sua voz era fria, seu omportamento sem emo�~ao.- Sim, querido Mestre, aqui estou para segui-lo. - Ajoelhando-me, toquei-lhe os p�es.- Seguir-me, omo? Voê n~ao toma onheimento de meus desejos.- N~ao doravante, g�uruj��! Seu desejo ser�a minha lei.- Assim �e melhor. Posso agora assumir responsabilidade por sua vida.- De boa vontade lhe trans�ro este peso, Mestre.- Meu primeiro pedido, ent~ao, �e que volte ao lar, �a sua fam��lia Quero que ingresse na fauldadeem Calut�a. Sua edua�~ao devera ontinuar.- Muito bem, senhor. - Esondi minha onsterna�~ao. Livros importunos ontinuariam a perseguir-me durante anos? Primeiro papai, agora Sri Yukt�eswar!- Algum dia, voê ir�a ao Oidente. Seu povo ser�a mais reeptivo �a antiga sabedoria da �India, seo desonheido instrutor hindu tiver um grau universit�ario.- O senhor sabe o que �e melhor, g�uruj��. - Minha tristeza evaporou-se. A referênia ao Oidentepareeu-me enigm�atia e remota; mas a oportunidade de agradar a meu Mestre pela obediênia eraimediata e vital.- Voê estar�a perto, em Calut�a; venha aqui sempre que ahar tempo.- Todos os dias, se poss��vel, Mestre. Aeito, agradeido, sua autoridade em todos os detalhes deminha vida - om uma ondi�~ao.- Qual?- Quero sua promessa de que me revelar�a Deus.Seguiu-se uma hora de serena disuss~ao. A palavra de um Mestre n~ao pode ser falsi�ada; n~ao�e dada levianamente. As implia�~oes �a garantia que eu supliava abriam vastas perspetivas me-taf��sias. Um guru deve enontrar-se realmente em termos ��ntimos om o Criador antes de poderobrig�a-lo a apareer! Perebi a unidade de Sri Yukt�eswar om Deus e estava resolvido, omo dis��puloseu, a aproveitar minha vantagem.- Voê tem a disposi�~ao exata! - Ent~ao, o onsentimento do Mestre ompassivo soou a�nal:- Seja seu desejo o meu desejo.Uma sombra que perdurara a vida inteira sumiu de meu ora�~ao. A vaga proura, de �a para l�a,tinha hegado ao �m. Eu enontrara abrigo eterno em um verdadeiro guru.75



- Venha, mostrar-lhe-ei o eremit�erio. - O Mestre levantou-se de seu tapete de pele de tigre.Olhando ao redor, notei, numa parede, um retrato enfeitado om um raminho de jasmim.L�ahiri Mah�asaya! - disse eu, atônito.Sim, meu divino guru. - O tom de voz de Sri Yukt�eswar vibrava de reverênia. - Ele foi, omohomem e omo iogue, maior do que qualquer outro mestre uja vida entrou em meu ampo deinvestiga�~ao.Sileniosamente me urvei ante o retrato familiar. As homenagens de minha alma al�aram-se,velozes, para o Mestre inompar�avel que, aben�oando minha infânia, tinha guiado meus passos at�eaquele instante.Conduzido por meu guru, aminhei pela asa e por seus arredores. Grande, antigo e bem ons-tru��do, o eremit�erio era irundado por um p�atio e este por um muro de pilares mai�os. As paredesexternos estavam obertas de musgo; pombas adejavam sobre o telhado horizontal e inzento, om-partilhando, sem erimônias, do �ashram. Atr�as, um horto apraz��vel apresenta �arvores frut��feras,mangueiras e bananeiras.Os quartos superiores tinham bal~oes om balaustrada e abriam-se para o p�atio, em três das faesdo edif��io, que possu��a andar t�erreo e superior. Um espa�oso sal~ao t�erreo, de teto alto sustentadopor olunas, era usado, informou-me o Mestre, prinipalmente durante as festividades anuais deDurgapuja1. Uma esada estreita levava �a sala de estar de Sri Yukt�eswar, uja pequena saada abriapara a rua. O �ashram estava mobiliado om o neess�ario; tudo era simples, limpo e �util; viam-sediversas adeiras, banos e mesas em estilo oidental.O Mestre onvidou-me para passar a noite ali. Um jantar de legumes temperado om aril nos foiservido por dois jovens dis��pulos que reebiam treinamento espiritual.- G�uruj��, onte-me, por obs�equio, algo de sua vida. - Eu ruzara as pernas numa esteira de palhajunto de sua pele de tigre. As estrelas amistosas pareiam muito pr�oximas, pouo al�em da saada.- Meu nome de fam��lia foi Pryia Nath Karada Nasi2 aqui em Serampore, onde meu pai era umpr�ospero homem de neg�oios. Legou-me esta mans~ao anestral, atualmente meu eremit�erio. Meusestudos formais em esola foram urtos; ahei-os lentos e super�iais. Na juventude, assumi asresponsabilidades de hefe de fam��lia e tive uma �lha, agora asada. Na maturidade, fui aben�oadopela orienta�~ao de L�ahiri Mah�asaya. Ap�os a morte de minha esposa, ingressei na Ordem dos Swâmise reebi o novo nome de Sri Yukt�eswar G��ri3. Tais s~ao os meus simples dados biogr�a�os.O Mestre sorriu da ansiedade que via em meu rosto. Como todos os esbo�os biogr�a�os, suaspalavras deram os fatos exteriores sem revelar o homem interno.- G�uruj��, eu gostaria de ouvir algumas hist�orias de sua meninie.- Algumas lhe ontarei: ada uma om sua moralidade! - Os olhos de Sri Yukt�eswar intilavamem advertênia. - Minha m~ae, erta vez, tentou assustar-me om a medonha est�oria de um fantasmanum quarto esuro. Fui l�a imediatamente e exprimi meu desapontamento por n~ao haver enontradoo fantasma. Mam~ae nuna voltou a me ontar est�orias de horror. Moralidade: Enare o medo defrente e ele deixar�a de perturb�a-lo.\Outra lembran�a infantil evoa meu desejo de possuir um ahorro feio que pertenia a um1\Culto a Durga". Este �e o mais importante festival do ano em Bengala e dura nove dias, nos �ns de setembro.Imediatamente a seguir, elebra-se durante dez dias o festival de Dasha�ara (\Aquele que remove dez peados" - trêsdo orpo, três da mente e quatro da linguagem). Estes dois ultos ou Pujas s~ao onsagrados a Durga, literalmente \AInaess��vel", um aspeto da M~ae Divina, Shakt��, personi�a�~ao da for�a riadora feminina.2Sri Yukt�eswar naseu em 10 de maio de 1855.3Yukt�eswar signi�a \unido a Ishwara" (um nome de Deus). G��ri �e a lassi�a�~ao difereniat�oria de um dos dezramos da antiga ordem dos Swâmis. Sri, para homens e mulheres, signi�a \sagrado"; n~ao �e nome, mas t��tulo derespeito. 76



vizinho. Mantive todos em asa num torvelinho, durante semanas, para obter aquele biho. Meusouvidos �aram surdos �as ofertas de outros animaizinhos de aparênia mais agrad�avel. Moralidade:O apego ega; empresta um halo imagin�ario de atra�~ao ao objeto desejado."\Uma tereira hist�oria refere-se �a plastiidade da mente jovem. Certa vez, ouvi mam~ae omentar:`Um homem que aeita trabalho sob as ordens de algu�em �e um esravo.' Esta impress~ao se megravou t~ao indelevelmente que, mesmo ap�os meu asamento, reusei todas as posi�~oes. Enfrenteios gastos investindo a heran�a de minha fam��lia em terras. Moralidade: Boas e positivas sugest~oesdeveriam instruir os ouvidos sensitivos das rian�as. Suas primeiras id�eias perduram omo gravurasa �agua-forte."O Mestre entregou-se a um silenio im�ovel. Por volta de meia-noite, onduziu-me a uma estreitaama de lona. O sono foi profundo e doe naquela primeira noite sob o teto de meu guru.Sri Yukt�eswar esolheu a manh~a seguinte para oneder-me sua iniia�~ao em Kriya Yoga. Anteri-ormente, eu reebera a mesma t�enia de dois dis��pulos de L�ahiri Mah�asaya: papai e meu instrutorpartiular de sânsrito, Swâmi Kebalananda. O Mestre, por�em, possu��a um poder transformante;ao seu toque, uma grande luz abriu aminho em meu ser, omo a gl�oria de inont�aveis s�ois fulgindojuntos. Um dil�uvio de beatitude inef�avel inundou-me o ora�~ao at�e suas mais ��ntimas profundezas.Avan�ara muito a tarde do dia seguinte quando onsegui resolver-me a deixar o eremit�erio.Ao atravessar a porta de meu lar em Calut�a, realizava-se a profeia de meu Mestre: \Voêvoltar�a dentro de trinta dias." Nenhum de meus parentes fez oment�arios ferinos. Eu temera alus~oesao reapareimento do \p�assaro planando em alturas sublimes".Subi a meu quartinho no s�ot~ao e prodigalizei-lhe olhares afetuosos, omo a um ser vivente: - Voêfoi a testemunha das medita�~oes, l�agrimas e tempestades de meus s�adhana. Agora atingi o porto demeu divino Mestre.- Filho, estou ontente por n�os dois. - Papai e eu sentamos juntos na quietude da noite. - Voêahou seu guru, da mesma miraulosa forma em que no passado ahei o meu. A sagrada m~ae deL�ahiri Mah�asaya protege nossas vidas. Seu mestre demonstrou ser, n~ao um santo inaess��vel doHimalaia, mas um homem divino e pr�oximo. Minhas prees tiveram resposta: em sua busa deDeus, voê n~ao foi permanentemente afastado de minha vista.Papai tamb�em estava ontente por meus estudos formais serem reiniiados; tomou as providêniasneess�arias. Fui matriulado, no dia seguinte, na vizinha Fauldade da Igreja Esoesa, em Calut�a.Felizes meses transorreram. Meus leitores, sem d�uvida, hegaram �a suposi�~ao perspiaz de quefui pouo ass��duo aos ursos universit�arios: o eremit�erio de Serampore era de um fas��nio demasiadoirresist��vel. O Mestre aeitou minha onstante presen�a sem oment�arios.. Para meu al��vio, pouasvezes se referia �as salas de aula. Embora fosse laro para todos que eu n~ao estava talhado paraerudito, arranjava-me, de tempos em tempos, para obter as notas m��nimas de aprova�~ao.A vida quotidiana do �ashram u��a suavemente, om varia�~oes oasionais. Meu guru despertavaantes da madrugada. Deitado ou, �as vezes, sentado no leito, ele entrava em estado de sam�adhi4. Eramuito simples desobrir quando o Mestre havia aordado: suspens~ao brusa de estupendos ronos5.Um ou dois suspiros; talvez um movimento do orpo. Em seguida, um estado insonoro, de ausêniade respira�~ao: ele se abismara na profunda bem-aventuran�a do iogue.Nenhuma refei�~ao de manh~a; primeiramente vinha um longo passeio pelas margens do Ganges.Aquelas aminhadas matutinas om meu guru - omo s~ao reais e vividas ainda! Na f�ail ressurrei�~aoda mem�oria, freq�uentemente me enontro a seu lado. O sol matinal aquee o rio; a voz de meu guruvibra, em sua riqueza de autêntia sabedoria.4Literalmente, \dirigir juntos". Sam�adhi �e um estado superonsiente beat���o, no qual o iogue experimenta aidenti�a�~ao da alma individualizada om o Esp��rito C�osmio.5Ronar, segundo os �siologistas, �e ind��io de relaxa�~ao perfeita.77



Um banho, e depois a refei�~ao do meio-dia. Seu preparo, de aordo om as instru�~oes di�arias demeu Mestre, onstitu��a tarefa uidadosa de jovens dis��pulos. Meu guru era vegetariano. Antes deabra�ar a vida mon�astia, entretanto, ele se alimentara de ovos e peixes. Aonselhava os estudantesa seguirem qualquer dieta simples que provsse ser adequada �a onstitui�~ao de ada um.O Mestre omia pouo; geralmente arroz olorido om a�afr~ao, aompanhado de suo de aelga oude espinafre, e levemente polvilhado de ghee de b�ufala (manteiga derretida). No dia seguinte, podiaordenar dhal de lentilhas ou aril de harin�a6 om vegetais. Para sobremesa, mangas ou laranjas ompudim de arroz, ou ent~ao, suo de frutas.Os visitantes apareiam �a tarde. Do mundo para o tranq�uilo eremit�erio, �ltrava-se uma orrenteont��nua. Meu guru tratava todos os h�ospedes om bondade e ortesia. Um mestre - aquele que seonhee a si mesmo omo alma on��presente, e n~ao omo ego ou orpo - perebe, em todos os homens,uma similitude espantosa.A imparialidade dos santos tem sua raiz na sabedoria. Eles j�a n~ao se deixam inueniar pelas faesalternativas de m�aya, nem est~ao sujeitos �as preferênias e avers~oes que onfundem o julgamento doshomens n~ao-iluminados. Sri Yukt�eswar n~ao mostrava onsidera�~ao espeial pelos poderosos, rios oubem-suedidos, nem desprezava outros por sua pobreza ou inultura. Ele prestaria aten�~ao respeitosa�as palavras de verdade oriundas de uma rian�a; e, em outra oasi~ao, demonstraria abertamente n~aotomar onheimento de um oneituado erudito em Santas Esrituras.�As oito da noite era o jantar e, �as vezes, alan�avam-no visitantes tardios. Meu guru n~ao pedialien�a para ir omer sozinho; ningu�em deixava o �ashratn om fome ou insatisfeito. Sri Yukt�eswarnuna se via perdido om a inesperada apari�~ao de visitantes; segundo as instru�~oes rias de expe-diente que dava aos dis��pulos, de esasso alimento podia emergir um banquete. Apesar disso, eraeonômio; seu modesto apital ia longe. \Fique nos limites de sua arteira", dizia ele freq�uente-mente, \a prodigalidade lhe trar�a dissabores." Fosse em detalhes de atendimento �as visitas ou emtrabalhos de onstru�~ao e onserto do eremit�erio, ou ainda em outros assuntos pr�atios, o Mestremanifestava a originalidade de seu esp��rito riador.As quietas horas da noite traziam, ami�ude, disserta�~oes de meu guru: tesouros que desa�am otempo. Cada um de suas palavras era inzelada pela sabedoria. Sublime autoon�an�a assinalavaseu estilo expressivo, que era �unio. Sempre falou omo ningu�em, segundo a minha experiênia,jamais o fez. Seus pensamentos pareiam pesados na deliada balan�a do disernimento antes depermitir-lhes o traje exterior da linguagem. A essênia da verdade, que o impregnava todo, a pontomesmo de assumir fun�~ao �siol�ogia, brotava dele omo exsuda�~ao perfumada de sua alma. Eu tinhainvariavelmente onsiênia de me ahar em presen�a de uma manifesta�~ao palpitante de Deus. Opeso de sua divindade fazia-me automatiamente inlinar a abe�a diante dele.Se os h�ospedes perebiam que Sri Yukt�eswar se embebia estatiamente do In�nito, ele, r�apido,reatava a onversa�~ao. Era inapaz de ostentar uma pose, ou de pavonear-se de sua interiorizar~aosublime. Sempre uni�ado om Deus, n~ao preisava reservar um tempo espeial para essa omunh~ao.Um mestre om experiênia da Divindade j�a deixou para tr�as os degraus da medita�~ao. \A ortomba quando o fruto aparee." Mas os santos freq�uentemente aderem a praxes espirituais, om o�to de propor um exemplo para os dis��pulos.Ao aproximar-se a meia-noite, meu guru a��a em sonolênia om a naturalidade de uma rian�a.Nenhum espalhafato quanto a olh~oes e roupa de ama. Costumava deitar-se, mesmo sem traves-seiros, num div~a estreito que servia de espaldar para seu habitual assento de ouro de tigre.Uma disuss~ao �los�o�a de toda uma noite n~ao era rara; qualquer dis��pulo podia provo�a-la pelaintensidade de seu interesse. Eu n~ao sentia, ent~ao, qualquer ansa�o, nem desejo de dormir; de meuMestre, bastavam-me as palavras heias de vida. \Oh, �e madrugada! Vamos aminhar ao longo do6Dhal �e uma sopa espessa, feita de ervilhas ou outros gr~aos leguminosos, mo��dos. Charm�a �e um queijo de leitefreso oalhado; omumente �e dividido em ubinhos e misturado ao molho de aril om batatas.78



Ganges! \Assim terminavam muitos de meus per��odos de edi�a�~ao noturna.Meus primeiros meses em ompanhia de Sri Yukt�eswar ulminaram om uma li�~ao �util: \Comoenganar um mosquito". Em asa, minha fam��lia sempre usou mosquiteiros �a noite. Aterrorizei-meao desobrir que se violava este prudente ostume no eremit�erio de Serampore. Os mosquitos tinhamali uma residênia perfeita; fui mordido da abe�a aos p�es. Meu guru apiedou-se de mim.- Compre um ortinado para voê e outro para mim. - Ele riu e aresentou: - Se voê omprarapenas o seu, todos os mosquitos se onentrar~ao em mim!Fiquei mais do que agradeido em omprazê-lo. Todas as noites que eu passava em Serampore,meu guru me pedia para instalar os ortinados antes de dormir.Certa noite, quando uma nuvem de mosquitos nos sitiava, o Mestre n~ao deu as instru�~oes usuais.Eu ouvia nervosamente o zumbir de antegozo dos insetos. Entrando na ama, lanei uma preeonjurat�oria em dire�~ao a todos eles. Meia hora depois, tossi propositalmente para atrair a aten�~aode meu guru. Pensei que ia enlouqueer om as mordidas e espeialmente om as revoadas antantes,enquanto os mosquitos elebravam seus ritos, sedentos de sangue.Nenhum movimento do Mestre, em resposta; aproximei-me dele autelosamente. N~ao respirava.Esta foi a primeira vez que o observei de perto em transe iogue e me enheu de terror.- Seu ora�~ao deve ter parado! - Coloquei um espelho sob seu nariz; nenhum vapor de respira�~aoapareeu. Para erti�ar-me pela segunda vez, fehei durante alguns minutos sua boa e narinas ommeus dedos. Seu orpo estava frio e im�ovel. Confusamente, orri para a porta a �m de gritar porsoorro.- Ent~ao! Um aprendiz de pesquisador! Meu pobre nariz! - A voz de meu guru estremeia de riso.- Por que n~ao vai para a ama? Ir�a o mundo inteiro modi�ar-se para satisfazê-lo? Modi�que-se a simesmo: livre-se da onsiênia de que os mosquitos existem.Humildemente retornei �a minha ama. Nenhum inseto se aventurou perto. Compreendi que meuguru admitira previamente os ortinados apenas para me agradar. Nenhum medo ele tivera aosmosquitos. Reorrendo a seus poderes de iogue, podia impedi-los de mordê-lo; ou, se o preferisse,poderia esapar para uma invulnerabilidade interior.\Ele estava me proporionando uma demonstra�~ao", pensei. \AqueLe �e o estado de ioga que devome esfor�ar por atingir". Um verdadeiro iogue �e apaz de entrar no estado de superonsiênia, e demantê-lo, independente das m�ultiplas distra�~oes nuna ausentes desta Terra - o zumbido dos insetos!o penetrante brilho da luz do dia! No primeiro estado de sam�adhi (sabikâlpa), o devoto feha-sea todo testemunho sensorial do mundo exterior. �E reompensado ent~ao por sons e enas de reinosinternos mais belos do que o pr��stino �Eden7.Os instrutivos mosquitos serviram para outra li�~ao em meus primeiros tempos no �e�aram. Eraa suave hora do rep�usulo. Meu guru interpretava, de forma inompar�avel, os textos antigos. Aseus p�es, eu experimentava perfeita paz. Um mosquito desortês penetrou no id��lio e desviou minhaaten�~ao. Ao injetar sua venenosa \agulha hipod�ermia" em minha oxa, automatiamente levanteia m~ao vingadora. Mas suspendi a exeu�~ao da senten�a de morte! Viera-me a oportuna lembran�ade um aforismo de Ptânjali sobre ah��msa (inofensividade)8.- Por que n~ao termina a tarefa?- Mestre! O senhor defende o eliminar a vida?7Os poderes onipresentes de um iogue, pelos quais vê, saboreia, heira, toa e esuta sem o uso dos �org~aos sensoriaisexteriores, foram desritos da seguinte maneira no Taitiriya Arânyaka: \O ego furou o p�erola; o sem dedos atravessou-aom um �o; o sem peso�o a usou; e o sem l��ngua lhe fez o louvor".8\Nenhuma riatura, seja ela qual for, manifesta hostilidade em presen�a de um homem aperfei�oado em ah��msa(n~ao-violênia)." Yoga Sutras, 2:35 79



- N~ao, mas em sua mente, voê j�a desfehou o golpe mortal.- N~ao ompreendo.- Por ah��msa, Patânjali quis signi�ar a remo�~ao do desejo de matar Sri Yukt�eswar havia lidomeus proessos mentais omo num livro aberto. Este mundo est�a inonvenientemente organizadopara a pr�atia literal de h��msa. O homem pode ser ompelido a eliminar riaturas noivas. N~ao seenontra, por�em, sob ompuls~ao idêntia para sentir raiva ou hostilidade. Todas as formas de vidatêm igual direito ao a, de m�aya. O santo que desvenda o segredo da ria�~ao estar�a em harmonia omas in�umeras e desonertantes express~oes da natureza. Todos os homens poder~ao ompreender estaverdade ao venerem a paix~ao de destruir.- Guruj��, deveria o homem ofereer-se em sarif��io em vez de matar um animal selvagem?- N~ao, o orpo do homem �e preioso. Tem o mais alto valor evolutivo em virtude de possuir entrosna espinha e um �erebro que s~ao �unios. Estes permitem ao devoto adiantado abarar e expressarplenamente os mais exelsos aspetos da divindade. Nenhum organismo inferior est�a assim equipado.�E verdade que o homem inorre em d��vida, por um peado menor, se �e for�ado a matar um animalou qualquer outro ser vivo. Mas os shastras sagrados ensinam que a destrui�~ao intenional de umorpo humano �e transgress~ao s�eria ontra a lei �armia.Suspirei om al��vio; o refor�o, pelas Esrituras, do instinto de sobrevivênia nem sempre est�a �am~ao.Tanto quanto sei, meu guru nuna esteve em onfronto direto om um leopardo ou um tigre. Masuma obra mort��fera, erta vez, o enfrentou, apenas para ser onquistada por seu amor. O enontroteve lugar em Puri, onde meu mestre possu��a um eremit�erio �a beira-mar. Isto se deu na velhie deSri Yukt�eswar, quando o jovenzinho Prafulla, seu dis��pulo, o aompanhava.- Est�avamos sentados ao ar livre do �ashram - ontou-me Prafulla.Uma obra apareeu nas proximidades; representava mais de um metro de omprimento de puroterror. Estendia a abe�a raivosamente para a frente, enquanto rastejava em nossa dire�~ao. OMestre reebeu-a amavelmente, om um som onomatopaio de hamado, omo se ela fosse umarianinha. Enhi-me de onsterna�~ao ao ver Sri Yukt�eswar iniiar um r��tmio bater de palmas9. Eleestava entretendo o pavoroso visitante! Permanei em quietude ompleta, internamente balbuiandoprees fervorosas. A serpente, muito pr�oxima do Mestre, ahava-se agora im�ovel, aparentementemagnetizada por sua atitude ariiosa. A tem��vel abe�a ontraiu-se gradualmente; a v��bora deslizouentre os p�es de Sri Yukt�eswar e desapareeu nos arbustos. Por que o Mestre movia as m~aos e por quea serpente n~ao se atirou ontra elas, era-me, no momento, inexpli�avel, onluiu Prafulla. - Desdeent~ao, ompreendi que nosso divino guru situa-se al�em do medo de ser ferido por qualquer riatura.Uma tarde, durante meus primeiros meses no �ashram, enontrei os olhos de Sri Yukt�eswar �xosem mim, penetrantemente.- Voê est�a muito magro, Mukunda.Seu oment�ario feriu um ponto sens��vel; meus olhos enovados e minha aparênia emaiada n~aome agradavam. Uma dispepsia rônia me aigia desde a infânia. Muitos vidros de rem�edio seen�leiravam numa prateleira em meu quarto em Gurpar Road n.o 4; nenhum me urara. Oasional-mente, eu perguntava a mim mesmo, entristeido, se valeria a pena ontinuar vivendo om um f��siot~ao pouo sadio.- Os mediamentos têm suas limita�~oes; a divina for�a vital riadora n~ao as tem. Aredite: voêser�a forte e sadio.As palavras do Mestre onveneram-se instantaneamente de que ele poderia apliar sua verdade9A obra ataa rapidamente qualquer objeto m�ovel a seu alane. Em muitos asos, a imobilidade ompleta �e a�unia esperan�a de salva�~ao. A serpente, muito temida na �India, ausa anualmente era de ino mil mortes.80



�a minha pr�opria vida. Nenhum outro poder terapêutio (e eu experimentara muitos) fora apaz dedespertar em mim t~ao profunda f�e.Dia ap�os dia, eu resia em sa�ude e for�a. Pela oulta bên�~ao de Sri Yukt�eswar, em duas semanasganhei o peso que inutilmente havia prourado em tempos pret�eritos. Meus sofrimentos de estômagodesapareeram permanentemente.Em oasi~oes posteriores, tive o privil�egio de testemunhar, realizadas por meu guru, uras divinasde pessoas que sofriam de diabetes epilepsia, paralisia ou tuberulose.- H�a anos atr�as, eu tamb�em ansiava por ganhar peso - ontou-me ele, algum tempo depois de mehaver urado. - Ap�os grave enfermidade, durante minha onvalesen�a, visitei L�ahiri Mah�asaya emBenares.Senhor - disse-lhe eu - estive doente e perdi muitos quilos.Vejo, Yukt�eswar10, que voê mesmo se fez doente e agora aredita que est�a magro.\Esta resposta estava longe de ser a que eu esperava; meu guru, entretanto, aresentou em tomde enorajamento:"\- Estou seguro de que amanh~a voê h�a de sentir-se melhor."\Reeptiva, minha mente aeitou estas palavras omo insinua�~ao de que ele estava seretamenteme urando! Na manh~a seguinte, prourei-o e exlamei, exultante: - Senhor, sinto-me hoje muitomelhor."Certamente! Hoje voê deu vigor a si mesmo.N~ao, mestre! - protestei. - O aux��lio me veio do senhor; �e a primeira vez em muitas semanas quesinto alguma energia.\- Oh, sim! Sua enfermidade foi bem s�eria. Seu orpo ainda est�a frao; quem poder�a dizer omose enontrar�a amanh~a?"\A id�eia de um poss��vel retorno de minha fraqueza trouxe-me um arrepio de medo g�elido. Namanh~a seguinte, arrastei-me om di�uldade �a asa de L�ahiri Mah�asaya: - Senhor, estou doenteoutra vez."\Divertido era o olhar de meu guru: - Ent~ao! Novamente voê se pôs enfermo!"\Minha paiênia esgotou-se. Gurudeva - disse-lhe eu - perebo agora que, em dias suessivos,o senhor esteve me ridiularizando. N~ao ompreendo por que me desaredita quando lhe digo averdade."\- Na realidade, foram seus pensamentos que o �zeram sentir-se alternativamente frao e forte.- Meu guru enarou-me om afeto. - Voê viu omo sua sa�ude aompanhou om exatid~ao suasexpetativas subonsientes. O pensamento �e uma for�a omo a eletriidade ou a gravita�~ao. E amente humana, uma entelha da onsiênia onipotente de Deus. Posso mostrar-lhe que aonteeimediatamente tudo quanto a sua poderosa mente aredita om muita intensidade."\Sabendo que L�ahiri Mah�asaya nuna falava em v~ao, dirigi-me a ele om grande reverênia e agra-deimento: - Mestre, se penso que estou bom e que reonquistei meu peso anterior, isto aontee?"\- Perfeitamente, e neste mesmo instante. Meu guru expressou-se om gravidade, seu olhar on-entrado no meu."\Senti imediatamente um aumento n~ao s�o de for�a mas de peso. L�ahiri Mah�asaya reolheu-se aosilênio. Depois de algumas horas a seus p�es, voltei �a asa de minha m~ae, onde eu residia durante10L�ahiri Mah�asaya, na verdade, disse \Priya" (nome de batismo de meu Mestre) e n~ao \Yukt�eswar" (nome mon�astion~ao adotado por meu guru durante a vida de L�ahiri Mah�asaya). \Yukt�eswar" �e usado aqui, e em algumas outraspassagens deste livro, para evitar que o leitor se onfunda om a atribui�~ao de dois nomes ao mesmo Mestre.81



minhas visitas a Benares."- \Meu �lho! Que suede? Est�a inhando, om hidropisia?"Mam~ae mal podia areditar em seus olhos. Meu orpo apresentava-se musuloso e robusto, omofora antes de minha enfermidade.\Pesei-me e desobri que ganhara, num dia, era de vinte e dois quilos; foi uma aquisi�~ao perma-nente. Amigos e onheidos que tinham visto minha �gura delgada �aram maravilhados. Dentreeles, alguns modi�aram seu modo de vida e tornaram-se dis��pulos de L�ahiri Mah�asaya, em on-seq�uênia do milagre."\Meu guru, desperto em Deus, sabia que este mundo n~ao �e mais que o sonho objetivado do Criador.Tendo plena onsiênia de sua unidade om o Divino Sonhador, L�ahiri Mah�asaya podia materializare desmaterializar, ou efetuar qualquer mudan�a que desejasse nos �atomos-de-sonho do mundo dosfenômenos."11\A ria�~ao inteira �e governada por leis - onluiu Sri Yukt�eswar. - Os prin��pios que operam noinundo exterior, pass��veis de desobrimento pelos ientistas, denominam-se leis naturais. Existem,por�em, leis mais sutis que regem os planos espirituais oultos e o reino interno da onsiênia;estes prin��pios podem ser onheidos atrav�es da iênia da ioga. Quem ompreende a verdadeiranatureza da mat�eria n~ao �e o espeialista em F��sia, mas o mestre uni�ado om Deus. Por meiodesse onheimento, o Cristo foi apaz de restaurar a orelha do servo, depois de ter sido ortada porum de Seus dis��pulos."12Meu guru era int�erprete inompar�avel das Esrituras. Cingem-se aos seus disursos muitas deminhas lembran�as mais felizes. Mas as j�oias de seus pensamentos n~ao eram atiradas �as inzasda desaten�~ao ou da imbeilidade. Bastaria um movimento inquieto de meu orpo ou uma ligeiradistra�~ao para oloar uma pausa na exposi�~ao do Mestre.- Voê n~ao est�a aqui, - Uma tarde, Sri Yukt�eswar interrompeu-se, fazendo-me esta observa�~ao.Como de h�abito, ele vigiava implaavelmente os rumos de minha aten�~ao.- Guruj��! - Meu tom era de protesto. - Eu n~ao me movi; minhas p�alpebras nem pisaram; possorepetir ada palavra que o senhor pronuniou.- Apesar disso, voê n~ao estava integralmente omigo. Sua obje�~ao me obriga a delarar que, nasprofundezas de sua mente, voê riava três institui�~oes. Uma era um retiro em meio aos bosques deuma plan��ie, outra no imo de um monte, e a tereira junto ao oeano.Aqueles pensamentos vagamente formulados haviam se apresentado, de fato, quase subonsien-temente. Olhei-o om ar de desulpa.- Que posso fazer om um Mestre que assim penetra minhas preoupa�~oes fortuitas?- Voê me deu o direito. As verdades sutis que estou expondo n~ao podem ser ompreendidas semonentra�~ao integral. A menos que seja neess�ario, eu n~ao invado o reesso das mentes alheias. Ohomem tem o privil�egio natural de vagar seretamente entre seus pensamentos. O pr�oprio Senhor,se n~ao �e onvidado, n~ao entra ali; nem eu me arriso a ser um intruso.- O senhor �e sempre bem-vindo, Mestre!- Seus sonhos arquiteturais se materializar~ao mais tarde. Agora �e tempo de estudar!Assim, inidentalmente, em seu estilo simples, meu Mestre revelou onheer o advento de três11\Tudo o que desejardes, orando, rede que o reebereis e havereis de tê-lo" Maros, 11:24. Mestres unidos a Deuss~ao inteiramente apazes de transferir suas realiza�~oes divinas a dis��pulos adiantados, omo L�ahiri Mah�asava fez aSri Yukt�eswar nesta oasi~ao.12\E um deles feriu o servo do sumo saerdote e ortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: \Basta desofrer" { E toou-lhe a orelha e o urou". Luas, 22:50-51.82



importantes aonteimentos em minha vida. Desde o alvoreer de minha juventude, eu tivera vis-lumbres enigm�atios de três edif��ios, ada um em paisagem diferente. Na seq�uênia exata em queSri Yukt�eswar os menionou, estas vis~oes aabaram por se onretizar. Em primeiro lugar, veio afunda�~ao de minha esola de ioga para meninos numa plan��ie em Ranhi; depois, a sede amerianano imo de um monte em Los Angeles; e a�nal, o retiro de Eninitas, na Calif�ornia, defronte ao vastoPa���o.O Mestre nuna disse om arrogânia: Profetizo que este e aquele aonteimento oorrer~ao. "Elepreferia insinuar: - \N~ao pensa que pode aonteer?" Mas sua linguagem simples esondia um poderde vati��nio. N~ao havia retrata�~ao; nuna suas predi�~oes levemente veladas resultaram falsas.Sri Yukt�eswar era reservado e objetivo em seu omportamento. Nada havia nele de vago ou louovision�ario. Seus p�es assentavam �rmes no h~ao, sua abe�a no porto dos �eus. A gente pr�atia des-pertava sua admira�~ao. \A santidade n~ao �e tontie! As perep�~oes divinas n~ao s~ao inapaitadoras"- ostumava dizer - \Virtude, expressa em atividade, promove a mais aguda inteligênia".Meu guru relutava em disutir os reinos superf��sios. Sua �unia aura \prodigiosa" era a da sim-pliidade perfeita. Na onversa�~ao, evitara fazer referênias surpreendentes; na a�~ao, era expressivoe livre. Muitos instrutores falavam de milagres mas n~ao podiam realizar um s�o; Sri Yukt�eswarmenionava raramente as leis sutis, mas operava om elas �a vontade e em segredo.- Um homem de realiza�~ao divina n~ao exeuta um milagre sem reeber autoriza�~ao interna - expli-ava o Mestre. - Deus n~ao deseja que os segredos de Sua ria�~ao sejam divulgados promisuamente13.Assim tamb�em, todo indiv��duo no mundo tem direito inalien�avel a seu livre arb��trio. Um santo n~aousurpar�a essa independênia.O silênio habitual de Sri Yukt�eswar era ausado por suas profundas perep�~oes do In�nito. N~aolhe sobrava tempo para as in�umeras \revela�~oes" que oupam os dias dos instrutores sem perep�~aointerna e externa de Deus. Dizem as Esrituras hindus: \Nos homens super�iais, o peixe dospequeninos pensamentos provoa imenso tumulto. Nas mentes oeânias, as baleias da inspira�~aomal enrespam a superf��ie".Devido �a aparênia nada espetaular de meu guia, apenas alguns de seus ontemporâneos o re-onheeram omo um super-homem. O prov�erbio \Quem n~ao pode esonder sua sabedoria �e umimbeil" nuna poderia ser apliado a meu Mestre, profundo e quieto.Embora nasido mortal omo todos os outros, Sri Yukt�eswar alan�ou identidade om o Gover-nador do tempo e do espa�o. Meu Mestre jamais enontrou obst�aulo insuper�avel �a am�algama dohumano om o divino. Cheguei a ompreender que tais barreiras n~ao existem, salvo para o homemque n~ao empreende a aventura espiritual.Sempre estremei de emo�~ao ao toar os p�es sagrados de Sri Yukt�eswar. Um dis��pulo magnetiza-se espiritualmente pelo respeitoso ontato om o mestre; gera-se uma orrente sutil. Os meanismosde h�abitos indesej�aveis, no �erebro do devoto, s~ao muitas vezes auterizados; as issuras de suastendênias mundanas s~ao bene�amente alteradas. Momentaneamente, pelo menos, ele pode sur-preender o levantamento dos v�eus seretos de m�aya e ter um vislumbre da verdadeira beatitude.Meu orpo inteiro respondia om um arrebatamento de libera�~ao sempre que me ajoelhava, no estiloindiano, diante de meu Mestre.- At�e quando L�ahiri Mah�asaya sileniava - disse-me ele - ou quando onversava sobre t�opiosn~ao rigorosamente religiosos, eu desobria que ele tinha, n~ao obstante, me transmitido um inef�avelonheimento.Sri Yukt�eswar exeria sobre mim inuênia salutar. Se eu entrava no eremit�erio om uma dis-posi�~ao mental de indiferen�a ou de aborreimento, minha atitude impereptivelmente se alterava.13\N~ao deis o que �e santo aos ~aes, nem arrojeis vossas p�erolas aos poros, para que n~ao as alquem aos p�es e sevoltem e vos despedaem". Mateus, 7:6. 83



Uma serenidade que era um b�alsamo desia sobre mim �a simples vis~ao de meu guru. Cada um demeus dias om ele onstitu��a nova experiênia de alegria, paz e sabedoria. Nuna o enontrei iludidoou emoionalmente intoxiado por ambi�~ao, raiva e apego humano.- A obsuridade de m�aya aproxima-se sileniosamente. Voltemos depressa a nosso lar interior. -Com estas prudentes palavras, o Mestre onstantemente reordava aos dis��pulos a neessidade depratiarem Kriya Yoga. De vez em quando, um novo estudante expressava d�uvidas quanto ao seupr�oprio m�erito para dediar-se �a pr�atia de ioga.Esque�a o passado - Sri Yukt�eswar o onsolaria. - As vidas anteriores de todos os homens se ahamobsureidas por muitas a�~oes vergonhosas. A onduta humana �e sempre fal��vel enquanto n~ao est�aanorada no Divino. Tudo melhorar�a no futuro se na atualidade voê �zer um esfor�o espiritual.14O Mestre sempre tinha jovens helas (dis��pulos) em seu �ashram.A edua�~ao inteletual e espiritual destes era seu interesse permanente. At�e mesmo alguns anosantes de sua morte, aeitou, omo residentes no eremit�erio, dois meninos de seis anos e um jovem dedezesseis. Todos os que se ahavam sob sua responsabilidade, ele os treinava om extremo uidado;h�a rela�~ao etimol�ogia e pr�atia entre \dis��pulo" e \disiplina".Os residentes do �ashram amavam e revereniavam seu guru; um ligeiro bater de palmas bastavapara trazê-los, ansiosos, a seu lado. Quando sua disposi�~ao era reservada e silente, ningu�em se atreviaa falar-lhe; quando seu riso jovial ressoava, os meninos o onsideravam uma outra rian�a.Sri Yukt�eswar raras vezes pedia aos outros que lhe prestassem um servi�o pessoal, nem aeitava oaux��lio de um dis��pulo, a menos que lhe fosse ofereido alegremente. O pr�oprio Mestre lavava suasroupas se os dis��pulos esqueiam essa tarefa privilegiada.Seu traje ostumeiro era o h�abito tradiional dos swâmis, de tonalidade ore. No interior da asa,al�ava sapatos sem ord~oes de amarrar, feitos de ouro de tigre ou de veado, de aordo om o usoentre os iogues.Sri Yukt�eswar falava uentemente inglês, franês, berigal�� e h��ridi; seu sânsrito era satisfat�orio.Instru��a om paiênia seus jovens dis��pulos em ertos atalhos que engenhosamente desobrira paraabreviar o estudo do inglês e do sânsrito.Meu guru n~ao se apegava, sol��ito, a seu orpo, mas lhe onedia prudentes uidados. O Divino,salientava ele, manifesta-se adequadamente atrav�es de mente s~a e orpo s~ao. Desaprovava todos osextremos. Referia-se, rindo, a um dis��pulo que pretendia jejuar durante longo per��odo: \Por quen~ao se atira um osso ao ~ao?"15A sa�ude de Sri Yukt�eswar era exelente; nuna o vi enfermo16. A �m de mostrar seu respeito porum ostume mundano, ele permitia a seus estudantes, se o quisessem, onsultar m�edios. A�rmavaque \deveriam os m�edios proeder �a sua miss~ao de urar, apliando �a mat�eria as leis de Deus".Mas exaltava a superioridade da terapia mental e repetia om freq�uênia: \A sabedoria �e o maiordepurativo". Aos dis��pulos, ensinava:- O orpo �e um amigo trai�oeiro. Dê-lhe o que �e devido; nada mais. Dor e prazer s~ao transit�orios;14\Condena�~ao eterna �e imposs��vel. Um homem de arma extremamente mau pode mergulhar na ilus~ao durantemuitas enarna�~oes, mas n~ao para sempre, porque �e parte eterna de Deus. Para uma alma �e imposs��vel tornar-seeternamente m�a por ser eternamente boa. Estudantes da B��blia ometem injusti�a aos seus ensinamentos quandoareditam que uma alma possa ser ondenada permanentemente ao inferno. Um juiz terreno atribui uma senten�aondenat�oria a um transgressor apenas de aordo om a gravidade de seu delito. Deus, mais justo que qualquer juizterreno, nuna poderia punir um homem, por uma ou muitas enarna�~oes de p�essima onduta, om uma senten�adesproporionalmente eterna de ex��lio no erro. Causas �nitas n~ao podem produzir efeitos in�nitos". (ParamahansaYogananda, Self-Realization Magazine, setembro 1952, p�aginas 21 e 22).15Meu guru aprovara o jejum omo m�etodo depurativo natural e ideal; o menionado dis��pulo, por�em, preoupava-seexessivamente om seu orpo.16Esteve doente, uma vez, em Cahemira, quando me ahava longe dele. (Ver ap��tulo 21).84



suporte todas as dualidades om alma, tentando, ao mesmo tempo, oloar-se aima do poder deambas. A imagina�~ao �e a porta pela qual penetram tanto a enfermidade quanto a ura. N~ao areditena realidade da doen�a, mesmo quando estiver doente; um visitante inadmitido bater�a em retirada!O Mestre ontava om muitos m�edios entre seus dis��pulos. Dizia-lhes: - Os que estudaram�siologia deveriam ir al�em e investigar a iênia da alma. Um sutil meanismo se oulta atr�as daestrutura f��sia.17Sri Yukt�eswar aonselhava seus dis��pulos a serem elos vivos das virtudes do Oriente e do Oidente.Ele pr�oprio, exeutivo omo um oidental em seus h�abitos exteriores, era interiormente um orientalem espiritualidade. Elogiava o progresso, os reursos e os proessos higiênios do Oidente, e os ideaisreligiosos que d~ao ao Oriente sua aur�eola de s�eulos.A disiplina n~ao me era desonheida; em asa, papai fora restrito e Ananta freq�uentemente severo.Mas o treinamento de Sri Yukt�eswar s�o poderia ser desrito omo dr�astio. Perfeionista, meu guruera hiperr��tio de seus estudantes, fosse em quest~oes imprevistas ou fosse nas m��nimas sutilezas daonduta estabeleida.- Boas maneiras destitu��das de sineridade se pareem a uma mulher linda por�em morta - omen-tava ele em oasi~ao oportuna. - Franqueza sem ortesia �e omo o bisturi do irurgi~ao, e�iente masdesagrad�avel. Franqueza aliada �a polidez �e �util e admir�avel.O Mestre estava satisfeito, evidentemente, om meu progresso espiritual, pois raras vezes se referiaa ele; em outros assuntos, entretanto, meus ouvidos n~ao desonheiam a reprova�~ao. Meus prinipaisdefeitos eram distra�~ao, inidênia omplaente em aessos de melanolia, inobservânia de ertasregras de etiqueta, e atua�~oes oasionais isentas de m�etodo.- Observe quanta organiza�~ao e equil��brio apresentam as atividades de seu pai Bh�agabati - assi-nalava ele. Os dois dis��pulos de L�ahiri Mah�asaya tiveram um enontro logo ap�os minha primeiravisita ao eremit�erio de Serampore. Papai e o Mestre sentiam profunda admira�~ao um pelo outro.Ambos haviam onstru��do uma formosa vida interior om alieres de granito espiritual, indissol�uveisao tempo.De um transit�orio instrutor de minha vida pregressa, eu absorvera algumas li�~oes erradas. Umhela, ensinara-me ele, n~ao neessitava preoupar-se ativamente om deveres mundanos; ao negli-geniar ou realizar desuidadamente minhas tarefas, eu n~ao fora punido. A natureza humana assi-mila failmente tal instru�~ao. Sob a impla�avel f�ertila do Mestre, ontudo, logo me reobrei dessasagrad�aveis ilus~oes de irresponsabilidade.- Os que s~ao demasiado bons para este mundo, est~ao adornando algum outro - omentou SriYukt�eswar, erto dia. - Enquanto voê respirar o ar livre da Terra, estar�a obrigado a prestar servi�oagradeido. S�o quem dominou ompletamente o estado sem respira�~ao18 libertou-se de imperativos�osmios. - E aresentou seamente: - N~ao o deixarei sem o devido omuniado quando voê tiveratingido a perfei�~ao �nal.Meu guru n~ao podia ser subornado, nem mesmo por amor. N~ao mostrava qualquer indulgêniaom quem, omo eu, voluntariamente se ofereera para ser seu dis��pulo. Estiv�essemos o Mestre eeu erados por dis��pulos ou por estranhos, ou estiv�essemos os dois a s�os, sua linguagem era sempre17Um orajoso m�edio, Charles Robert Rihet, Prêmio Nobel de �siologia, esreveu o seguinte: \A Metaps��quia(Parapsiologia) ainda n~ao �e uma iênia o�ialmente reonheida. Mas o ser�a . . . Em Edimburgo, perante em�siologistas, tive a oportunidade de a�rmar que os ino sentidos n~ao s~ao os nossos �unios meios de onheimento eque um fragmento da realidade, �as vezes, atinge a inteligênia por outras vias . . . A raridade de um fenômeno n~ao �eraz~ao para se negar sua existênia. E a di�uldade que um estudo apresenta ser�a motivo para n~ao se ompreendê-lo?. . .Os que levantam uma barreira ontra a Metaps��quia omo iênia ulta sentir~ao tanta vergonha de si mesmos omoaqueles que se opuseram �a Qu��mia apoiados na delara�~ao de que a busa da pedra �losofal era ilus�oria . . . Em mat�eriade prin��pios, temos somente os de Lavoisier, Claude Bernard e Pasteur, que se resumem num s�o, o experimental,sempre e em toda parte. Benvinda seja, pois, a nova iênia que vem modi�ar a orienta�~ao do pensamento humano".18Sam�adhi: superonsiênia. 85



lara, ateg�oria, ontundente. Nenhum lapso trivial de super�ialidade ou inoerênia esapava �asua repulsa. Este tratamento aplainador do ego era duro de suportar, mas eu adotara a deis~aoirrevog�avel de permitir que Sr�� Yukt�eswar passasse a ferro todas as minhas rugas psiol�ogias. En-quanto ele trabalhava nesta transforma�~ao titânia, muitas vezes estremei sob o peso de seu martelodisiplinador.- Se n~ao lhe agradam as minhas palavras, voê tem liberdade de partir a qualquer momento -assegurou-me o Mestre. - Nada quero de voê, a n~ao ser seu pr�oprio aperfei�oamento. Continueaqui, apenas se isto lhe traz algum benef��io.Sou-lhe imensamente agradeido pelos golpes humilhantes que desferiu em minha vaidade. �Asvezes, eu sentia, metaforiamente, que ele estava desobrindo e extraindo pela raiz ada dente in-feionado em meu maxilar. A n~ao ser om rudeza, �e dif��il desalojar do duro ora�~ao o egotismo.Expulso este, o Divino enontra, en�m, um anal desobstru��do. Em v~ao, proura Ele in�ltrar-Se nosempedernidos ora�~oes do ego��smo.A intui�~ao de Sri Yukt�eswar era penetrante; desurando as formula�~oes ouvidas, ele omumenterespondia aos pensamentos inexpressos de algu�em. As palavras que um indiv��duo emprega, e osverdadeiros pensamentos por tr�as delas, podem ser p�olos distantes. \Usando de alma", dizia meuguru, \tente sentir os pensamentos por tr�as da onfusa verborragia humana".O que a instantânea perep�~ao divina revela �e, muitas vezes, doloroso aos ouvidos mundanos; oMestre n~ao era popular entre estudantes super�iais; os s�abios, sempre pouos em n�umero, revereniavam-no profundamente.Atrevo-me a dizer que Sri Yukt�eswar teria sido o mais prourado guru da �India se sua linguagemn~ao tivesse sido t~ao frana e t~ao severa.- Sou muito duro para os que busam meu treinamento - admitia ele ao onversar omigo. - Esta �ea minha maneira. Aeitem-na ou n~ao; eu nuna transijo. Mas voê ser�a muito mais brando om seusdis��pulos; essa �e a sua maneira de ser. Eu buso puri�ar apenas om o fogo da severidade: - umauterizante que ultrapassa a tolerânia m�edia. A deliadeza do amor tamb�em �e trans�gurante. Osm�etodos inex��veis e os ben�evolos s~ao igualmente e�ientes se apliados om sabedoria. - Aresentouele: - Voê ir�a a pa��ses estrangeiros onde os brusos assaltos ao ego n~ao s~ao apreiados. Ummestre n~aopoderia divulgar a mensagem da�India, no Oidente, sem um amplo abedal de paiênia aomodat��iae de indulgênia. (Reuso-me a dizer quantas vezes, na Am�eria, eu me lembrei das palavras doMestre! )Embora a linguagem frana de meu guru lhe evitasse um numeroso disipulado durante sua per-manênia na Terra, n~ao obstante, seu esp��rito vive no mundo atual, atrav�es de um n�umero sempreresente de sineros estudantes e seus ensinamentos. Guerreiros omo Alexandre, o Grande, bus-aram reinar sobre terras; mestres omo Sri Yukt�eswar onquistaram um dom��nio mais duradouro -nas almas dos homens.Era ostume do Mestre salientar as faltas singelas, olvid�aveis, de seus dis��pulos om ar de por-tentosa gravidade. Um dia, meu pai visitou Serampore para apresentar seus umprimentos a SriYukt�eswar e esperava, muito provavelmente, ouvir algumas palavras de louvor a meu respeito. Cons-ternado �ou ao lhe ser feito um longo relato de minhas imperfei�~oes. Correu a ver-me.- Pelos oment�arios de seu guru, reio que voê �e um ompleto fraasso! - Meu progenitor osilavaentre as l�agrimas e o riso.S�o havia um motivo para o desagrado de Sri Yukt�eswar naquela oasi~ao: eu estivera tentando,ontra sua deliada sugest~ao, onverter erto homem �a senda espiritual.Com presteza indignada, prourei meu guru. Reebeu-me de olhos baixos, omo se estivesseonsiente de sua ulpa. Foi a �unia vez que vi o divino le~ao humilde ante mim. O momento ��mparfoi saboreado integralmente. 86



- Senhor, por que me julgou t~ao impiedosamente ante meu aturdido pai? Isso foi justo?- N~ao o farei outra vez. - O tom do Mestre era de quem se desulpa.No mesmo instante, �quei desarmado. Com que rapidez o grande homem admitia uma falta! Em-bora nuna mais tivesse perturbado a paz de esp��rito de papai, o Mestre ontinuou implaavelmentea dissear-me onde e quando ele queria.Os novos dis��pulos, om freq�uênia, uniam-se a Sri Yukt�eswar em r��tias exaustivas aos outros.S�abios omo o guru! Modelos de disernimento sem nenhuma breha! Mas quem toma a ofensivan~ao deve apresentar-se indefeso. Os pr�oprios estudantes-ensores fugiam preipitadamente assim queo Mestre, em p�ublio, disparava em dire�~ao a eles algumas ehas de sua aljava anal��tia.- Sensitivas fraquezas ��ntimas, que se revoltam aos menores toques da ensura, s~ao omo partesenfermas do orpo, reuando ao mais deliado ontato. - Eis o oment�ario divertido de Sri Yukt�eswarsobre os fugitivos.Muitos dis��pulos julgam as - palavras e os atos de um guru atrav�es da imagem preonebida quedele formaram. Tais pessoas se queixavam, ami�ude, de que n~ao entendiam Sri Yukt�eswar.- Nem voês ompreendem Deus! - repliquei em erta oasi~ao. Se um santo lhes fosse intelig��vel,voês seriam santos!Em meio a trilh~oes de mist�erios, pode algu�em, respirando em ada segundo o ar inexpli�avel,aventurar-se a exigir que a natureza insond�avel de um mestre seja entendida instantaneamente?Estudantes vinham, e geralmente se iam. Os que ansiavam por um aminho f�ail - o da bene-volênia imediata e o do reonheimento onfortador de seus pr�oprios m�eritos - n~ao o enontravamno eremit�erio. O Mestre ofereia a seus dis��pulos abrigo e orienta�~ao, omo um pastor de rebanhos,para a eternidade, mas muitos estudantes, miseravelmente, demandavam tamb�em o b�alsamo paraseu ego. Eles partiam, preferindo, em vez de humildade, as humilha�~oes inont�aveis da vida. Os raiosardentes de Sri Yukt�eswar, a penetrante luz solar de sua sabedoria, eram exessivamente poderosospara a enfermidade espiritual destes peregrinos. Cedo prouravam algum instrutor menor que lhespermitisse, sob o obertor da adula�~ao, o obstinado sono da ignorânia.Durante meus primeiros meses om o Mestre, experimentei susetibilidade e medo de suas repri-mendas. Logo perebi que suas vivisse�~oes verbais eram realizadas apenas em pessoas que, omoeu, lhe tivessem soliitado esse tratamento disiplinador. Se, entre as onvuls~oes resultantes, al-gum dis��pulo protestava, Sri Yukt�eswar, sem se ofender, volvia ao silênio. Suas palavras nunamostravam �olera, mas eram impessoais em sua sabedoria.As repreens~oes do Mestre n~ao se destinavam a visitantes asuais; raramente fazia observa�~oes aprop�osito dos defeitos alheios, mesmo que fossem bastante manifestos. Mas em rela�~ao aos estudantesque busavam seu onselho, Sri Yukt�eswar sentia s�eria responsabilidade. Valente �e, em verdade, oguru que empreende transformar o min�erio bruto da humanidade, saturada de ego! A oragem de umsanto tem raiz em sua ompaix~ao pelos seres que m�aya desnorteia, os egos trope�antes do mundo.Depois que abandonei o ressentimento subjaente, houve marante der�esimo em meus astigos.De modo sutil��ss��mo, o Mestre derretia-se em relativa lemênia. Com o tempo, demoli todo murode raionaliza�~ao e de subonsiente reserva19, por tr�as do qual a personalidade humana geralmentese esuda. Harmonia om meu guru, sem qualquer esfor�o, foi a reompensa. Desobri que eleera digno de on�an�a, heio de onsidera�~ao pelos outros e sileniosamente amoroso. N~ao sendo19Assinalou o rabi Israel H. Levinthal em uma onferênia em Nova York: \Nosso ser onsiente e subonsiente�e oroado pela superonsiênia. H�a muitos anos atr�as, o psi�ologo inglês F. W. H. Myers sugeriu que `oulto nasprofundezas de nosso ser h�a um monte de lixo e tamb�em uma ara de tesouros'. Em ontraste om a psiologiaque entraliza todas as suas pesquisas no subonsiente da natureza humana, a nova psiologia da super onsiêniafoaliza sua aten�~ao onde se enontra o tesouro: a �unia regi~ao que pode expliar as grandes, altru��stas e her�oiasa�~oes do homem". 87



demonstrativo, ontudo, ele n~ao pronuniava uma s�o palavra de afeto.Meu pr�oprio temperamento �e essenialmente devoional. Foi desonertante, de in��io, desobrirque meu guru, saturado de jnâna mas, na aparênia, seo de bh�akt��20, expressava-se prinipalmenteem termos de fria matem�atia espiritual. �A medida, por�em, que sintonizei om sua natureza, n~aodiminuiu, ao ontr�ario aumentou, a devo�~ao om que me aerava de Deus. Um mestre que alan�oua experiênia direta e pessoal de Deus �e inteiramente apaz de guiar seus v�arios dis��pulos pelosrumos mais adequados �a tendênia essenial de ada um.Verbalmente, minhas rela�~oes om Sri Yukt�eswar eram algo inartiuladas; entretanto, possu��ameloq�uênia oulta. Freq�uentemente enontrei sua assinatura sileniosa em meus pensamentos, tor-nando in�util a linguagem oral. De pernas ruzadas a seu lado, em quietude, eu sentia sua bondadegenerosa in�ltrando-se pai�amente em meu ser.De sua justi�a imparial, o Mestre deu not�avel prova durante as f�erias de ver~ao de meu primeiro anouniversit�ario. Aguardados om bastante anteipa�~ao, seriam aqueles os primeiros meses ininterruptosom meu guru Serampore.- Voê poder�a tomar onta do eremit�erio - Sri Yukt�eswar experimentou prazer om minha hegadaentusi�astia. - Seus deveres ser~ao a reep�~ao aos h�ospedes e a supervis~ao do trabalho dos outrosdis��pulos.Kumar, um jovem oriundo de uma aldeia de Bengala oriental, foi aeito, uma quinzena mais tarde,para reeber treinamento no �ashram. De inteligênia inomum, rapidamente onquistou a afei�~aodo Mestre. Por alguma raz~ao insond�avel, Sri Yukt�eswar n~ao adotou atitude de r��tia em rela�~ao aonovo residente.- Mukunda, deixe que seus deveres sejam agora os de Kumar. Empregue seu pr�oprio tempo emvarrer e ozinhar. - O Mestre deu estas instru�~oes um mês ap�os a permanênia do jovem onoso.Elevado �a lideran�a, Kumar exereu mesquinha tirania dom�estia. Em sileniosa rebeli~ao, osoutros dis��pulos ontinuaram a me prourar para o aonselhamento di�ario. Esta situa�~ao persistiudurante três semanas; ent~ao, ouvi por aaso uma onversa entre o Mestre e Kumar.- Mukunda �e insuport�avel! - dizia o jovem. - O senhor me fez supervisor e, apesar disso, os outrosse dirigem a ele e lhe obedeem.- Por isso, designei Mukunda para a ozinha e voê para a sala de reep�~ao: assim voê viria aompreender que um l��der digno desse nome possui o desejo de servir, n~ao o de dominar. - O tomseo na voz de Sri Yukt�eswar era novo para Kumar. - Voê quis a posi�~ao de Mukunda, mas n~ao apôde manter om m�erito. Regresse agora �a sua oupa�~ao anterior de ajudante de ozinheiro.Ap�os este humilhante inidente, o Mestre adotou de novo em rela�~ao a Kumar sua primeiraatitude, de indulgênia inusitada. Quem pode deifrar o mist�erio da atra�~ao? Em Kumar, nosso gurudesobriu uma fonte enantadora - fonte, entretanto, que n~ao u��a para os ondis��pulos. Apesarde o novo estudante ser obviamente o favorito de Sri Yukt�eswar, n~ao senti tristeza. Idiossinrasiaspessoais, que at�e os mestres possuem, emprestaram uma ria omplexidade ao esquema da vida.Minha natureza raramente �e governada por min�uias; eu estava busando em Sri Yukt�eswar umbenef��io mais alto do que o elogio exterior.Certo dia, Kumar teve para mim, sem motivo, uma express~ao venenosa: �quei profundamenteferido.- Voê tem a abe�a heia de arrogânia a ponto de estourar! Aresentei um aviso uja verdadesentia intuitivamente: A n~ao ser que voê se orrija, algum dia ser�a soliitado a abandonar o �ashram.Com uma risada sar�astia, Kumar repetiu meu oment�ario a nosso guru que aabava de entrarna sala. Esperando uma repreens~ao na ��ntegra, retirei-me humildemente para um anto.20Jnâna, sabedoria; e bh�akti, devo�~ao: duas das prinipais sendas para Deus.88



- Talvez Mukunda tenha raz~ao. - A resposta do Mestre ao jovem brotou om inusitada frieza.Um ano mais tarde, Kumar afastou-se para uma visita ao lar de sua infânia. Fizera aso omissoda sileniosa desaprova�~ao de Sri Yukt�eswar que jamais ontrolara autoritariamente os passos de seusdis��pulos. Quando o jovem regressou a Serampore, alguns meses depois, notava-se nele uma mudan�adesagrad�avel. Desapareeu o orgulhoso Kumar om sua fae serenamente brilhante. �A nossa frenteestava apenas um amponês vulgar que adquirira, durante sua ausênia, m�ultiplos v��ios.O Mestre me hamou e, de ora�~ao sangrando, onsiderou o fato de estar o jovem, agora, inqua-li�ado para a vida mon�astia no eremit�erio.- Mukunda, deixarei a seu argo dar instru�~oes a Kumar para que abandone o eremit�erio amanh~a;eu n~ao o posso fazer! - L�agrimas assomavam aos olhos de Sri Yukt�eswar, mas ele rapidamente sedominou. - Este jovem nuna teria desido tanto se me tivesse esutado, em vez de sair daqui paramisturar-se a ompanhias indesej�aveis. Ele rejeitou minha prote�~ao; o mundo, om suas alosidades,deve ser ainda o seu guru.A partida de Kumar nenhuma alegria me trouxe; melanoliamente me admirava de que algu�em,om o poder de onquistar o amor de um mestre, se dispusesse a responder t~ao depressa �as sedu�~oesmundanas. Os prazeres do vinho e do sexo est~ao enraizados no homem natural: o aprei�a-los nenhumadeliadeza de perep�~ao requer. As atra�~oes dos sentidos s~ao ompar�aveis ao oleandro sempre verde,perfumado por ores de matizes rosados: ada por�~ao da planta �e venenosa21. O pa��s da ura est�aem nosso interior, irradiando essa feliidade que �e prourada egamente em milhares de dire�~oesexternas.- A inteligênia aguda tem duas lâminas - observou o Mestre, erta vez, referindo-se �a mentebrilhante de Kumar. - Pode ser usada onstrutiva ou destrutivamente, �a semelhan�a de uma faa,ou para lanetar o tumor da ignorânia ou para deapitar o pr�oprio indiv��duo. Este segue a dire�~aointeletual orreta s�o depois que reonheeu a impossibilidade de esapar �as leis espirituais.Meu guru onvivia sem onstrangimento om dis��pulos masulinos e femininos, tratando todosomo rian�as. Perebendo a igualdade de suas almas, nenhuma distin�~ao fazia entre eles e nenhumaparialidade demonstrava.- Ao dormir, voês n~ao sabem se s~ao homens ou mulheres - dizia. Assim omo um homem, aorepresentar um personagem feminino, n~ao se torna mulher, tamb�em a alma, personi�ando os doissexos, permanee superior �as quali�a�~oes. A alma �e a imagem imut�avel de Deus e, portanto, est�aaima de quali�ativos.Sri Yukt�eswar nuna evitou as mulheres nem as ulpou de serem ausa da \queda do homem".Salientava que tamb�em as mulheres têm de se defrontar om a tenta�~ao do sexo oposto. Certa vez,perguntei ao Mestre por que um grande santo da antig�uidade hamara �a mulher \a porta do inferno".- Uma jovem deve lhe haver transtornado a paz de esp��rito, quando mo�o. - Meu guru respondeuaustiamente. - Do ontr�ario, teria ausado, n~ao a mulher, mas algum defeito em seu pr�oprioautodom��nio.Se um visitante se atrevia a ontar, no eremit�erio, uma hist�oria maliiosa, o Mestre mantinhasilênio irrepli�avel. - N~ao permita a si mesmo ser fustigado pelo l�atego provoante de um belo rosto- dizia aos dis��pulos. Como podem os esravos dos sentidos apreiar o mundo? Sabores e aromassutis lhes esapam enquanto rastejam no lodo primitivo. Todo disernimento orreto est�a perdidopara o homem afeite �a lux�uria.21\O homem, em seu estado de vig��lia, entrega-se a in�umeros esfor�os para fruir os prazeres sensuais; quando todoo onjunto dos �org~aos dos sentidos se ansa, o homem esquee at�e mesmo do prazer que tem �a m~ao e entrega-se aosono para gozar de desanso em sua alma, sua verdadeira natureza" esreveu Shânkara, o grande Vedant��sta. \Abeatitude ultra-sensual �e assim extremamente f�ail de alan�ar, sendo muito superior aos deleites dos sentidos quesempre terminam em desgosto". 89



Estudantes prourando fugir �a ilus~ao do sexo, induzida por m�aya, reebiam de Sri Yukt�eswaronselho paiente e ompreensivo.- Assim omo a fome, e n~ao a gula, tem um prop�osito leg��timo, tamb�em o instinto sexual foiriado pela Natureza, uniamente para a propaga�~ao das esp�eies, e n~ao para manter aesos, apetitesinsai�aveis - dizia ele. Destruam os maus desejos, agora; do ontr�ario, permaneer~ao om voês ap�oso orpo astral se ter separado de seu inv�oluro f��sio. Mesmo quando a arne �e fraa, a mente deveriaresistir sem pausa.Se a tenta�~ao os assaltar om for�a ruel, ven�am-na por meio da an�alise impessoal e da vontadeindom�avel. Toda paix~ao natural pode ser dominada. Conservem seus poderes. Sejam omo ooeano em sua vasta apaidade, absorvendo todos os rios tribut�arios dos sentidos. Ânsias sensuais,renovadas diariamente, solapam sua paz ��ntima; s~ao omo fendas num reservat�orio, que permitem�as �aguas vitais se perderem no solo deserto do materialismo. O impulso dos maus desejos, potentee ativador, �e o maior inimigo da feliidade humana. Passeiem omo um le~ao do autodom��nio. N~aoonsintam que as fraquezas dos sentidos saltem a seu redor omo sapos.Um verdadeiro devoto termina por se libertar de todas as ompuls~oes instintivas. Ele transmudasua neessidade de afeto humano em aspira�~ao a Deus apenas - amor solit�ario, por ser onipresente.A m~ae de Sri Yukt�eswar morava no distrito de Rana Mahal, em Benares, onde �z a primeira visitaa meu guru. Cheia de gra�a e bondade era, entretanto, mulher de opini~oes bem de�nidas. Um dia,estando de p�e no terra�o de sua asa, observei m~ae e �lho onversando juntos. O Mestre, �a suamaneira serena e sensata, tentava onvenê-la de algo. Evidentemente n~ao teve êxito pois ela abanoua abe�a om grande vigor.- N~ao, n~ao, meu �lho, v�a-se embora, j�a. Suas s�abias palavras n~ao s~ao para mim! N~ao sou suadis��pula!.Sri Yukt�eswar afastou-se sem mais argumentos, semelhante a uma rian�a repreendida. Comoveu-me seu grande respeito pela m~ae, mesmo quando esta adotava atitudes ontr�arias �a raz~ao. Ela o viaapenas omo o seu �lho menino, n~ao omo um s�abio. Havia um enanto no banal inidente; iluminavaum per�l, a natureza invulgar de meu guru, internamente humilde e externamente indobr�avel.As regras mon�astias pro��bem ao swâmi onservar-se atado a la�os mundanos depois de pronuniarvotos solenes. Ele n~ao pode realizar os ritos f�unebres que s~ao obrigat�orios para os hefes de fam��lia.Entretanto, Shânkara reorganizador da veneranda Ordem dos Swâmis, desobedeeu �as presri�~oes.Ap�os a morte da m~ae muito amada, efetuou-lhe a rema�~ao do orpo om fogo eleste que fez surgirerguendo a pr�opria m~ao.Tamb�em Sri Yukt�eswar n~ao tomou onheimento das restri�~oes de maneira menos espetaular.Ao morrer-lhe a m~ae, provideniou os ritos de rema�~ao, junto ao Ganges sagrado, em Benares, ealimentou muitos brâmanes, de aordo om as tradi�~oes da fam��lia hindu.As proibi�~oes sh�astrias destinavam-se a ajudar os swâmis, a transender identi�a�~oes estreitas.Shânkara e Sri Yukt�eswar haviam submergido seus seres integralmente no Esp��rito Impessoal; n~aopreisavam salvar-se por meio de regras. �As vezes, tamb�em, um mestre �nge ignorar, de prop�osito,um ânone, a �m de sustentar a essênia omo superior �a forma e independente desta. Assim, Jesusarranou espigas de trigo em dia de desanso. Aos r��tios inevit�aveis, ele disse: \O s�abado foi feitopara o homem e n~ao o homem para o s�abado".22Exetuando as Esrituras, Sri Yukt�eswar lia pouo. E ontudo, estava invariavelmente a par das�ultimas desobertas ient���as e de outros progressos do onheimento23. Conversador brilhante,22Maros, 2:2723Quando assim o queria, o Mestre podia instantaneamente sintonizar sua mente om a de qualquer homem (umpoder iogue menionado nos Yoga S�utras, 3:19, de Patânjali). Seus poderes omo r�adio humano, e a natureza dospensamentos, s~ao expliados no ap��tulo 15. 90



apreiava troar id�eias sobre in�umeros t�opios om seus h�ospedes. A inteligênia sagaz e o risotravesso de meu guru animavam qualquer disuss~ao. Freq�uentemente grave, o Mestre nuna seahava sombrio. Costumava dizer, itando a B��blia24: \Para busar Deus, os homens n~ao neessitamdes�gurar as faes. Reordem que o enontro om Deus h�a de ser o funeral de todos os pesares".Dentre �l�osofos, professores, advogados e ientistas que vinham ao eremit�erio, alguns, em sua pri-meira visita, hegavam pensando enontrar um religioso ortodoxo. �As vezes, um sorriso desdenhoso,ou um olhar de tolerânia divertida, denuniava os novos visitantes que n~ao esperavam ouvir maisque uns pouos e piedosos lugares omuns. Ap�os onversarem om Sri Yukt�eswar e desobrirem queele penetrava om intui�~ao exata em seus setores de estudos espeializados, era om relutânia quese despediam.Meu guru, omumente, era gentil e af�avel om seus h�ospedes; expressava suas boas-vindas omenantadora ordialidade. Entretanto, os eg�olatras inveterados sofriam, ami�ude, um hoque revi-gorante. No Mestre, deparavam ou om fr��gida indiferen�a ou om oposi�~ao formid�avel; gelo ouferro!Certa oasi~ao, um qu��mio de renome ruzou lan�as om Sri Yukt�eswar. O visitante n~ao admitiaa existênia de Deus, j�a que a iênia n~ao onebera meio algum de torn�a-Lo perept��vel.- O senhor, pois, fraassou inexpliavelmente em suas tentativas de isolar o Poder Supremo emtubos de ensaio! - O olhar do Mestre exprimia severidade. - Reomendo-lhe uma nova experiênia:examine seus pensamentos, sem interrup�~ao, durante vinte e quatro horas. Depois n~ao se admiremais da ausênia de Deus.Um famoso erudito reebeu saudida similar. Aonteeu em sua primeira visita ao �ashram. Asvigas do teto faziam eo ao visitante em sua delama�~ao de passagens do Mah�abh�arata, Upanish�ads25,e bh�asyas (oment�arios) de Shânkara.- Estou esperando ouvi-lo. - O tom de Sri Yukt�eswar era interrogativo, omo se houvesse reinadosilênio absoluto. O erudito �ou perplexo.- Cita�~oes houve superabundantes. - As palavras do Mestre provoavam-me onvuls~oes de riso,enquanto eu sentava de pernas ruzadas em meu anto, a respeitosa distânia do visitante. - Masque oment�ario original pode o senhor forneer, proveniente da singularidade de sua pr�opria vida?Que texto sagrado o senhor assimilou e fez seu? De que forma estas verdades perenes renovaram suanatureza? Agrada-lhe ser uma vitrola vazia, repetindo meaniamente as palavras de outros homens?- Dou-me por venido! - O desgosto do erudito era ômio.N~ao possuo realiza�~ao interna.Pela primeira vez, qui��a, ele ompreendeu que, disernir sobre a oloa�~ao de uma v��rgula n~aoresgata ningu�em do estado de oma espiritual26.- Estes pendentes sem sangue heiram a querosene de lampi~ao27, injusti�adamente - omentou24Mateus, 6:1625Os Upanish�ads ou Vedanta (literalmente, \parte �nal dos Vedas") apareem a ertos intervalos nos quatro Vedase s~ao sum�arios esseniais que formam a base doutrin�aria da religi~ao h��ridu, Shopenhauer exaltou-lhe \os pensamentosprofundos, originais e sublimes", aresentando: \O aesso aos Vedas (em tradu�~oes oidentais dos Upanishads) �e, aosmeus olhos, o maior privil�egio que este s�eulo pode reivindiar em rela�~ao a todos os s�eulos anteriores."26Um jogo de palavras hom�ofonas (a gra�a inglesa de \v��rgula" �e \omma") inevitavelmente perdido na tradu�~ao.Autobiogra�a de um Iogue, traduzida para 14 idiomas, j�a se tornou uma obra l�assia em espiritualidade. Professores de�loso�a em renomadas universidades norte-amerianas est~ao inluindo este livro na bibliogra�a exigida ou reomendadapara seus programas em urso.Paramahansa Yogananda esreveu tamb�em Medita�~oes Meta�sias, Sussurros de Eternidade, Cantos C�osmios, ACiênia da Religi~ao, A M~ae C�osmia, A�rma�~oes Cient���as de Cura, e Condi�~oes de Êxito. Muitos de seus oment�ariosaos vers��ulos da Esritura rist~a e da Esritura hindu foram inlu��dos numa s�erie de Li�~oes destinadas a estudantesde ioga em seus lares.27Alus~ao ao estudo �a luz de querosene entre 1907 a 1917, �epoa deste epis�odio.91



meu guru ap�os a partida do homem astigado. - Consideram a �loso�a omo um brando exer��io degin�astia inteletual. Seus exelsos pensamentos permaneem uidadosamente desvinulados tantoda rueza de sua a�~ao exterior, omo de qualquer agelante disiplina interna!O Mestre salientava, em outras oasi~oes, a futilidade da mera leitura de livros.- N~ao onfunda a ompreens~ao om um vasto voabul�ario omentava ele. - Os esritos sagrados s~aoben�e�os para estimular o desejo de realiza�~ao interna, se um vers��ulo de ada vez for vagarosamenteassimilado. Do ontr�ario, o estudo inteletual ont��nuo pode resultar em vaidade, satisfa�~ao falsa eonheimento indigesto.Sri Yukt�eswar relatou algo de sua pr�opria experiênia ao reeber instru�~oes nas Esrituras. A enafoi um eremit�erio na oresta, em Bengala oriental, onde observou o proedimento de um instrutorrenomado, Dabru Ballav. Seu m�etodo, simultaneamente simples e dif��il, era omum na �India antiga.Dabru Ballav reunira os dis��pulos ao seu redor na solid~ao das selvas. O sagrado Bh�agavad G��ta foiaberto diante deles. Imperturbavelmente miraram uma passagem durante meia hora, depois feharamos olhos. Outra meia hora deorreu. O mestre fez um breve oment�ario. Im�oveis, meditaram outravez, mais uma hora. Por �m o guru falou:- Compreendem agora o vers��ulo?- Sim, senhor - algu�em do grupo aventurou-se a fazer esta a�rma�~ao.- N~ao, n~ao ompletamente. Proure a vitalidade espiritual que deu a estas palavras o poder derejuveneser a �India, s�eulo ap�os s�eulo. - Passou-se outra hora em silênio. O mestre despediu osdis��pulos e voltou-se para Sri Yukt�eswar.- Conhee o Bh�agavad G��ta?- N~ao, senhor; realmente n~ao, apesar de meus olhos e minha mente terem perorrido suas p�aginasmuitas vezes.- Centenas de pessoas responderam-me diferentemente! - O grande s�abio sorriu a meu Mestre,aben�oando-o. - Se algu�em se oupa om a exibi�~ao exterior da riqueza das Esrituras, que tempolhe resta para o silenioso mergulho interno em busa das p�erolas de valor inalul�avel?Sr�� Yukt�eswar dirigia o estudo de seus pr�oprios dis��pulos pelo mesmo m�etodo intensivo de on-entrar a mente num assunto de ada vez. - A sabedoria n~ao �e assimilada om os olhos, mas omos �atomos - dizia ele. Quando sua onvi�~ao de uma verdade n~ao estiver apenas em seu �erebro,mas em todo o seu ser, voê poder�a modestamente dar testemunho de seu signi�ado. - Ele de-senorajava qualquer tendênia que o estudante pudesse ter, de onsiderar o onheimento de obrasliter�arias omo degrau neess�ario �a realiza�~ao espiritual. - Numa �unia senten�a, os r��shis esreveramprofundezas tais que os omentadores eruditos se oupam delas, gera�~ao ap�os gera�~ao - disse ele. -Intermin�avel ontrov�ersia liter�aria �e para mentes vagarosas. Que pensamento liberador mais r�apidoque \Deus �e" ou, simplesmente, \Deus"?O homem, por�em, n~ao regressa failmente �a simpliidade. Raras vezes �e \Deus" o que importa aointeletual, e sim, o que possa ostentar ter aprendido aera Dele. Seu ego se satisfaz em alan�artal erudi�~ao.Homens orgulhosamente onsientes de sua riqueza ou posi�~ao mundana viam-se propensos, napresen�a do Mestre, a aresentar humildade �as suas outras posses. Certa oasi~ao, um magistradoloal soliitou uma entrevista no eremit�erio �a beira-mar, em Puri. O homem tinha reputa�~ao de serruel e tamb�em o poder de nos expropriar do �ashram. Menionei este fato a meu guru. Mas elesentou-se, om ar de quem n~ao se dobra, e nem sequer se ergueu para umprimentar o visitante.Ligeiramente nervoso, sentei-me de pernas ruzadas junto �a porta. Sri Yukt�eswar n~ao me deuordem de busar uma adeira para o magistrado, o qual teve de ontentar-se om um aixote. N~aose onretizaram as �obvias expetativas do visitante de que sua importânia seria erimoniosamente92



reonheida.Seguiu-se uma disuss~ao metaf��sia. O h�ospede emaranhou-se em interpreta�~oes errôneas dasEsrituras. �A medida que sua erteza imergia, sua raiva emergia.- Sabe que fui lassi�ado em primeiro lugar na defesa de tese para o doutoramento? - A raz~ao ohavia abandonado; restava-lhe gritar.- Magistrado, o senhor esquee que esta sala n~ao �e a de seu tribunal repliou o Mestre, sereno. -Desses oment�arios infantis �e poss��vel inferir-se ter sido med��ore a sua arreira na Fauldade. Emtodo o aso, um diploma universit�ario nada tem a ver om a realiza�~ao v�edia. N~ao se produzemsantos �as fornadas, ada ano, omo se produzem ontadores.Depois de um silênio atordoante, o h�ospede riu ordialmente.- Este �e o meu primeiro enontro om um magistrado elestial disse ele. Mais tarde, fez umasoliita�~ao formal, vasada em termos legais, que evidentemente eram parte de sua natureza, para seraeito omo dis��pulo \em est�agio probat�orio".Em diversas oasi~oes, Sri Yukt�eswar, a exemplo da L�ahiri Mah�asaya, desenorajou estudantesimaturos que pretendiam ingressar na Ordem dos Swâmis. \Usar a t�unia ore, quando n~ao se tem arealiza�~ao de Deus, �e iludir a soiedade - disseram ambos os mestres. - Esque�a os s��mbolos exterioresde ren�unia que o podem prejudiar, induzindo a um falso orgulho. Nada disso tem importânia,exeto o seu onstante, di�ario, avan�o espiritual; para obtê-lo, pratique Kriya Yoga".Ao medir o valor de um homem, um santo emprega um rit�erio invari�avel, muito diferente dosambiantes padr~oes do mundo. A humanidade - que se vê a si mesma t~ao variada! - �e vista, porum Mestre, dividida apenas em duas lasses: homens ignorantes que n~ao est~ao prourando Deus ehomens s�abios que est~ao �a proura Dele.Meu guru uidava pessoalmente dos detalhes relativos �a administra�~ao de sua propriedade. Pessoasinesrupulosas, em v�arias oasi~oes, tentaram apossar-se de sua terra anestral. Com determina�~aoe at�e intentando a�~oes judiiais, Sri Yukt�eswar veneu todos os seus oponentes. Sujeitou-se a estasexperiênias penosas, movido pelo desejo de jamais ser um guru mendiante, ou uma arga para seusdis��pulos.Sua independênia �naneira era um dos motivos que desproviam meu Mestre, alarmantementefrano, das ast�uias da diplomaia. Ao ontr�ario dos instrutores que têm de lisonjear aqueles que ossustentam, meu guru era imperme�avel �as inuênias, abertas ou sutis, da riqueza alheia. Nuna ovi pedir dinheiro ou sugerir que lho dessem, para qualquer �nalidade. Em seu eremit�erio, ministravaedua�~ao gratuita a todos os dis��pulos.Um o�ial de justi�a hegou, erto dia, ao �ashram de Serampore para uma intima�~ao legal. Umdis��pulo, de nome Kariai, e eu, o onduzimos �a presen�a do Mestre.A atitude do o�ial de justi�a para om Sri Yukt�eswar foi ofensiva: Far-lhe-�a bem deixar asobsuridades de seu eremit�erio e respirar o honesto ar do Tribunal - disse ele om desprezo. N~ao mepude onter: - Outra palavra sua de insolênia e o atirarei ao h~ao!Avanei amea�adoramente.Kariai tamb�em gritava: - �O infeliz! Como se atreve a trazer suas blasfêmias para dentro destesanto �ashram5O Mestre, por�em, oloou-se em atitude protetora �a frente de quem o insultara: - N~ao �quemexitados por nada. Este homem est�a apenas umprindo seu dever.O o�ial, onfuso om esta reep�~ao heia de ontrastes, apresentou suas desulpas e retirou-seapressadamente.Era assombroso desobrir que um mestre, dotado de vontade ��gnea, fosse t~ao almo internamente.93



Ele enquadrava-se na de�ni�~ao v�edia de um homem de Deus: \Mais suave que a or quando setrata de bondade; mais forte que o trov~ao quando os prin��pios est~ao em jogo."Existem sempre, neste mundo, aqueles que, segundo Browning, \N~ao toleram a luz, sendo, elespr�oprios, obsuros". �As vezes, um desonheido, exaltado por alguma ofensa imagin�aria, ensuravaseveramente Sri Yukt�eswar. Meu imperturb�avel guru ouvia atenta e ortesmente, analisando-se a simesmo para ver se havia algum tra�o de verdade na ausa�~ao. Estas enas traziam �a minha menteurna das observa�~oes inimit�aveis de meu Mestre: \Algumas pessoas tentam ser altas ortando aabe�a, das demais!"A ompostura infal��vel de um santo impressiona mais que qualquer serm~ao. \Quem tarda a seenolerizar, �e superior ao poderoso; e quem governa sua pr�opria mente �e maior que o onquistadorde uma idade."28Com freq�uênia reeti que meu soberano Mestre poderia ter sido, failmente, um imperador ouum guerreiro que teria feito tremer o mundo, se houvesse onentrado sua mente na fama ou nasonquistas terrenas. Em vez disso, ele esolhera investir ontra as idadelas da raiva e do egotismouja queda eq�uivale �a asens~ao do homem.

28Prov�erbios, 16:32. 94



Cap��tulo 13O santo que n~ao dormePor favor, dê-me sua permiss~ao para ir ao Himalaia. Espero, em solid~ao imperturb�avel, atingirininterrupta omunh~ao divina.Certa vez, �e verdade, dirigi estas ingratas palavras a meu Mestre. Aometido por uma dessasilus~oes imprevis��veis que oasionalmente assaltam o dis��pulo, eu sentia resente impaiênia om osdeveres do eremit�erio e os estudos da fauldade. Cirunstânia fraamente atenuante �e que apresenteiesta mo�~ao ap�os seis meses apenas de onvivênia om Sri Yukt�eswar. Eu ainda n~ao avaliara suainomensur�avel estatura espiritual.- Muitos montanheses vivem no Himalaia e, ontudo, n~ao possuem a perep�~ao de Deus. - Aresposta de meu guru veio om lentid~ao e simpliidade. - Proura-se melhor a sabedoria atrav�es deum homem de onsiênia divina que atrav�es de uma ordilheira inerte.Fingindo ignorar a lara insinua�~ao do Mestre de que ele, e n~ao a montanha, era meu instru-tor, repeti minha s�uplia. Sri Yukt�eswar n~ao se dignou mais responder. Tomei seu silênio omoonsentimento { uma interpreta�~ao pre�aria mas onveniente.Em minha residênia em Calut�a, naquela noite, oupei-me om os preparativos da viagem. Aoamarrar alguns objetos dentro de um obertor, lembrei-me de um embrulho similar, sub-reptiiamenteatirado da janela de meu s�ot~ao, alguns anos antes. Perguntei-me se esta seria outra fuga sob m�aestrela, rumo ao Himalaia. Na primeira vez, minha alegria espiritual fora exaltada; esta noite, minhaonsiênia me aigia ao pensamento de abandonar meu guru.Na manh~a seguinte, prourei Behari Pundit, meu professor de sânsrito na Fauldade de IgrejaEsoesa.- Senhor, lembrei-me de que se referiu �a sua amizade por um grande dis��pulo de L�ahiri Mah�asaya.Por favor, dê-me seu endere�o.- Trata-se de Ram Gopal Muzumdar. Eu o hamo de \santo que n~ao dorme". Ele sempre est�aaordado, em onsiênia ext�atia. Sua asa situa-se em Rammajpur, perto de Tarak�eswar.Agradei ao erudito e imediatamente tomei o trem para Tarak�eswar. Esperava sileniar minhasapreens~oes obtendo lien�a do \santo que n~ao dorme" para entregar-me �a medita�~ao solit�aria noHimalaia. Behari Pundit dissera-me que Ram Gopal havia reebido a ilumina�~ao, ap�os muitos anosde pr�atia de Kriya Yoga, em isoladas avernas de Bengala.Em Tarak�eswar, tomei o aminho de um santu�ario famoso. Os hindus lhe têm venera�~ao, a mesmaque os at�olios sentem pelo santu�ario de Lourdes, na Fran�a. In�umeras uras milagrosas oorreramem Tarak�eswar, inlusive uma, de um membro de minha fam��lia.- Sentei-me ali no templo durante uma semana - ontara-me, erta vez, minha tia mais velha. -Observando ompleto jejum, rezei pelo restabeleimento de seu tio Sarada, que padeia de mol�estia95



rônia. No s�etimo dia, uma erva materializou-se em minha m~ao! Fiz das folhas um h�a e dei-o aseu tio. Sua doen�a desapareeu imediatamente e nuna mais voltou.Penetrei no sagrado templo de Tarak�eswar; o altar nada mais ostenta al�em de uma pedra redonda.Sua irunferênia, sem ome�o nem �m, �e uma representa�~ao signi�ativa do In�nito. Na �India, asabstra�~oes �osmias s~ao entendidas at�e pelo amponês iletrado; efetivamente, os oidentais, �as vezes,o têm ausado de viver de abstra�~oes!Minha pr�opria disposi�~ao interior naquele momento era t~ao austera que n~ao me senti inlinado arevereniar o s��mbolo de pedra. Deus deveria ser prourado, reeti, uniamente dentro da alma.Abandonei o templo sem dobrar o joelho e aminhei animadamente em dire�~ao ao vilarejo deRanbajpur, fora dos limites de Tarak�eswar. Eu n~ao tinha erteza do rumo. Meu pedido a umtranseunte, para que me informasse, mergulhou-o, em demorada ogita�~ao.- Ao hegar a uma enruzilhada, vire �a direita e ontinue andando - senteniou ele, a�nal, em tomde or�aulo.Obedeendo �as instru�~oes, vaguei ao longo das margens de um anal. Esureeu; os arredoresdaquela aldeia da selva riaram vida om pisantes vaga-lumes e aulidos de haais pr�oximos. O luarera demasiado tênue para me servir de ajuda. Durante duas horas ontinuei trope�ando.Aben�oado tilintar da sineta de uma vaa! Meus gritos repetidos a�nal aproximaram de mim umampônio.- Prouro Ram, Gopal Bab�u.- Ningu�em om esse nome vive em nossa aldeia. - O tom de voz do homem - era �aspero. - Voê �eertamente um detetive mentiroso.Esperando ver diminu��das as suspeitas de sua mente preoupada por motivos pol��tios, expliquei-lhe, toantemente, a situa�~ao de apuro em que me ahava. Ele me levou �a sua asa e ofereeu-mehospitaleira aolhida.- Rambajpur �e distante daqui - assinalou ele. - Na enruzilhada, voê deveria ter virado �a esquerdae n~ao �a direita.Meu primeiro informante, pensei om tristeza, era uma amea�a de�nitiva para os viajantes.Ap�os uma saborosa refei�~ao de arroz om ut��ula, dhal de lentilhas e aril de batatas om bananasruas, retirei-me para uma pequena ho�a junto ao p�atio, �A distânia, os habitantes do vilarejoantavam, aompanhados de ruidosos mridangas1 e ��mbalos. O sono foi insigni�ante naquela noite;rezei fervorosamente para ser guiado ao reluso iogue, Ram Gopal.Logo que as primeiras estrias de luz da madrugada penetraram pelas fendas de minha houpana,parti para Ranbajpur. Cruzei aidentados ampos de arroz, aminhando penosamente sobre toosde planta espinhosa ortados �a foie e ontornando mont��ulos de argila sea. De vez em quando,ao enontrar um transeunte, ele invariavelmente me dizia que minha meta �nal distava \apenas umakrosha"(era de três quilômetros). Em seis horas, o sol viajara triunfalmente do horizonte ao zênite,mas omeei a sentir que sempre estaria longe de Ranbajpur por \apenas uma krôsha".�As três horas da tarde, meu mundo ontinuava a ser um ampo de arroz intermin�avel. O alorque tombava do �eu inlemente punha-me na iminênia de um inevit�avel olapso. Vi um homemaproximar-se de mim em passo vagaroso. Di�ilmente me atreveria a fazer-lhe a pergunta usual, ommedo de provoar a mon�otona \apenas uma krôsha".O desonheido parou ao meu lado. Magro e de estatura baixa, ele �siamente n~ao ausavaimpress~ao, a n~ao ser por um extraordin�ario par de esuros olhos penetrantes.1Tambores perutidos a m~ao, usados apenas para m�usia devoional.96



- Eu estava planejando deixar Ranbajpur, mas sua inten�~ao era boa, de modo que o esperei. -Saudiu o indiador junto a meu rosto assombrado. - N~ao tem inteligênia para raioinar que, semaviso, suas garras n~ao se ravariam em mim? Aquele professor Behari n~ao tinha nenhum direito delhe dar meu endere�o.Considerando que proeder �a minha pr�opria apresenta�~ao seria mera verbosidade em presen�adeste mestre, permanei alado, um tanto ressentido por sua aolhida. A seguir, ele propôs brusa-mente uma quest~ao.- Diga-me, onde pensa que Deus est�a?- Ora, Ele est�a dentro de mim e de tudo. - Eu pareia, sem d�uvida, t~ao aturdido quanto intima-mente me sentia.- Onipenetrante, heim? - O santo esbo�ou um riso. - Ent~ao, por que, jovem senhor, n~ao fezreverênia ao In�nito no s��mbolo de pedra, ontem, no templo de Tarak�eswar?2 Seu orgulho motivouo astigo de ser posto em rumo falso por um viandante que n~ao se preoupava om re�nadas distin�~oesentre direita e esquerda. Hoje, tamb�em, voê teve um dia perfeitamente desagrad�avel!Conordei, de todo ora�~ao, maravilhado de que um olho onipresente estivesse oulto no inte-rior daquele orpo insigni�ante diante de mim. Uma for�a urativa emanava do iogue; senti-meinstantaneamente refresado e revigorado naquele ampo abrasador.- Todo devoto tende a pensar que sua rota para Deus �e a �unia disse ele. - A ioga, que permiteahar a divindade no interior do homem, �e indubitavelmente a senda mais elevada, omo L�ahiriMah�asaya a�rmou. Mas, ao desobrir o Senhor dentro de n�os, logo O perebemos fora de n�os.Santu�arios de Tarak�eswar e de outros lugares, s~ao, om justi�a, venerados omo entros nuleares depoder espiritual.A atitude de ensura do santo desapareeu; seus olhos tornaram-se suaves, ompassivos. Deu umapalmadinha em meu ombro.- Jovem iogue, perebo que est�a fugindo de seu mestre. Ele tem tudo o que voê preisa; deveriaregressar a ele. - E aresentou: - As montanhas n~ao podem ser seu guru. - O mesmo pensamentoque Sri Yukt�eswar expressara dois dias antes.Os mestres n~ao est~ao oloados sob uma ompuls~ao �osmia que os restrinja a viver nas montanhasapenas. - Meu ompanheiro examinou-me om olhos zombeteiros. - O Himalaia, na �India e no Tibete,n~ao têm o monop�olio de santos. O que algu�em n~ao se d�a ao trabalho de prourar dentro de si, n~aoser�a desoberto transportando o orpo de �a para l�a. Mas assim que o devoto voluntariamente sedisp~oe a ir ao �m do mundo para obter a ilumina�~ao espiritual, seu guru lhe aparee, bem pr�oximo.Sileniosamente onordei, relembrando minha pree no eremit�erio de Benares, seguida pelo en-ontro om Sri Yukt�eswar, em rua repleta de gente.- Voê disp~oe de um quarto pequeno onde possa fehar a porta e estar sozinho?- Sim. - Reeti em omo este santo desia do geral ao partiular om veloidade desonertante.- Essa �e a sua averna. - O iogue lan�ou-me um olhar de ilumina�~ao que jamais esquei. - Essa �ea sua montanha sagrada. Ali �e que ahar�a o reino de Deus.Suas singelas palavras baniram instantaneamente minha longa obsess~ao pelo Himalaia. Numt�orrido ampo de planta�~oes de arroz, despertei de meu sonho de montanhas e neves eternas.Jovem senhor, sua sede divina �e louv�avel. Sinto grande afei�~ao por voê. - Ram Gopal tomouainda minha m~ao e onduziu-me a uma aldeia singular, dentro de uma lareira na oresta. As asasde adobe estavam obertas om folhas de oqueiros e apresentavam, sobre a porta de entrada, r�ustios2\Um homem que n~ao se inlina perante oisa alguma, n~ao pode jamais suportar a arga de si mesmo." - Dostoi-evsky, em \Os Possessos". 97



adornos de ores tropiais re�em-ortadas.O santo me fez sentar na umbrosa plataforma de bambu de sua pequena abana. Ap�os me servirde suo de lima ado�ado e uma pedra de a��uar ândi, dirigimo-nos ao p�atio e assumimos a posi�~aode L�otus. Quatro horas de medita�~ao deorreram. Abri os olhos e vi que a �gura enluarada do iogueontinuava im�ovel. Enquanto eu reordava austeramente a meu estômago que nem s�o de p~ao vive ohomem, Ram Gopal levantou-se.- Vejo que voê tem fome - disse-me. - A omida logo estar�a pronta.Ele aendeu o fogo sob um forno de barro no p�atio. Em pouo tempo, est�avamos omendo arroz edhal, servidos em grandes folhas de bananeira. Meu an�tri~ao ortesmente reusara meu aux��lio nostrabalhos dom�estios da ozinha. Um prov�erbio hindu, \O h�ospede �e Deus", tem mereido respeitosaobservânia na �India, desde tempos imemoriais. Em minhas viagens posteriores pelo mundo, �queienantado ao ver idêntio respeito pelos visitantes manifestar-se nas zonas rurais de muitos pa��ses.O habitante das idades tem o senso da hospitalidade embotado pela superabundânia de rostosestranhos.Os grandes entros omeriais pareiam inrivelmente remotos ao sentar-me de pernas ruzadasjunto ao iogue, no isolamento da pequenina aldeia da selva. O quarto da houpana ahava-se miste-riosamente iluminado por suave brilho. Ram Gopal arrumou alguns obertores rasgados sobre o solo,para servir-me de leito, e sentou-se numa esteira de palha. Subjugado por seu magnetismo espiritual,arrisquei um pedido:- Senhor, por que n~ao me onede o sam�adhi?- Meu querido, eu teria prazer em transmitir-lhe o ontato divino, mas n~ao me abe fazê-lo. -O santo ontemplou-me om olhos semierrados. - Seu mestre oneder-lhe-�a essa experiênia embreve. Seu orpo ainda n~ao est�a su�ientemente a�nado. Assim omo uma pequena lâmpada seriaqueimada por exessiva voltagem, seus nervos, igualmente, n~ao est~ao preparados para a orrente�osmia. Se eu lhe proporionasse o êxtase in�nito agora, voê arderia omo se ada �elula sua seonvertesse em hama.- Voê me pede a ilumina�~ao ontinuou o iogue pensativamente - enquanto eu pr�oprio ismo insig-ni�ante omo sou, e om a poua medita�~ao que �z se onsegui agradar a Deus, e que mereimentopoderei enontrar a Seus olhos no ômputo �nal.- Senhor, n~ao prourou Deus, om toda sineridade, durante longo tempo?- N~ao �z outra oisa. Behari deve lhe haver dito algo de minha vida. Durante vinte anos, oupeiuma gruta sereta, meditando dezoito horas diariamente. Em seguida, mudei-me para uma avernamais inaess��vel e ali permanei por vinte e ino anos, mantendo-me em êxtase durante vinte equatro horas todos os dias. N~ao preisava dormir, pois estava sempre om Deus. Meu orpo onheiamais desanso, pela alma absoluta da superonsiênia, do que poderia obter pela imperfeita pazdo estado subonsiente ordin�ario. Os m�usulos se relaxam durante o sono; mas o ora�~ao, ospulm~oes e o sistema irulat�orio ontinuam a trabalhar inessantemente; n~ao onheem repouso. Emsuperonsiênia, todos os �org~aos internos permaneem em estado de anima�~ao suspensa, eletri�adospela energia �osmia. Por este meio, para mim, vem sendo desneess�ario dormir durante anos. - Earesentou: - Tempo vir em que voê, tamb�em, dispensar�a o sono.- C�eus, o senhor meditou tanto tempo e ainda n~ao tem erteza do favor de Deus? - observei omassombro. - Ent~ao, que esperar para n�os, pobres mortais?- Bem, n~ao vê, querido jovem, que Deus �e a pr�opria Eternidade? Pretender onheê-lo em Suaplenitude, om quarenta e ino anos de medita�~ao, �e expetativa bastante absurda. B�abaj�� nosassegura, entretanto, que at�e uma pequena medita�~ao nos salva do terr��vel temor �a morte e aosestados p�os-morte. N~ao �xe seu ideal de espiritualidade em pequenas montanhas, mas engaste-o naestrela da integral realiza�~ao do Divino. Se pratiar om �rmeza e onstânia, atingi-lo-�a.98



Cativado por esta perspetiva, pedi-lhe mais palavras eslareedoras. Narrou-me a hist�oria ma-ravilhosa de seu primeiro enontro om o guru de L�ahiri Mah�asaya, B�abaj��3. Cera de meia-noite,Ram Gopal sileniou e deitei-me sobre os obertores. Fehando os olhos, vi lampejos pareidos arelâmpagos; meu vasto espa�o interior era uma âmara de luz difusa. Abri os olhos e observei amesma radia�~ao deslumbrante. O quarto tornou-se parte da ab�obada in�nita que eu ontemplavaom a vis~ao interna.O iogue perguntou : - Por que n~ao dorme?- Senhor, omo posso dormir quando relâmpagos fulguram ao meu redor, estejam meus olhosfehados ou abertos?Voê �e aben�oado ao obter esta experiênia. As radia�~oes espirituais n~ao s~ao vistas failmente, -O santo aresentou algumas palavras de afeto.Ao raiar a madrugada, Ram Gopal deu-me torr~oes de a��uar ândi e adiantou que eu devia medespedir. Senti tal relutânia em dizer-lhe adeus, que as l�agrimas deslizaram por meu rosto.- N~ao o deixarei partir de m~aos vazias. - O iogue expressou-se om ternura. - Farei algo por voê.Sorriu e, �xamente, me olhou; eu me tornei im�ovel, omo se tivesse ra��zes no h~ao; vibra�~oes depaz, emanadas do santo, inundaram meu ser. Fui instantaneamente urado de uma dor nas ostas,que me atormentara om intermitênia, durante anos.Renovado, imerso em um oeano de alegria luminosa, n~ao mais horei. Depois de toar os p�esde Ram Gopal, penetrei na selva. Abri aminho, atrav�es de seu emaranhado tropial, e de muitosampos de arroz, at�e hegar a Tarak�eswar.Ali �z uma segunda peregrina�~ao ao santu�ario famoso e prostrei-me de orpo e alma diante doaltar. A pedra irular alargou-se ante minha vis~ao interna, at�e onverter-se nas esferas �osmias:�orbita dentro de �orbita, zona ap�os zona, todas saturadas de divindade.Feliz, tomei o trem, uma hora depois, para Calut�a. Minhas viagens terminaram, n~ao nas monta-nhas imponentes, mas na himalaia presen�a de meu Mestre.

3Ver ap��tulo 33. 99
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Cap��tulo 14Uma experiênia em onsiênia �osmia- Aqui estou, guruj��. - Meu semblante envergonhado falava mais eloq�uentemente do que eu.- Vamos �a ozinha busar algo para omer. - A atitude de Sri Yukt�eswar era t~ao natural omo seapenas horas, e n~ao dias, nos tivessem separado.- Mestre, devo ter-lhe desapontado om minha brusa partida, abandonando meus deveres aqui;pensei que estaria zangado omigo.- N~ao, �e laro que n~ao! A �olera nase uniamente de desejos ontrariados. Eu nada espero dosoutros; logo, suas a�~oes n~ao se podem opor aos meus desejos. N~ao o usaria para meus pr�oprios �ns;somente me faz feliz a sua verdadeira feliidade.- Senhor, ouve-se falar de amor divino em forma vaga, mas hoje estou reebendo um exemploonreto dele atrav�es de seu ang�elio esp��rito! No mundo, at�e mesmo um pai n~ao perdoa failmentea seu �lho, se este abandona os neg�oios paternos sem aviso pr�evio. O senhor, por�em, n~ao demonstrao mais leve aborreimento, apesar de minha partida lhe haver ausado grandes inonvenientes pelasmuitas tarefas inaabadas que deixei atr�as de mim.Nossos olhares, onde l�agrimas intilavam, engolfaram-se um no outro. Uma onda de beatitudeme inundou; eu tinha onsiênia de que o Senhor, sob a forma de meu guru, expandia os pequenosardores de meu ora�~ao at�e alan�ar as vastid~oes do amor �osmio.Pouas semanas haviam deorrido quando entrei na sala-de-estar do Mestre, vazia ent~ao. Euplanejara meditar, mas este louv�avel prop�osito n~ao foi ompartilhado por meus pensamentos deso-bedientes. Eles se dispersavam omo p�assaros diante do a�ador.- Mukunda! - A voz de Sri Yukt�eswar soou, proveniente de um lugar distante.Senti-me t~ao rebelde quanto meus pensamentos. - O Mestre est�a sempre me initando a meditar- murmurei para mim mesmo. - Ele n~ao deveria me perturbar quando sabe o motivo de minha vindaa esta sala.Novamente me hamou; permanei em obstinado silênio. Na tereira vez, seu tom era r��spido.Senhor, estou meditando - gritei, em protesto.- Sei omo est�a meditando - disse meu guru, em voz alta,- Com sua mente dispersa omo folhas numa tempestade! Venha �a. Contrariado e desmasarado,enaminhei-me tristemente para ele,- Pobre rapaz, as montanhas n~ao lhe podem dar o que deseja.- O Mestre falou de maneira ariiosa, onfortadora. Seu olhar tranq�uilo era insond�avel. - Odesejo de seu ora�~ao se realizar�a. 101



Raras vezes Sr�� Yukt�eswar expressava-se por enigmas; eu estava surpreendido. Ele golpeou meupeito levemente, aima do ora�~ao.Meu orpo tornou-se im�ovel omo se tivesse ra��zes; o alento saiu de meus pulm~oes omo se umim~a enorme o extra��sse. Instantaneamente o esp��rito e a mente romperam om sua esravid~ao aof��sio e jorraram de ada um de meus poros omo luz perfurante e uida. A arne pareia morta e,ontudo, em minha intensa luidez, eu perebia que nuna antes estivera t~ao plenamente vivo. Meusenso de identidade j�a n~ao se ahava on�nado �a estreiteza de um orpo, mas abarava os �atomosirundantes. Pessoas em ruas distantes pareiam mover-se suavemente em minha pr�opria e remotaperiferia. Ra��zes de plantas e �arvores eram perebidas atrav�es de uma tênue transparênia do solo;e eu distinguia a interna irula�~ao da seiva.A vizinhan�a inteira surgia desnuda diante de mim. Minha vis~ao frontal omum havia se transfor-mado em vasto olhar esf�erio que perebia tudo simultaneamente. Atrav�es de minha nua vi homensaminhando al�em da distante viela de Rai Ghat e tamb�em notei uma vaa brana aproximando-sepregui�osamente. Quando ela hegou �a porta aberta do �ashram, observei-a omo se o �zesse ommeus dois olhos f��sios. Depois que passou para tr�as do muro de tijolos do p�atio, ontinuei a vê-la,laramente.Todos os objetos dentro de meu olhar panorâmio tremiam e vibravam omo r�apidos �lmes ine-matogr�a�os. Meu orpo, o orpo de meu Mestre, o p�atio om suas olunas, a mob��lia, o assoalho,as �arvores e a luz do sol, tornavam-se, de vez em quanto, violentamente agitados at�e que tudo sefundia num mar luminesente, assim omo os ristais de a��uar, mergulhados num opo de �agua,diluem-se depois de serem saudidos. A luz uni�adora alternava-se om materializa�~oes de forma eas metamorfoses revelavam a lei de ausa e efeito na ria�~ao.Uma alegria oeânia rebentava nas praias serenamente intermin�aveis de minha alma. Atingi arealiza�~ao de que o Esp��rito de Deus �e Beatitude inesgot�avel; Seu orpo ompreende inont�aveisteidos de luz. Um sentimento de gl�oria resente dentro de mim ome�ou a envolver idades,ontinentes, o planeta, os sistemas solares e as onstela�~oes, as tênues nebulosas e os universosutuantes. O osmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma idade vista de alguma distânia�a noite, intilava dentro da in�nidade de meu ser. Para al�em de seus ontornos de�nidos, a luzofusante empalideia ligeiramente nos on�ns mais long��nquos; ali eu via uma radia�~ao branda,nuna diminu��a. Era indesritivelmente sutil; as �guras dos planetas onstitu��am-se de uma luz maisdensa1.Os raios luminosos dispersavam-se oriundos de uma Fonte Perp�etua, resplandeendo em gal�axias,trans�guradas om auras inef�aveis. Vi, repetidas vezes, os fahos riadores ondensarem-se em ons-tela�~oes e depois dissolverem-se em len��ois de transparente hama. Por revers~ao r��tmia, sextilh~oesde mundos transformavam-se em brilho di�afano e, em seguida, o fogo se onvertia em �rmamento.Conhei o entro do emp��reo omo um ponto de perep�~ao intuitiva em meu ora�~ao. Esplendorirradiante partia de meu n�uleo para ada parte da estrutura universal. O beat���o amrita, n�etarda imortalidade, orria atrav�es de mim, om uidez de mer�urio. Ouvi ressoar a voz riadora deDeus, AUM2, a vibra�~ao do Motor C�osmio.De s�ubito, a respira�~ao voltou aos seus pulm~oes. Com desapontamento quase insuport�avel, ons-tatei que havia perdido minha in�nita vastid~ao. Mais uma vez me limitava �a jaula humilhante doorpo, t~ao desonfort�avel para o Esp��rito. Como �lho pr�odigo, eu fugira de meu lar maro�osmio eme enarerara em um estreito miroosmo.Meu guru ontinuava de p�e, im�ovel diante de mim; inlinei-me, no intento de me prostrar aseus santos p�es em gratid~ao por me haver onedido a experiênia da Consiênia C�osmia que t~aoapaixonadamente eu busara. Mas ele me impediu e, retendo-me de p�e, disse om tranq�uilidade:1A luz, omo essênia da ria�~ao, �e expliada no Cap��tulo 30.2\No prin��pio era o Verbo, e o Verbo estava om Deus, e o Verbo era Deus" - Jo~ao, 1:1.102



Voê n~ao deve se embriagar om o êxtase. Muito trabalho ainda resta para voê fazer no mundo.Venha, vamos varrer o h~ao da saada; depois aminharemos ao longo do Ganges.Fui busar a vassoura; o Mestre, eu sabia, estava me ensinando o segredo da vida equilibrada. Aalma deve alargar-se sobre os abismos osmogônios, enquanto o orpo exeuta seus deveres di�arios.Quando Sri Yukt�eswar e eu sa��mos mais tarde, para uma aminhada, eu ainda me enontravaenlevado em inenarr�avel arrebatamento. Eu via nossos orpos omo duas �guras astrais, movendo-sesobre um aminho ao longo do rio uja essênia era de pur��ssima luz.- O Esp��rito de Deus �e o que ativamente sustenta ada forma e for�a no universo; n~ao obstante,Ele �e transendental e paira a s�os no v�auo beat���o e inriado, al�em dos mundos dos fenômenosvibrat�orios3 expliou o Mestre. - Os que alan�am na Terra a realiza�~ao de seu Divino Eu vivem,�a semelhan�a de Deus, uma dupla existênia. Consientemente exeutam sua tarefa no mundo e,todavia, permaneem imersos em beatitude interior. Do ilimitado j�ubilo de Seu pr�oprio ser, o Senhorriou todos os homens. Embora estejam dolorosamente grampeados ao orpo, Deus ontudo esperaque os homens feitos �a Sua imagem oloquem-se aima de todas as identi�a�~oes om os sentidos ereatem sua uni~ao om Ele.A vis~ao �osmia me rendeu muitas li�~oes indel�eveis. Aquietando diariamente meus pensamentos,pude libertar-me da ilus�oria onvi�~ao de que meu orpo era uma massa de arne e ossos, a transitarpelo duro solo da mat�eria. A respira�~ao e a mente inquietas, segundo onstatei, s~ao omo tempestadesque fustigam o oeano de luz, provoando ondas de formas materiais - terra, �eu, seres humanos,animais, p�assaros, plantas. N~ao se pode obter nenhuma perep�~ao do In�nito omo luz Onia, exetoaalmando essas tempestades.Sempre que eu tranq�uilizava os dois tumultos naturais, podia ontemplar as numerosas ondas deria�~ao dissolverem-se num mar reluzente, assim omo os vagalh~oes do oeano, quando um temporalessa, serenamente se liq�uefazem em unidade.Um mestre onede a divina experiênia da Consiênia C�osmia quando seu dis��pulo, pela me-dita�~ao, fortaleeu sua mente a tal grau que as imensas perspetivas n~ao o esmagam. Mera vontadeinteletual ou ompreens~ao n~ao bastam. Somente a adequada amplia�~ao da onsiênia pela pr�atiada ioga e da bh�akti devoional podem preparar algu�em para amorteer o hoque liberador da oni-presen�a.A divina experiênia hega om inevitabilidade natural ao devoto sinero. Seu intenso aneloome�a a atrair Deus om for�a irresist��vel. O Senhor, omo Vis~ao C�osmia, �e atra��do por esse ardormagn�etio para o âmbito de onsiênia de quem O busa.Esrevi, nos �ultimos anos, o poema seguinte, Sam�adhi, tentando transmitir um vislumbre da gl�oriaque se experimenta no êxtase:Esgar�ados os v�eus de luz e sombra,evaporada toda a bruma de tristeza,3\Pois o Pai a ningu�em julga, mas on�ou todo o julgamento ao Filho" (Jo~ao, 5:22). \Nenhum homem jamais viuDeus; o Filho unigênito, que est�a no seio do Pai, nos revelou esse mesmo Pai" (Jo~ao, 1:18). \Deus . . . riou todas asoisas por Jesus Cristo" (Ef�esios, 3:9). \Quem aredita em Mim, far�a as obras que eu fa�o; e obras ainda maiores queestas far�a; porque eu vou a meu Pai" (Jo~ao, 14:12). \O Consolador, que �e o Esp��rito Santo, a quem o Pai enviar�aem meu nome, vos ensinar�a todas as oisas e trar�a todas as oisas �a vossa mem�oria, tudo quanto eu vos disse" (Jo~ao,14:26).Estas palavras b��blias referem-se �a natureza tr��plie de Deus omo Pai, Filho e Esp��rito Santo (Sat, Tat, Aum nasEsrituras hindus). Deus, o Pai, �e o Absoluto Imanifestado, existindo al�em da ria�~ao vibrat�oria. Deus, o Filho, �e aConsiênia de Cristo (Brahma ou Kut�astha Chaitânya) existindo dentro da ria�~ao vibrat�oria; esta Consiênia deCristo �e o \Unigênito" ou �unio reexo do In�nito Inriado. A manifesta�~ao exterior da onipresente Consiênia deCristo �e a \testemunha" (Apoalipse, 3:14), �e Aum, o Verbo, o Esp��rito Santo: divino poder invis��vel, �unio autor,�unia for�a ausal e ativante que sustenta o universo inteiro atrav�es de vibra�~ao. Aum �e o Consolador beat���o, ouvidoem medita�~ao, e revela ao devoto a Verdade �ultima, trazendo \tudo . . . �a mem�oria".103



e tendo, omo veleiro, singrado para longetodo o amanheer de alegria transit�oria,desvaneeu-se a turva miragem dos sentidos.Amor, �odio, sa�ude, enfermidade, vida, morte:extinguiram-se estas sombras falsas na tela-de-proje�~ao da dualidade.A tempestade de m�aya serenou tangidapela varinha de ond~ao da intui�~ao profunda.Presente, passado, futuro j�a n~ao existem para mim,mas somente o hoje eterno, Eu oniuente, Eu onipresente.Planetas, estrelas, poeira de onstela�~oes, globo terrestre,erup�~oes vulânias de atalismos do ju��zo �nal,o forno modelador da ria�~ao,geleiras de sileniosos raios X, dil�uvios de el�etrons ardentes,pensamentos de todos os homens, pret�eritos, atuais, vindouros,toda folhinha de erva, eu mesmo, a humanidade,ada part��ula da poeira universal,raiva, ambi�~ao, bem, mal, salva�~ao, lux�uria,tudo assimilei, tudo transmuteino vasto oeano do sangue de meu pr�oprio Ser indiviso.J�ubilo omburente, multi-ampliado pela medita�~ao,egando meus olhos marejados,explodiu em labaredas imortais de bem-aventuran�a,onsumiu minhas l�agrimas, meus limites, meu todo.Eu sou Tu, Tu �es Eu,o Cognosente, o Conheedor, o Conheido, uni�ados!Palpita�~ao tranq�uila, ininterrupta, paz sempre nova, eternamente viva.Deleite transendente a todas as expetativas da imagina�~ao, beatitude do sam�adhi!Nem estado inonsiente,nem lorof�ormio mental sem regresso volunt�ario,sam�adh�� estende meu reino onsientepara al�em dos limites de minha omplei�~ao mortalat�e a mais long��nqua fronteira da eternidadeonde Eu, o Oeano C�osmio,observo o pequeno ego utuando em Mim.Ouvem-se, dos �atomos, murm�urios movedi�os;a terra esura, montanhas, vales, s~ao l��quidos em fus~ao!Mares uindo onvertem-se em vapores de nebulosas!104



Aum sopra sobre os vapores, desortinando prod��gios mais al�em,oeanos desdobram-se revelados, el�etrons intilantes,at�e que, ao �ultimo som do tambor �osmio4,transfundem-se os fulgores mais grosseiros em raios perenesde beatitude que em tudo se ��n�ltre.Da alegria eu vim, da alegria eu vivo,em sagrada alegria liq�uefa�o-me.Oeano da mente, bebo todas as ondas da ria�~ao.Os quatro v�eus do s�olido, l��quido, gasoso, e luminoso,um ap�os outro, suspensos, transpassados.Eu, em tudo, penetro no imenso Eu.Extintas para sempre as vailantes, tremeluzentes sombras da mem�oria pere��vel;imaulado �e meu �eu mental - abaixo, aima e exelsamente;Eternidade e Eu, um faho de uni~ao.Pequenina bolha de riso, eume onverti no pr�oprio Oeano da Alegria.Sri Yukt�eswar ensinou-me omo repetir essa bendita experiênia �a vontade, e tamb�em omotransmiti-la a outros5 quando seus anais de intui�~ao se enontrarem desenvolvidos.Durante meses, depois da primeira vez, entrei em estado de uni~ao ext�atia, ompreendendo dia-riamente por que os Upanish�ads dizem que Deus �e rasa, \a suprema del��ia". Certa manh~a, por�em,apresentei um problema ao Mestre.- Quero saber, senhor, quando enontrarei Deus?- Voê j�a o enontrou.- Oh, n~ao, senhor, penso que n~ao!Meu guru sorria. - Estou erto de que voê n~ao est�a esperando um personagem vener�avel, ador-nando um trono em algum antinho anti-s�eptio do osmo! Perebo, entretanto, que voê imaginaser a posse de poderes miraulosos a prova de que algu�em enontrou Deus. N~ao! Pode-se adquiriro poder de ontrolar o universo inteiro e, n~ao obstante, desobrir que Deus se esquiva. O avan�oespiritual n~ao se mede pela exibi�~ao de poderes externos, mas apenas pelo profundeza da beatitudealan�ada em medita�~ao. Deus �e sempre renovada alegria. Ele �e inesgot�avel; �a medida que voêprosseguir em suas medita�~oes, durante anos, Ele o fasinar�a om in�nita apaidade inventiva. De-votos omo voê, que enontraram a senda para Deus, nuna sonham tro�a-lo por nenhuma outrafeliidade; Ele �e o sedutor para Quem �e imposs��vel oneber rival. Com que rapidez nos enfastiamosdos prazeres terrenos! O desejo por oisas materiais �e in�ndo; o homem nuna est�a ompletamentesatisfeito e persegue um objetivo ap�os outro. Aquele \algo mais" que ele proura �e Deus, o �unioque pode oneder alegria impere��vel. Anseios exteriores nos expulsam do �Eden interior; ofereemprazeres falsos que apenas arremedam a ventura da alma. Reonquista-se o para��so perdido, ra-pidamente, atrav�es da medita�~ao divina. Sendo Deus a \Eterna Novidade Imprevista", nuna nosfatigamos Dele. Podemos nos enfastiar da beatitude, se ela �e deliiosamente renovada durante todaa eternidade?4Aum, vibra�~ao riadora que exterioriza toda a ria�~ao.5Transmiti a Vis~ao C�osmia a erto n�umero de Kriya Yogis no Oriente e no Oidente. Vê-se um deles, o sr. JamesJ. Lynn, em satn�adhi na fotogra�a fronteira �a pg. . . . 105



- Compreendo agora, senhor, por que os santos hamam de insond�avel a Deus. At�e mesmo a vidaeterna n~ao �e su�iente para aprei�a-lo.- �E verdade; mas Ele tamb�em nos �e pr�oximo, e querido. Depois que a mente foi puri�adade obst�aulos sensoriais por Kriys Yoga, a medita�~ao fornee um duplo omprovante de Deus. Asempre-renovada alegria �e prova de Sua existênia, onvinente para os pr�oprios �atomos de nossoorpo. Al�em disso, ao meditar, enontramos Sua orienta�~ao instantânea. Sua resposta adequada aada di�uldade.- Compreendo, guruj��; o senhor resolveu meu problema. - Sorri, agradeido. - Agora tenhoonsiênia de que j�a enontrei Deus, pois sempre que o j�ubilo da medita�~ao retorna subonsiente-mente durante minhas horas de atividade, sou levado om sutileza a adotar o proedimento orretoem tudo, at�e nos menores detalhes.- A vida humana estar�a sobrearregada de tristeza at�e aprendermos a sintonizar om a VontadeDivina, ujo \Proedimento orreto" resulta freq�uentemente desnorteante para a inteligênia ego��sta- disse o Mestre. Somente Deus d�a onselho sem erro; quem, sen~ao Ele, arrega o peso do osmo?
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Cap��tulo 15O roubo da ouve-or- Mestre, um presente para o senhor! Estas seis enormes ouves-ores foram plantadas por minhasm~aos; uidei de seu resimento om ternura de m~ae que aleita e ria seu �lho. - Apresentei a estade vegetais om um gesto oreado e erimonioso.- Obrigado! - O sorriso de Sr�� Yukt�eswar era de alorosa apreia�~ao. Por favor, guarde-as em seuquarto; preisarei delas amanh~a para um jantar espeial.- Eu aabava de hegar a Puri1 para gozar minhas f�erias de ver~ao em ompanhia de meu guru,em seu eremit�erio �a beira-mar. Constru��do pelo Mestre e seus dis��pulos, o alegre e pequenino retiro,om um andar superior, d�a frente para a ba��a de Bengala.Aordei edo na manh~a seguinte, reanimado pela salgada brisa marinha e o enanto quieto do�ashram. A voz melodiosa de meu guru estava hamando; dei uma vista de olhos �as minhas estimadasouves-ores e aondiionei-as om esmero sob meu leito.- Venham, vamos �a praia. - O Mestre seguia em frente, mostrando o aminho; diversos dis��pulosjovens e eu o segu��amos, em grupo esparso. Nosso guru nos examinava om brando esp��rito r��tio.- Quando nossos irm~aos oidentais aminham, timbram omumente em \aertar o passo". Agora,por favor, marhem em duas �leiras; onservem todos o mesmo passo, ritmiamente. - Sr�� Yukt�eswarobservava se obede��amos; ome�ou a antar: \Meninos marham, ida e volta, em garbosa �leira".Era-me imposs��vel n~ao admirar a failidade om que o Mestre aompanhava o passo r�apido de seusjovens estudantes.- Alto! - Os olhos de meu guru prouravam os meus. - Voê se lembrou de fehar a porta traseirado eremit�erio?- Penso que sim, senhor.Sri Yukt�eswar permaneeu silenioso durante alguns minutos, om um sorriso meio reprimido emseus l�abios. - N~ao, voê se esqueeu - disse ele, a�nal. - A ontempla�~ao divina n~ao se deve tornaruma desulpa para o desuido material. Voê desurou seu dever de salvaguardar o �ashram; deve serpunido.Julguei que ele estivesse obsuramente graejando quando aresentou: - Suas seis ouves-ores,em breve, ser~ao apenas ino.Demos meia volta, obedientes �as ordens do Mestre, e represamos at�e as proximidades do eremit�erio.- Desansem um pouo, todos. Mukunda, olhe �a esquerda, por entre o asario; observe a estradaal�em. Ali, erto homem apareer�a logo, e ser�a o instrumento de seu astigo.1Puri, era de quinhentos quilômetros ao sul de Calut�a, �e uma famosa idade de peregrina�~ao para os devotos deKrishna; seu ulto elebra-se ali, todos os anos, om dois enormes festivais, Snanav�atra e Rathay�atra.107



Esondi meu vexame ao reeber estas india�~oes inompreens��veis. Um amponês logo apareeuna estrada; dan�ava grotesamente e movia os bra�os em torno, gestiulando sem sentido. Quaseparalisado de uriosidade, n~ao despreguei os olhos do hilariante espet�aulo. Quando o homem atingiuum ponto da estrada, de onde desapareia de nossa vista, Sri Yukt�eswar disse: - Agora, ele dar�a meiavolta.O amponês imediatamente mudou de dire�~ao e dirigiu-se para o lado traseiro do eremit�erio.Atravessando um treho arenoso, penetrou na moradia pela porta dos fundos. Eu n~ao a fehara �ahave, onforme dissera meu guru. O homem saiu pouo depois, segurando uma das minhas preiosasouves-ores. Agora ele aminhava em atitude respeitosa, investido da dignidade de possuir.A farsa que se desenvolvia, na qual meu papel pareia ser o de v��tima assombrada, n~ao eradesonertante a ponto de me impedir a persegui�~ao indignada ao ladr~ao. Eu tinha orrido metadedo aminho quando meu Mestre me hamou de volta; saudia-se de riso, da abe�a aos p�es.- Aquele pobre louo ansiava por uma ouve-or - expliou-me entre aessos de hilaridade. -julguei que seria boa id�eia se ele obtivesse uma das suas, t~ao mal guardadas!Corri para meu quarto onde desobri que o ladr~ao, evidentemente padeendo de uma �xa�~ao emvegetais, deixara intoados meus an�eis de ouro, o rel�ogio e o dinheiro, tudo exposto sobre o obertor.Ele preferira engatinhar sob a ama, onde o esto de ouves-ores, ompletamente oulto ao olhaasual, fora o alvo d�oil de seu sinero apetite.Pedi a Sri Yukt�eswar, naquela noite, que me expliasse o inidente (por apresentar, a meu ver,ertos aspetos perturbadores).Meu guru assentiu om a abe�a, lentamente. - Voê ompreender�a, algum dia. A iênia embreve desobrir�a algumas destas leis oultas.Quando, alguns anos mais tarde, notiiou-se a maravilhosa desoberta do r�adio ao mundo atônito,reordei-me da predi�~ao do Mestre. Antiqu��ssimos oneitos de espa�o e tempo foram aniquilados;nenhuma asa era t~ao humilde e estreita que Londres ou Calut�a, nela, n~ao pudessem entrar! A maisobtusa inteligênia se ampliava ante a prova indisut��vel de um aspeto da onipresen�a do homem.O \enredo" da om�edia da ouve-or pode ser entendido melhor por analogia om o r�adio2. Meuguru era um perfeito r�adio humano.Os pensamentos nada mais s~ao que vibra�~oes autil��ssimas movendo-se no �eter. Exatamente omoum r�adio sintonizado apta o n�umero musial que se deseja, em meio a milhares de outros programas,irradiados de todas as dire�~oes, Sri Yukt�eswar fora um reeptor sens��vel a determinado pensamento(o daquele homem simpl�orio, ansiando ardentemente por uma ouve-or), em meio aos in�umerospensamentos das mentes humanas emissoras em todo o mundo. Durante a marha rumo �a praia,t~ao logo aptou o singelo ensejo do ampônio, o Mestre desejou satisfazê-lo. O olho divino deSri Yukt�erwar desobrira o homem, dan�ando ao longo da estrada, antes de tornar-se vis��vel aos2Um r�adio-miros�opio, inventado em 1929, revelou um novo mundo de raios at�e ent~ao desonheidos. \O pr�opriohomem e todas as esp�eies de mat�eria supostamente inerte, emitem sem essar os raies que este instrumento `vê"' -informou a Assoiated Press. - \Aqueles que areditam em telepatia e larividênia enontram nesta not��ia a primeiraprova ient���a da existênia de raios invis��veis que realmente viajam de uma pessoa para outra. Este r�adio-invento�e, na realidade, um espetros�opio de r�adio-freq�uênia. Sua fun�~ao relativa �a mat�eria fria e opaa �e a mesma doespetros�opi, ao revelar as esp�eies de �atomos que omp~oem as estrelas . . . A existênia de tais raios provindos dohomem e de todas as oisas vivas havia sido suspeitada pelos ientistas h�a muitos anos. Hoje temos a primeira provaexperimental de sua existênia. Tal desoberta mostra que todo �atomo e toda mol�eula na natureza �e uma ont��nuaesta�~ao radioemissora . . . Assim, at�e mesmo ap�os a morte, a substânia que onstitui um homem prossegue emitindoesses raios deliados. O omprimento de onda destes raios varia, desde o de ondas mais urtas do que as j�a usadaspelo r�adio, at�e as mais longas. O exame destas ondas �e quase inoneb��vel. Existem milh~oes delas. Uma s�o mol�eulagrande pode emitir um milh~ao de diferentes omprimentos de onda ao mesmo tempo. As ondas mais longas destaesp�eie viajam om a failidade e a rapidez das ondas de r�adio. Existe uma assombrosa diferen�a entre estes novosraios de r�adio e os raios familiares omo os da luz: �e o tempo prolongado, asendendo a milhares de anos, em queestas ondas de r�adio ontinuar~ao sendo emitidas da mat�eria imperturbada."108



dis��pulos. Meu esqueimento de tranar a porta do �ashram dera ao Mestre uma desulpa onvenientepara me privar de um de meus valiosos legumes. Depois de assim funionar omo instrumentoreeptor, Sri Yukt�eswar ent~ao operou, atrav�es de sua poderosa mente, omo esta�~ao emissora ouradiodifusora3. Neste desempenho, ele pudera dirigir om êxito a invers~ao de rumo do amponês eseu enaminhamento para meu quarto, at�e uma �unia das ores omest��veis.A intui�~ao, que �e o guia da alma, surge om naturalidade no homem, nos instantes em que amente se aha alma. Quase todos j�a tiveram a experiênia de um pressentimento inexpliavelmenteorreto, ou transferiram seus pensamentos om exatid~ao a outra pessoa.A mente humana, quando liberta das perturba�~oes ou da \est�atia" da inquietude, tem o poderde realizar todas as fun�~oes dos ompliados aparelhos de r�adio - enviando e reebendo pensamentosou deixando de sintonizar os indesej�aveis. Assim omo a potênia de uma esta�~ao radiodifusora�e regulada pela quantidade de energia el�etria que pode utilizar, a e�iênia de um r�adio humanodepende do grau de for�a de vontade de ada pessoa.Todos os pensamentos vibram eternamente no osmos. Por meio da onentra�~ao profunda, ummestre pode desobrir os pensamentos de qualquer pessoa, viva ou morta. Os pensamentos têm ra��zesde universalidade e n~ao de individualidade; uma verdade n~ao pode ser riada, mas apenas perebida.Todo pensamento errôneo de um homem resulta de uma imperfei�~ao, pequena ou grande, em seudisernimento. O objetivo da iênia da ioga �e aalmar a mente, de modo que, sem distor�~oes, estapossa ouvir o onselho infal��vel da Voz Interior.O r�adio e a televis~ao trouxeram a voz e a vis~ao instantâneas de pessoas remotas, ao onv��vio demilhares de ouvintes e de espetadores: as primeiras d�ebeis insinua�~oes ient���as de que o homem�e esp��rito onipenetrante. Embora o ego, nas mais b�arbaras formas, onspire para esraviz�a-lo, ohomem n~ao �e um orpo on�nado a um ponto no espa�o, mas e, em essênia, alma onipresente.\Fenômenos muito estranhos, prodigiosos e aparentemente improv�aveis, ainda poder~ao oorrer, euma vez onstatados, n~ao nos surpreender~ao mais do que nos surpreende hoje tudo o que a iênianos ensinou no �ultimo s�eulo - delarou Charles Robert Rihet4, Prêmio Nobel de �siologia. Sup~oe-se que fenômenos, agora aeitos por n�os sem surpresa, n~ao provoam nosso espanto porque s~aoompreendidos. Mas a verdade �e outra. Se eles deixaram de nos surpreender, n~ao �e porque sejamompreendidos, mas porque nos s~ao familiares; pois se aquilo que n~ao ompreendemos devesse nossurpreender, ent~ao dever��amos nos surpreender om tudo: - a queda de uma pedra arrojada ao ar, asemente que se onverte em arvalho, o mer�urio que se dilata ao ser aqueido, o ferro atra��do pelo��m~a."\A iênia de hoje �e onheimento insigni�ante . . . As verdades assombrosas que ser~ao desobertaspor nossos desendentes enontram-se agora mesmo a nosso redor, de olhos arregalados postos emn�os, digamos assim; e apesar disso, n�os n~ao as vemos. Mas n~ao basta dizer que n~ao as vemos;n�os n~ao as queremos ver - pois logo que se apresenta um fato imprevisto, om o qual n~ao estamosfamiliarizados, tratamos de situ�a-lo no esquema de lugares-omuns do onheimento adquirido, e nosindignamos se algu�em ousa proeder a experimentos mais avan�ados."Aonteeu um fato humor��stio alguns dias mais tarde, depois de me ter sido roubada, t~ao inglo-riamente, a ouve-or. N~ao se podia enontrar erto lampi~ao de querosene. Tendo eu omprovado,tardiamente, a vis~ao onisiente de meu guru, pensei que loalizar o lampi~ao seria um brinquedo derian�a para ele, e aguardei a demonstra�~ao.O Mestre perebeu minha expetativa. Com gravidade exagerada, interrogou todos os residentesdo �ashram. Um jovem dis��pulo onfessou ter usado o lampi~ao, para ir ao po�o, no p�atio de tr�as.Sri Yukt�eswar deu este onselho solene: - Proure o lampi~ao perto do po�o.3Ver ap��tulo 28.4Autor de Nosso Sexto Sentido. 109



Corri ao po�o; mas do lampi~ao, nada! De rista a��da, regressei a meu guru. Agora ele se riagostosamente, sem remorsos de me haver ausado deep�~ao.- Que l�astima que eu n~ao pudesse gui�a-lo at�e a lâmpada desapareida; n~ao sou adivinho. - Pisandoum olho, aresentou: - Nem mesmo sou um Sherlok Holmes satisfat�orio!Compreendi que o Mestre jamais exibiria seus poderes, quando desa�ado, nem reorreria a elespara qualquer trivialidade.Semanas prazenteiras deorreram. Sr�� Yukt�eswar planejava uma proiss~ao religiosa. Pediu-meque guiasse os dis��pulos atrav�es da idade e pela praia de Puri. O dia festivo (solst��io de ver~ao)amanheeu om intenso alor.- G�uruji, omo posso onduzir os estudantes desal�os sobre as areias ardentes?- Vou ontar-lhe um segredo - respondeu o Mestre. - O Senhor enviar�a um guarda-sol de nuvens;e todos aminhar~ao sem desonforto.Organizei alegremente a proiss~ao; nosso grupo partiu do �ashram om uma bandeira Sat-Sanga5.Desenhada por Sri Yukt�eswar, ostentava o s��mbolo do olho �unio6, o olho teles�opio da intui�~ao.Assim que deixamos o eremit�erio, o �eu toldou-se de nuvens omo se fosse por m�agia. Umhuviso, provoando exlama�~oes espantadas de todos os lados, veio refresar as ruas da idade e apraia esaldante.Os pingos suavizantes tombaram durante as duas horas de des�le. No momento exato em quenosso grupo reentrava no �ashram, nuvens e huva desapareeram sem deixar tra�o.- Vê omo Deus se aperebe de n�os - repliou o Mestre depois que lhe expressei meu agradeimento.- O Senhor responde a todos e trabalha por todos. Ele mandou a huva a meu pedido, e assim tamb�emrealiza qualquer desejo sinero do devoto. Raramente os homens perebem om que freq�uênia Elepresta aten�~ao �as suas prees. Deus n~ao �e parial em favor de uma minoria, mas atende a ada umque Dele se aproxime em on�an�a. Seus �lhos deveriam sempre ter f�e impl��ita na amorosa bondadede seu Pai Onipresente7.Sri Yukt�eswar patroinava quatro festivais por ano, nos equin�oios e solst��ios, para o qual hega-vam dis��pulos de longe e de perto. A elebra�~ao do solst��io de inverno efetuava-se em Serampore;o primeiro a que omparei deixou-me uma bên�~ao permanente.As festividades prinipiaram de manh~a om uma proiss~ao desal�a pelas ruas. Vozes de umaentena de estudantes entoavam suaves ântios religiosos; alguns m�usios toavam auta e kholkart�al (tambores e ��mbalos). O povo da idade, entusiastiamente, junou de ores o aminho, noregozijo de ser desviado de seus afazeres prosaios por nosso ressoante louvor ao bendito nome deDeus. O longo it��ner�ario �ndou no p�atio do eremit�erio. Ali �zemos um ��rulo em redor de nossogurti, enquanto outros dis��pulos espargiam dos bal~oes superiores, sobre n�os, ores de alêndulare�em-abertas.Muitos h�ospedes subiram as esadas para reeber um pudim de hann�a e laranjas. Dirigi-me aum grupo de ondis��pulos que, naquele dia, serviam de ozinheiros. A omida nara esses grandesen�aulos tinha de ser ozinhada fora, em enormes aldeir~oes. Improvisados fornos de tijolos, ondese queimava lenha, produziam fuma�a, provoando l�agrimas; n�os, por�em, r��amos de gozo ao fazer5Sat signi�a literalmente \ser"; da��, \essênia, verdade, realidade"; sanga signi�a \assoia�~ao". Sri Yukt�eswarhamou de Satsanga, \assoia�~ao om a verdade", �a organiza�~ao de seu eremit�erio.6\Se, portanto, o teu olho for �unio, todo o teu orpo ser�a luminoso" (Mateus, 6:22). Durante a medita�~ao profunda,o olho �anio ou espiritual torna-se vis��vel dentro da por�~ao entral da testa. Este olho onisiente �e menionado dev�arios modos nas Esrituras, omo o tereiro olho, a estrela do Oriente, o olho interno, a pomba desendo do �eu, oolho de Shiva, o olho da intui�~ao, et.7\Aquele que implantou o ouvido, n~ao ouvir�a? Aquele que formou o olho, n~ao ver�a? . . . aquele que proporionaonheimento ao homem, n~ao saber�a?" Salmos, 94: 9-10.110



nosso trabalho. Os festivais religiosos na �India nuna s~ao onsiderados um aborreimento; ada umdos devotos faz sua parte om satisfa�~ao, forneendo dinheiro, ou arroz e vegetais, ou seus pr�opriosservi�os.O Mestre logo esteve entre n�os, supervisando os detalhes da festa. Oupado a todo momento, elemantinha-se no ritmo do mais jovem e ativo de seus estudantes.Um sank��rtan (anto em grupo), om aompanhamento de harmônio e tambores perutidos �am~ao, ontinuava no andar superior, Sri Yukt�eswar esutava om disposi�~ao apreiativa; seu ouvidomusial era de uma a�na�~ao perfeita.- Est~ao fora de tom! - O Mestre afastou-se dos ozinheiros e reuniu-se aos m�usios. A melodiafez-se ouvir de novo, mas desta vez orretamente apresentada.O Sama Veda ont�em os mais antigos esritos do mundo sobre iênia musial. Na �India,onsideram-se m�usia, pintura e drama omo artes divinas. Brahma, V��shnu e Sh��va, a TrindadeEterna, foram os primeiros m�usios. Shiva, em seu aspeto de Natar�aja, o Bailarino C�osmio, �erepresentado nas Esrituras omo aquele que deu origem �as in�nitas varia�~oes de ritmo nos proessosde ria�~ao, preserva�~ao e destrui�~ao universais, enquanto Brahma e Visbriu maravam o ompasso:Brahma ao tinir de seus ��mbalos e Vishnu ao fazer soar o sagrado mridânga ou tambor.Sar�aswat��, a deusa da sabedoria, �e simbolizada dedilhando a v��na, m~ae de todos os instrumentosde orda. Krishna, uma enarna�~ao de Visbriu, mostra-se na arte hindu sempre om uma auta, naqual toa a arrebatadora an�~ao que hama de volta a seu verdadeiro lar a alma humana errante nomundo de m�aya ou ilus~ao.As pedras fundamentais da m�usia hindu s~ao as r�agas ou modos, esalas mel�odias �xas. As seisr�agas b�asias rami�am-se em ento e vinte e seis derivadas r�aginis (esposas) e putras (�lhos). Cadar�aga tem um m��nimo de ino notas: uma nota prinipal (v�adi ou rei), uma seund�aria (samav�adiou primeiro ministro), as auxiliares (anuv�adi ou servidores) e uma dissonante (viv�adi, o inimigo).Cada uma das seis r�agas b�asias tem orrespondênia natural om determinada hora do dia,esta�~ao do ano e uma divindade que, presidindo-a, lhe onede erto poder partiular. Assim, aprimeira, Hindôle R�aga, �e ouvida somente de madrugada, na primavera, para evoar no ver~ao, oamor universal; a segunda, Deêpaka R�aga, �e toada �a tarde, o dia para despertar a piedade; atereira, M�egha R�aga, ouve-se ao meio-dia esta�~ao das huvas, a �m de riar oragem; a quarta,Bh�airava R�aga, toa-se nas manh~as de agosto, setembro e outubro, para alan�ar tranq�uilidade; aquinta, Sri R�aga �e reservada aos rep�usulos de outono, para atingir amor puro; a sexta, Malk�unsaR�aga, vibrando �a meia-noite, no inverno, faz o ouvinte valoroso.Os r��shis da antig�uidade desobriram estas leis de alian�a sonora entre a natureza e o homem.Sendo a natureza uma objetiva�~ao de Aum (do Som Primordial ou Verbo Vibrat�orio), o homem podeobter ontrole sobre todas as manifesta�~oes naturais atrav�es do uso de ertos mantras ou antos8.Doumentos hist�orios narram os poderes espantosos possu��dos por Miyan Tan Sen, m�usio da ortede Akbar, o Grande, no s�eulo 16. Reebendo ordem do imperador para antar uma r�aga noturna,enquanto o sol dardejava sobre suas abe�as, Tan Sen entoou um mantra que instantaneamentemergulhou em trevas todos os reintos do pal�aio.A m�usia hindu divide a oitava em vinte e dois sr�utis ou quartos de tom. Estes intervalos mi-8O follore de todos os pa��ses ont�em referênias a enantamentos om poder sobre a natureza. Os��ndios amerianoss~ao bem onheidos por terem desenvolvido rituais sonoros para a huva e o vento. Tan Sen, o grande m�usio hindu,era apaz de apagar o fogo pelo poder de sua an�~ao. Em 1926, Charles Kellog, naturalista da Calif�ornia, demonstrouo efeito da vibra�~ao tonal sobre o fogo, perante um grupo de bombeiros de Nova York. \Passando rapidamente umaro, igual a um aro aumentado de violino, sobre um diapas~ao de alum��nio, ele produziu um hiado semelhante �aintensa est�atia de r�adio. Instantaneamente, a hama amarela do g�as, om sessenta ent��metros de altura, que se moviano interior de um tubo de vidro vazio, dereseu para uma altura de quinze ent��metros e tornou-se uma labareda azulrepitante. Outra tentativa om o aro, e outro hiado vibrat�orio, extinguiu-a."111



rotonais permitem requintados matizes de express~ao musial inating��veis pela esala rom�atia doOidente, de doze semitons. Cada uma das sete notas fundamentais da oitava est�a assoiada namitologia hindu om uma or e o grito natural de um p�assaro ou animal: D�o, om o verde e o pav~ao;R�e, om o vermelho e a otovia (sabi�a); Mi, om a or-de-ouro e a abra; Fa, om o brano amareladoe a gar�a; Sol, om o negro e o rouxinol; L�a, om o amarelo e o avalo; Si, om a ombina�~ao detodas as ores e o elefante.A m�usia hindu registra setenta e duas thatas ou esalas. O m�usio tem liberdade riadora parain�nitas improvisa�~oes em torno da melodia tradiional �xa ou r�aga. Conentra-se no sentimentoou arater��stia ps��quia marante do tema estrutural e borda-o ent~ao at�e os limites de sua pr�opriaoriginalidade. O m�usio hindu n~ao lê notas estabeleidas; ada vez que toa, reveste de novo oesqueleto nu da r�aga, limitando-se freq�uentemente a uma �unia seq�uênia mel�odia, aentuando pelarepeti�~ao todas as suas sutis varia�~oes mirotonais e r��tmias. Bah, entre os ompositores oidentais,ompreendeu o enanto e o poder do som repetitivo, ligeiramente difereniado em uma entena devaria�~oes omplexas.A literatura sânsrita desreve ento e vinte talas ou medidas de tempo. Diz-se que o fundadortradiional da m�usia hindu, Bh�arata, isolou trinta e duas esp�eies de tala no anto de uma otovia.A origem de tala ou ritmo tem sua raiz nos movimentos humanos - os dois tempos do aminhar, ostrês tempos da respira�~ao durante o sono, quando o inalar tem duas vezes a dura�~ao do exalar.A �India sempre reonheeu na voz humana o mais perfeito instrumento de som. A m�usia hindu,por isso, restringe-se quase toda ao registro voal de três oitavas. Pelo mesmo motivo, ali mais sereal�a a melodia (rela�~ao de notas suessivas) que a harmonia (rela�~ao de notas simultâneas).A m�usia hindu �e uma arte subjetiva, espiritual, individualista, ujo �m n~ao �e o brilho sinfôniomas a harmonia pessoal om a Alma C�osmia. Todos os antos famosos da �India foram ompostospor devotos da Divindade. A palavra sânsrita para m�usio �e bh�agavat�ar, \aquele que a Deus antalouvores".Os sank��rtans, ou reuni~oes musiais, s~ao uma forma efetiva de ioga ou disiplina espiritual, ne-essitando onentra�~ao intensa - absor�~ao no âmago do pensamento e do som. Sendo o pr�opriohomem uma express~ao do Verbo Criador, o som exere sobre ele efeito potente e imediato. A grandem�usia religiosa do Oriente e do Oidente onfere alegria ao homem porque ausa um tempor�ariodespertar vibrat�orio de seus entros oultos na espinha9. Nestes beat���os momentos, reaende-seuma apagada mem�oria de sua origem divina.No dia do festival, o sank��rtan, ressoando desde a sala de reuni~oes de Sri Yukt�eswar, no andarsuperior, inspirava os ozinheiros entre as panelas fumegantes. Meus ondis��pulos e eu ant�avamosalegremente os estribilhos e mar�avamos o ompasso, batendo palmas.9O despertar dos entros erebrospinais oultos (h�akras, l�otus astrais) �e o objetivo sagrado do iogue. Os exegetasoidentais n~ao ompreenderam que o ap��tulo do Novo Testamento, o \Apoalipse", ont�em a exposi�~ao simb�olia daiênia da ioga, ensinada por Jo~ao e outros dis��pulos ��ntimos do Senhor Jesus. Jo~ao menionou (Apoa�pse, 1:20) o\mist�erio das sete estrelas" e das \sete igrejas"; estes s��mbolos se referem aos sete l�otus de luz, desritos nos tratadosde ioga omo as \sete portas da armadilha" no eixo erebrospinal. Atrav�es destas \sa��das" divinamente planejadas, oiogue, pela medita�~ao ient���a, esapa da pris~ao do orpo e reassume sua verdadeira identidade omo Esp��rito (Verap��tulo 26).O s�etimo entro, o \l�otus de mil p�etalas" no �erebro, �e o trono da Consiênia In�nita. No estado de ilumina�~aodivina, diz-se que o iogue perebe Brahma ou Deus Criador omo P�admaja, \O nasido do l�otus".A \posi�~ao de l�otus" �e assim hamada porque, nessa pose tradiional, o iogue vê os l�otus (p�admas), de v�arias ores,dos entros erebrospinais. Cada l�otus possui um diferente n�umero de p�etalas ou raios ompostos de prâna (for�avital). Os p�adrnas s~ao tamb�em onheidos omo h�akras ou rodas. A posi�~ao de l�otus (padmi�Isana) mant�em ereta aespinha e onstitui um feho de seguran�a para o orpo ontra o perigo de tombar para a frente ou para tr�as, duranteo estado de transe (sabMIpa sam�adhi); �e, pois, a posi�~ao favorita do iogue em medita�~ao. Contudo, padm�asana podeapresentar ertas di�uldades para o prinipiante, e n~ao deveria ser tentada sem a orienta�~ao de um espeialista emHatha Yoga.(A fotogra�a de Sri Sanyal �e um bom exemplo, neste livro, da posi�~ao de l�otus - ver o ��ndie de ilustra�~oes).112



Ao pôr do sol, hav��amos servido entenas de nossos visitantes om kh��hur�� (arroz e lentilhas), arilde vegetais e pudim de arroz. Estendemos obertores de algod~ao no p�atio; em breve, a assistêniasentava de pernas ruzadas sob a ab�oboda de estrelas, em quietude, atenta �a sabedoria que u��a dosl�abios de Sri Yukt�eswar. Seus disursos p�ublios davam ênfase ao valor de Kriya Yoga, e a uma vidade auto-respeito, alma, determina�~ao, dieta simples e exer��io regular.Um grupo de dis��pulos muito jovens antou alguns hinos sagrados; a reuni~ao terminou om umfervoroso sank��rtan. Das dez horas �a meia-noite, os residentes do �ashram lavaram panelas e a�arolas,e limparam o p�atio. Meu guru hamou-me a seu lado.- Estou satisfeito om seus servi�os, prestados alegremente, hoje e durante os preparativos dasemana que passou. Quero que �que omigo; esta noite, pode dormir em minha ama.Este era um privil�egio que nuna pensei desfrutar. Sentamos um pouo, em divina tranq�uilidade.Dez minutos depois de havermos deitado para dormir, meu Mestre levantou-se e ome�ou a se vestir.- Que suede, senhor? - A alegria de dormir ao lado de meu guru tingiu-se repentinamente deirrealidade.- Penso que alguns estudantes, havendo perdido os trens de baldea�~ao, logo hegar~ao aqui. Vamospreparar alguma omida.- Guruj��, ningu�em vir�a a uma hora da madrugada!- Fique no leito; voê trabalhou arduamente. Mas eu vou ozinhar.Em virtude do tom resoluto de Sri Yukt�eswar, saltei da ama e o segui �a pequena ozinha adjaente�a saada interna do andar superior, de uso di�ario. Arroz e dhal logo estavam fervendo.Meu guru sorriu afetuosamente - Esta noite voê veneu a fadiga e o medo ao trabalho duro;nuna mais o inomodar~ao no futuro.Enquanto ele pronuniava estas palavras de bên�~ao para a minha vida inteira, ouviram-se passosno p�atio. Corri esadas abaixo e dei entrada a um grupo de estudantes.- Querido irm~ao - disse um homem - om que relutânia viemos perturbar o Mestre a esta hora!Cometemos um erro quanto aos hor�arios de trens, mas sent��amos que n~ao era poss��vel voltar paraasa sem haver ontemplado nosso guru.- Ele est�a �a sua espera e at�e lhes prepara, neste momento, uma refei�~ao.Ouviu-se a voz de Sri Yukt�eswar: - Sejam bem-vindos! - Conduz�� os espantados visitantes �aozinha. O Mestre voltou-se para mim, pisando um olho:- Agora que voê obteve as neess�arias omprova�~oes, sem d�uvida est�a satisfeito de que nossosh�ospedes tenham perdido o trem!Meia hora mais tarde, eu o aompanhei a seu dormit�orio, antegozando, a ventura e a honra dedormir ao lado de um guru semelhante a Deus.
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Cap��tulo 16Mais esperto que os Astros- Mukunda, por que voê n~ao arranja um braelete astrol�ogio?- Deveria us�a-lo, Mestre? N~ao reio em astrologia.- N~ao �e quest~ao de ren�a; a atitude ient���a que se deve adotar em qualquer assunto �e a de saberse �e verdade. A lei da gravidade funionou t~ao e�ientemente antes de Newton omo depois dele.O osmos seria positivamente um aos se suas leis s�o pudessem funionar mediante a aprova�~ao daren�a humana. Os harlat~aes trouxeram a antiqu��ssima iênia estelar a seu desr�edito atual. Tantomatem�atia1 omo �loso�amente, a astrologia �e muito vasta para ser abarada orretamente, salvopor homens de profundo entendimento. Se os ignorantes lêem erradamente o �eu, e ali enxergamrabisos em vez de uma esrita, isto �e de se esperar neste mundo imperfeito. N~ao se deve presindirda sabedoria ao dispensar os pretensos s�abios.E meu guru ontinuou: - Todas as partes do mundo riado est~ao ligadas entre si e permutam suasinuênias. O ritmo equilibrado do universo tem sua raiz na reiproidade. O homem, em seu aspetomortal, tem de ombater dois grupos de for�as - primeiro, os tumultos internos do ser, ausados pelamistura de terra, �agua, fogo, ar e elementos et�ereos; segundo, os poderes externos e desintegradoresda natureza. Enquanto o homem luta om sua mortalidade, ele �e afetado por mir��ades de muta�~oesdo �eu e da terra.- Astrologia �e o estudo das rea�~oes do homem aos est��mulos planet�arios. Os astros n~ao têm qualquerbenevolênia ou avers~ao onsiente; eles meramente enviam radia�~oes positivas ou negativas. Por sis�o, n~ao ajudam nem prejudiam a humanidade, mas ofereem um anal l��ito para que se manifesteo equil��brio de ausas e efeitos que, no passado, ada homem pôs em movimento.Uma rian�a nase no dia e hora exatos em que os raios elestes est~ao em harmonia matem�atia om1Referênias astronômias na literatura hindu da antig�uidade permitiram aos eruditos �xar om seguran�a as �epoasem que seus autores esreveram. O onheimento ient���o dos r��shis era muito grande: o Kaush��taki Brâhmanaonsigna fenômenos astronômios exatos, indiando que, em 3100 antes de Cristo, os hindus estavam muito adiantadosem astronomia, a qual tinha o valor pr�atio de determinar os tempos favor�aveis �as erimônias astrol�ogias. Um artigona revista East-West, de fevereiro de 1934, assim se referiu ao Jyotish ou onjunto dos tratados v�edios de astronomia:\Cont�em a tradi�~ao ient���a que manteve a �India na vanguarda de todas as na�~oes da antig�uidade e dela fez a meados busadores de onheimento. Brama Gupta, um dos livros do Jyotish, �e um tratado astronômio que estudafenômenos omo o movimento helioêntrio dos planetas em nosso sistema solar, a obliq�uidade da el��ptia, a formaesf�eria da Terra, a luz reetida da Lua, o movimento di�ario de rota�~ao da Terra em redor de seu eixo, a presen�a deestrelas �xas na Via L�atea, a lei da gravita�~ao, e outros fatos ient���os que s�o vieram �a luz, para o mundo oidental,no tempo de Cop�ernio e de Newton."Os hamados \algarismos ar�abios", de valor inalul�avel para o desenvolvimento da matem�atia no Oidente,hegaram �a Europa no s�eulo 9, trazidos pelos �arabes, mas origin�arios da �India, onde aquele sistema de nota�~ao foraformulado na antig�uidade. Maiores eslareimentos sobre a vasta heran�a ient���a da �India podem ser enontradosem \Hist�oria da Qu��mia Hindu", de sir P. C. Roy; em \Ciênias Positivas dos Antigos Hindus", de B. N. Seal; em\Conquistas Hindus em Ciênias Exatas" e \Fundamentos Positivos da Soiologia Hindu", de B. K. Sarkar; e em\Mat�eria M�edia dos Hindus", de U. C. Dutt. 115



seu arma individual. Seu hor�osopo �e um retrato desa�ante, revelando seu passado inalter�avel e osresultados prov�aveis em seu futuro. Corretamente, por�em, o mapa natal��io s�o pode ser interpretadopor homens de sabedoria intuitiva: estes s~ao pouos.\A mensagem audaz e heraldiamente prolamada atrav�es dos �eus, no momento do nasimento,n~ao tem a inten�~ao de dar ênfase ao destino - o resultado do bem e do mal pret�eritos - mas o dedespertar a vontade humana de esapar de seu ativeiro universal. O que o homem fez, ele podedesfazer. Ningu�em, al�em dele mesmo, foi o instigador das ausas ujos efeitos agora prevaleemem sua vida. Ele pode transender qualquer limita�~ao, em primeiro lugar, porque a riou om suaspr�oprias a�~oes e, em segundo lugar, porque possui reursos espirituais que n~ao est~ao sujeitos �a press~aoplanet�aria."\O medo superstiioso �a astrologia produz autômatos, dependentes, omo esravos, de guiameânia. O homem s�abio derrota seus planetas isto �e, seu passado - transferindo sua �delidade, daria�~ao ao Criador. Quanto mais efetua sua unidade om o Esp��rito, menos pode ser dominado pelamat�eria. A alma �e sempre livre; �e imortal porque n~ao tem nasimento. N~ao pode ser regida pelosastros."\O homem �e uma alma e tem um orpo. Quando situa apropriadamente o seu senso de identidade,deixa para tr�as todos os padr~oes ompuls�orios. Enquanto permaneer onfuso em seu estado ordin�ariode amn�esia espiritual, experimentar�a os grilh~oes insidiosos da lei do ambiente."\Deus �e Harmonia: o devoto que om Ele sintoniza nuna realizar�a uma a�~ao errônea. Suasatividades onordar~ao om o ronômetro natural e exato da lei astrol�ogia. Ap�os a medita�~ao ea pree profundas, ele est�a em ontato om sua onsiênia divina; n~ao h�a poder maior que estaprote�~ao interior."Ent~ao, querido Mestre, por que deseja que eu use uma pulseira astrol�ogia? - Arrisquei estapergunta depois de um longo silênio; eu tentara assimilar a nobre exposi�~ao de Sri Yukt�eswar, aqual ontinha id�eias muito novas para mim.- S�o quando um viajante atingiu sua meta �e que se justi�a o abandono de seus mapas. Durante ajornada, ele se aproveita de qualquer atalho onveniente. Os r��shis antigos desobriram muitos meiosde enurtar o per��odo de ex��lio do homem no mundo ilus�orio. Existem ertas engrenagens na lei doarma que podem ser habilmente ajustadas pelos dedos da sabedoria.\Todos os males humanos se originam de alguma transgress~ao da lei universal. As Esriturassalientam que o homem deve satisfazer as leis da natureza, sem desrever, simultaneamente, daonipotênia divina. Ele deveria dizer: `Senhor, on�o em Ti, e sei que Tu me podes ajudar, masenvidarei todos os esfor�os para reparar qualquer mal que tenha ometido.' Por uma s�erie de meios- pela pree, pelo poder da vontade, pela medita�~ao iogue, pela onsulta aos santos, pelo uso debraeletes astrol�ogios - os efeitos adversos do passado podem ser diminu��dos ou anulados."\Semelhante a uma asa que pode ser equipada om um p�ara-raios de obre para absorver adesarga do relâmpago, o templo do orpo se bene�ia om ertas prote�~oes."\Radia�~oes el�etrias e magn�etias irulam inessantemente no universo; afetam o orpo humano,favor�avel ou desfavoravelmente. H�a milênios atr�as, nossos r��shis estudaram o problema de ombateros efeitos adversos das inuênias �osmias sutis. Os s�abios desobriram que os metais puros emitemuma luz astral, poderoso neutralizante dos inuxos negativos dos planetas. Certas ombina�~oes deplantas tamb�em ajudam. Mais e�iente que tudo s~ao pedras preiosas sem ja�a e n~ao menores quedois quilates."\O emprego preventivo da astrologia raras vezes foi objeto de estudos s�erios fora da �India. Um fatopouo onheido �e que j�oias, natais e misturas de plantas, embora sejam da esp�eie reomendada,s�o têm valor se apresentarem o peso requerido e se o agente terapêutio for usado em ontato om apele." 116



- Senhor, seguirei seu onselho, sem d�uvida, e omprarei um braelete. Estou intrigado om aid�eia de burlar um planeta!- Para prop�ositos gerais, aonselho o uso de um braelete feito de ouro, prata e obre. Mas, paraum prop�osito espe���o, quero que mande fazer um de prata e humbo. - Sri Yukt�eswar aresentouuidadosamente outras instru�~oes.- Guruj��, que \prop�osito espe���o" �e esse?- Os astros est~ao prestes a manifestar um interesse \inamistoso" por voê, Mukunda. N~ao tenhamedo; voê estar�a protegido. Dentro de um mês, seu f��gado lhe ausar�a muitos sofrimentos. Adura�~ao da doen�a est�a �xada em seis meses, mas o uso de seu braelete astrol�ogio enurtar�a oper��odo para vinte e quatro dias.Prourei meu joalheiro no dia seguinte e logo passei a usar o braelete. Minha sa�ude era �otima; apredi�~ao do Mestre esvaiu-se de minha mente. Ele deixou Serampore para visitar Benares. Trinta diasap�os nossa onversa�~ao, senti uma dor repentina na regi~ao do f��gado. As semanas seguintes foramum pesadelo de torturas e mart��rios. Relutando em perturbar meu guru, pensei que suportariavalentemente minha prova sozinho.Vinte e três dias de supl��io, por�em, debilitaram minha resolu�~ao; tomei o trem para Benares.Ali, Sri Yukt�eswar umprimentou-me om inusitado alor, mas n~ao me deu oportunidade de lheontar meus infort�unios em partiular. Muitos devotos visitaram o Mestre nesse dia, uniamentepelo d�arshan2. Enfermo e negligeniado, sentei-me num anto. S�o depois da refei�~ao da noite �e queos h�ospedes todos partiram. Meu guru hamou-me �a saada otogonal da asa.- Voê deve ter vindo por ausa de sua doen�a do f��gado. - Sri Yukt�eswar desviava de mim os seusolhos; ele aminhava de um lado para o outro, �as vezes intereptando o luar. - Deixe-me ver, voêest�a doente h�a vinte e quatro dias, n~ao �e assim?- Sim, senhor.- Fa�a o exer��io de estômago que lhe ensinei.- Se soubesse a imensid~ao de meu sofrimento, Mestre, n~ao exigiria exer��ios de mim. - N~aoobstante, �z uma d�ebil tentativa para obedeê-lo.- Voê diz que sente dor; a�rmo que voê n~ao tem nenhuma. Como existir esta ontradi�~ao? -Meu guru �xou em mim seus olhos interrogativos.Fiquei deslumbrado e, a seguir, inteiramente possu��do de al��vio e de j�ubilo. N~ao mais sentiao tormento ont��nuo que me onservara quase sem dormir durante semanas; �as palavras de SriYukt�eswar, a agonia desapareeu omo se nuna tivesse existido.Fiz men�~ao de ajoelhar-me a seus p�es, em agradeimento, mas ele rapidamente me impediu.- N~ao seja infantil; levante-se e admire a beleza da luz sobre o Ganges. - Os olhos do Mestre,por�em, intilavam felizes, enquanto em silênio eu me mantinha de p�e a seu lado. Compreendi, porsua atitude, que ele desejava que eu sentisse n~ao ter sido ele, mas Deus, Quem me urara.At�e hoje uso o pesado braelete de prata e humbo, um momento daquele dia - de um tempodistante e sempre evoado om arinho - quando mais uma vez desobri estar vivendo om umpersonagem verdadeiramente sobre-humano. Em oasi~oes posteriores, ao trazer meus amigos a SriYukt�eswar para que os urasse, ele invariavelmente reomendava j�oias ou o braelete3, enalteendoseu uso omo um ato de sabedoria astrol�ogia.Eu tinha preoneitos ontra a astrologia, desde a infânia, em parte porque observara que muitaspessoas se prendem a ela servilmente, e em parte devido a uma predi�~ao feita pelo astr�ologo de minha2A bên�~ao que ui para o dis��pulo, �a simples ontempla�~ao do guru.3Ver ap��tulo 25. 117



fam��lia: \Três vezes asar�a, �ando vi�uvo duas vezes." Preoupado om o assunto, demorei-me apensar sobre ele, sentindo-me igual a uma abra �a espera do sarif��io diante do altar de um tr��pliematrimônio.- Voê ter�a de se resignar ao seu destino - omentou meu irm~ao Ananta. - Seu hor�osopo esritopredisse orretamente que voê fugiria de asa para o Himalaia na meninie, mas que o for�ariam avoltar. A previs~ao de seus asamentos tende tamb�em a resultar erta.Tive, erta noite, a lara intui�~ao de que a profeia era inteiramente falsa. Ateei fogo ao perga-minho do hor�osopo, oloando as inzas num inv�oluro de papel onde esrevi: \Sementes do armapassado n~ao podem germinar quando torradas no fogo da sabedoria divina." Coloquei-o em lugarvis��vel. Ananta imediatamente leu meu oment�ario desa�ador.- Voê n~ao pode destruir a verdade t~ao failmente omo queimou esse rolo de pergaminho. - Meuirm~ao teve uma risada desdenhosa.O fato �e que, em três oasi~oes antes de atingir a puberdade, minha fam��lia tentou ontratar meunoivado. Em todas as oasi~oes reusei assentir a seus planos4, sabendo que meu amor a Deus eramais irresist��vel que qualquer sugest~ao astrol�ogia do passado.- Quanto mais profunda �e a experiênia direta que um homem tem de Deus, mais ele exereinuênia sobre o universo inteiro por suas vibra�~oes espirituais sutis, e menos o afeta o uxo dosfenômenos. - Estas inspiradoras palavras do Mestre retornavam om freq�uênia �a minha mente.Em algumas oasi~oes, eu disse aos astr�ologos que seleionassem os meus piores per��odos, de aordoom as india�~oes planet�arias, pois, ainda assim, levaria a termo qualquer tarefa que me impusesse amimmesmo. E verdade que meu suesso em tais �epoas foi preedido por di�uldades extraordin�arias.Minha onvi�~ao, entretanto, sempre foi justi�ada: a f�e na prote�~ao divina e o uso orreto da vontadeonferida por Deus ao homem s~ao for�as mais poderosas que as inuênias provindas do �rmamento.Vim a ompreender que a insri�~ao dos astros, �a hora do nasimento, n~ao signi�a que o homemseja um fantohe de seu passado. A mensagem deles �e, antes, um aiate ao orgulho; o pr�oprio�eu proura despertar o prop�osito humano de ser livre de toda limita�~ao. Deus riou ada homemomo alma, dotado de individualidade e, portanto, essenial �a estrutura do universo, seja no papeltempor�ario de oluna ou, de parasita. Sua liberdade �e �nal e imediata, se assim o quiser; n~ao dependede vit�orias externas, mas internas.Sri Yukt�eswar desobriu a aplia�~ao matem�atia, �a nossa era atual, de um ilo equinoial de 2400anos5. O ilo divide-se em um Aro Asendente e outro Desendente, ada um om 12.000 anos.Cada Aro abrange quatro Y�ugas ou Idades, hamadas K�ali, Dwap�ara, Tr�eta e S�atya.Meu guru determinou, por v�arios �alulos, que o �ultimo K�ali Y�uga, 500 anos depois de Cristo. AIdade de Ferro, om a dura�~ao de 1.200 anos, foi um per��odo de materialismo; terminou era de 1.700anos anos, foi um per��odo de materialismo; terminou era de 1700 anos depois de Cristo. Esse anodeu in��io a Dwap�ara Y�uga, uma etapa de 2.400 anos de desenvolvimento el�etrio e atômio: a �epoado tel�egrafo, r�adio, avi~oes e outros anuladores do espa�o. Tr�eta Yuga, Idade de Prata, de 3.600 anos,ome�ar�a em 4.100 de nossa era; este per��odo se araterizar�a pelo onheimento generalizado dasomunia�~oes telep�atias e de outros aniquiladores do tempo. Durante os 4.800 anos de S�atya Y�uga,�ultima �epoa no Aro Asendente, a inteligênia do homem, estando supremamente desenvolvida,trabalhar�a em harmonia om o plano divino. Um Aro Desendente de 1.200 anos (a iniiar-se omuma Idade de Ouro Desendente de 4.800 anos) prinipiar�a ent~ao para o mundo (em 12.500 A.D.);o homem gradualmente mergulhar�a na ignorânia. Estes ilos s~ao as rondas eternas de m�ava, os4Uma das jovens esolhidas por minha fam��lia, omo poss��vel noiva para mim, asou-se mais tarde om meu primo,Prabhas Chandra Ghose, vie presidente de Yogôda Sat-Sanga Soiety of �India (�liada a SRF de Los Angeles).5Estes ilos s~ao expliados na primeira parte do livro de Sri Yukt�eswar, \A Ciênia Sagrada", edi�~ao de SRF, LosAngeles. 118



ontrastes e relatividades de, mundo dos fenômenos6. Os homens, um por um, esapam �a pris~ao dadualidade do universo riado, �a medida que despertam para a onsiênia de sua divina unidade, ade riaturas, insepar�aveis do Criador.O Mestre ampliou minha ompreens~ao, n~ao s�o da astrologia, mas tamb�em das Esrituras domundo. Coloando os textos sagrados na mesa imaulada de sua mente, ele era apaz de disse�a-losom o esalpelo de seu raio��nio intuitivo e distinguir entre os erros e interpola�~oes dos eruditos eas verdades tais omo os profetas as expuseram pela primeira vez.\Fixa os olhos na ponta do nariz." Esta interpreta�~ao inexata do Bh�agavad G��ta7, amplamenteaeita por eruditos orientais e tradutores oidentais, ostumava susitar divertida r��tia do Mestre.- A senda do iogue j�a �e bastante singular - omentava ele. Por que aonselh�a-lo tamb�em a fazer-sevesgo? O verdadeiro signi�ado de nas��kagrâm �e \ome�o do nariz" e n~ao \t�ermino do nariz". Estetem origem no ponto entre as sobranelhas, sede da vis~ao espiritual8.Um aforismo Sânkhya9 a�rma: �Iswar ashidha10 (\O Senhor da Cria�~ao n~ao pode ser deduzido" ou\Deus n~ao se prova"). Baseados prinipalmente nesta senten�a, muitos eruditos hamam de ate��stiatoda a �loso�a Sânkhya.- Este verso n~ao �e ate��stio - expliou Sri Yukt�eswar. - Signi�a simplesmente que o homemn~ao-iluminado, dependente de seus sentidos para todos os julgamentos �nais, n~ao pode, por meiodeles, provar Deus, que ontinua, por isso, desonheido e n~ao-existente. Os verdadeiros adeptos deSânkhya, om imperturb�avel perep�~ao interior, nasida da medita�~ao, ompreendem que o Senhor�e existente e ognos��vel.O Mestre expliava a B��blia rist~a om admir�avel lareza. Foi de meu guru indiano, desonheidopara a Cristandade, que aprendi a pereber a essênia imortal da B��blia e a ompreender a verdade naa�rma�~ao de Cristo - ertamente a mais emoionante e intransigente que j�a se pronuniou \Passar~aoo �eu e a terra, mas minhas palavras n~ao passar~ao."11Os grandes mestres da �India modelam suas vidas pelos mesmos ideais divinos que animaram Jesus;estes homens pertenem �a sua prolamada fam��lia: \Quem �zer a vontade de meu Pai, que est�a no6As Esrituras hindus situam a �epoa atual de mundo dentro do K�ali Y�uga de um ilo universal inomparavelmentemais longo que o simples ilo equinoial de 24.000 anos, a que Sri Yukt�eswar se refere. O ilo universal das Esriturastem a extens~ao de 4.300.560.000 anos, e equivale a um Dia da Cria�~ao ou o tempo de vida atribu��do ao nosso sistemaplanet�ario em sua forma presente. Esta vasta ifra alulada pelos r��shis baseia-se na rela�~ao entre a dura�~ao do anosolar e um m�ultiplo de Pi (3,14159: rela�~ao entre a irunferênia e o diâmetro do ��rulo). A dura�~ao de vida paratodo um universo, segundo os antigos videntes, �e de 314.159.000.000.000 anos solares, ou \Uma Idade de Brahma".As Esrituras hindus delaram que um planeta omo o nosso �e dissolvido por uma destas duas raz~oes: os habitantesem onjunto ou se tornam ompletamente bons ou ompletamente maus. A mente do planeta gera, desse modo, umpoder que liberta os �atomos ativos uja permanênia juntos formava um orpo no �rmamento. Publiam-se horrendosprogn�ostios, em ertas oasi~oes, sobre um iminente \�m do mundo". Os ilos planet�arios, entretanto, suedem-seem ordem, de aordo om um plano divino. Nenhuma desintegra�~ao da Terra oorrer�a de imediato; nosso planetaainda tem pela frente, em sua forma atual, numerosos ilos equinoiais asendentes e desendentes.7Cap��tulo 6:13.8\A andeia do orpo �e o olho; logo, se teu olho for �unio, todo o teu orpo ser�a luminoso; se, por�em, for mau,tamb�em o teu orpo ser�a tenebroso. Cuida, pois, de que a luz que est�a em ti n~ao seja trevas." (Luas, 11:34-35) (Notado Autor)Na B��blia, em inglês, lê-se \single eye" e \evil eye". Vers~oes latinas e neolatinas da B��blia habituaram o leitor auma interpreta�~ao moral deste vers��ulo, traduzindo \olho �unio" por \olho simples", inoente, moral; e \olho mau"ganhou o sentido de tenebroso, perverso, imoral. Entretanto, \olho �unio" refere-se ao olho ��mpar na testa, �unio quepermite ver o orpo luminoso ou astral do homem, orpo a que se refere, ali�as, o resto da frase do evangelista. \Olhomau" �e o que pouo vê, ou nada vê, men�~ao aos dois olhos f��sios sob a testa, improf��uos por s�o enxergarem o mundof��sio de três dimens~oes egos para mais re�nadas freq�uênias vibrat�orias.9Um dos seis sistemas de �loso�a hindu. Sânkhya ensina a emanipa�~ao �nal atrav�es do onheimento de vinte eino prin��pios, ome�ando om prak��ti ou natureza, e terminando om pur�usha ou alma.10Aforismos de Sânkhya, 1:92.11Mateus, 24:35. 119



�eu, �e meu irm~ao, minha irm~a, minha m~ae"12. \Se perseverardes em minha palavra", salientou oCristo, \ent~ao sereis meus dis��pulos e onheereis a verdade e a verdade vos libertar�a"13. Livres,todos senhores de si mesmos, os Cristos-iogues da �India s~ao membros da onfraria imortal: a dos queobtêm o onheimento libertador do Pai �unio.- A hist�oria de Ad~ao e Eva �e inompreens��vel para mim! - observei om vivaidade, erta vez, emminhas primeiras lutas om a alegoria. - Por que Deus astigou, n~ao s�o o asal ulpado, mas todasas gera�~oes inoentes ainda por naser?O Mestre divertia-se, mais om minha veemênia que om minha ignorânia. - O Gênese �eprofundamente simb�olio e n~ao se pode ompreendê-lo pela interpreta�~ao literal - expliou ele. - A\�arvore da vida" �e o orpo humano; a oluna vertebral assemelha-se a uma �arvore invertida, tendoomo ra��zes os abelos do homem, e omo galhos, os nervos sensoriais e motores. A �arvore do sistemanervoso ostenta muitos frutos apetitosos: as sensa�~oes da vista, do som, do olfato, do gosto e do tato.Estes, o homem tem permiss~ao de desfrutar; mas lhe foi proibida a experiênia do sexo, a \ma�~a"no entro do orpo (\no meio do jardim")14.\A serpente representa a energia enrolada na base da espinha, a que estimula os nervos sexuais.Ad~ao �e a raz~ao, Eva �e o sentimento. Quando o impulso sexual subjuga a emo�~ao ou onsiênia-de-Eva em qualquer ser humano, sua raz~ao ou Ad~ao tamb�em suumbe."15Deus riou a esp�eie humana materializando os orpos do homem e da mulher pela potênia deSua vontade; Ele dotou a nova esp�eie om o poder de riar �lhos de idêntia maneira imaulada oudivina16. At�e ali, ao manifestar-se omo alma individualizada, Deus se limitara aos animais, regidospelo instinto e desprovidos das potenialidades da raz~ao plena; ent~ao, fez os primeiros orpos huma-nos, simboliamente hamados Ad~ao e Eva. Para estes orpos, a �m de prosseguirem vantajosamentena evolu�~ao asensional, Ele transferiu as almas ou essênia divina de dois animais17. Em Ad~ao ouhomem a raz~ao predominou; em Eva ou mulher, o sentimento prevaleeu. Assim se manifestou adualidade ou polaridade subjaente ao mundo dos fenômenos. Raz~ao e sentimento permaneem nopara��so da alegria ooperativa, enquanto a mente humana n~ao �e iludida pela energia serpentina daspropens~oes animais18.\O orpo humano, portanto, n~ao resultou da evolu�~ao dos orpos animais; Deus o produziu porum ato espeial de ria�~ao. As formas animais eram muito rudes para expressar a divindade emplenitude; semente ao homem e �a mulher, desde a sua origem foram onferidos entros oultos naespinha e o L�otus de mil p�etalas, potenialmente onisiente, no �erebro."\Deus, ou a Consiênia Divina presente no interior do primeiro asal riado, aonselhou-os a fruirde todas as formas de sensibilidade, om uma exe�~ao: as sensa�~oes sexuais. Estas foram proibidas, a�m de que a humanidade n~ao se enredasse no m�etodo animal, inferior, de proria�~ao. A advertêniapara que n~ao reavivassem mem�orias bestiais arquivadas no subonsiente passou desperebida. Vol-tando atr�as, �a forma de reprodu�~ao dos seres brutos, Ad~ao e Eva onheeram a queda do estado dealegria eleste que era pr�oprio do homem, perfeito em sua origem."12Mateus, 12:50.13Jo~ao, 8:31-32. S~ao Jo~ao deu testemunho: \Mas a quantos o reeberam, ele deu o poder de se tornarem �lhos deDeus, aos que rêem em seu nome (aos que se estabeleeram na onipresente Consiênia Cr��stia)". Jo~ao, 1: 12.14\Podemos omer os frutos das �arvores do jardim; mas do fruto da �arvore que est�a no meio do jardim, Deus disse:N~ao omereis dele, nem o toareis, sen~ao morrereis". Gênese, 3:2-3.15\A mulher que me deste por ompanheira, deu-me da �arvore e eu omi. A mulher disse: A serpente me enganoue eu omi." Gênese, 3:12-13.16\Assim, Deus riou o homem �a Sua pr�opria imagem; �a imagem de Deus o riou; riou-os homem e mulher. E Deusos aben�oou e lhes disse: Cresei e multipliai-vos, e povoai a terra, e dominai-a." Gênese, 1:27-28.17\E o Senhor Deus formou o homem do barro da terra e soprou-lhe nas narinas o h�alito da vida; e o homemtornou-se uma alma vivente", Gênese, 2:7.18\Mas a serpente (for�a sexual) era mais sutil que qualquer animal do ampo (qualquer outro sentido do orpo)."Gênese, 3:1. 120



\Ao 'pereberem que estavam nus' perderam sua onsiênia de imortalidade, onforme a ad-vertênia de Deus; oloaram-se sob a lei f��sia, segundo a qual ao nasimento f��sio deve seguir-se amorte f��sia."\O onheimento do 'bem e do mal' prometido a Eva pela 'serpente' refere-se �as experiêniasdual��stias e opostas que todos os mortais sob o dom��nio de m�aya devem gozar e sofrer. Sujeitando-se �a ilus~ao, pelo uso inorreto de sua raz~ao e sentimento, ou onsiênia-de-Ad~ao-e-Eva, o homemrenunia a seu direito de entrar no jardim paradis��ao da divina auto-su�iênia19. A ada ser humanoabe a responsabilidade de restituir seus pais ou natureza dual �a harmonia uni�ada ou �Eden."Ao terminar Sri Yukt�eswar o seu disurso, olhei om novo respeito as p�aginas do Gênese.- Querido Mestre - disse eu - pela primeira vez sinto obriga�~ao �lial para om Ad~ao e Eva!20

19\E o Senhor Deus plantou um jardim a leste no �Eden; e ali oloou o homem que havia riado." Gênese, 18.\Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do �Eden para ultivar o solo do qual sa��ra." Gênese, 3:23. O primeirohomem, riado por Deus, tinha sua onsiênia entralizada no olho ânio onipotente, na testa ('a leste'). Os poderesoniriadores ele sua vontade, foalizados nesse ponto, perderam-se quando o homem ome�ou a 'ultivar o solo' de suanatureza f��sia.20A vers~ao hindu da hist�oria de \Ad~ao e Eva" �e ontada no vener�avel purâna, Sr��mad Bhag�avata. O primeiro asal,homem e mulher (seres em forma f��sia), hamavam-se Swayambhuva Manu (\homem nasido do Criador") e suaesposa Satarupa (\verdadeira imagem"). Seus ino �lhos asaram-se om os Prajapatis (seres perfeitos que podiamassumir forma orporal); destas primeiras fam��lias divinas naseu a ra�a humana.Nuna, no Oriente ou no Oidente, ouvi algu�em expliar as Esrituras rist~as om t~ao profunda perep�~ao internaomo Sri Yukt�eswar. \Os te�ologos interpretaram mal as palavras de Cristo - disse o Mestre - em tais passagensomo `Eu sou o aminho, a verdade e a vida: ningu�em vem ao Pai sen~ao por mim.' (Jo~ao, 14:6). Jesus jamais disseque ele era o �unio Filho de Deus, e sim, que nenhum homem pode atingir o Absoluto-aima-de-Quali�a�~oes, o Paitransendente al�em da ria�~ao, antes de manifestar o Filho ou Consiênia Cr��stia atuante dentro da ria�~ao. Jesus,que atingira ompleta uni�a�~ao om a Consiênia-de-Cristo, identi�ava-se om esta vis~ao que seu pr�oprio ego h�amuito tempo fora dissolvido."Quando Paulo esreveu: \Deus . . . riou todas as oisas por Jesus Cristo" (Ef�esios, 3:9) e quando Jesus disse: \Antesque Abra~ao fosse, eu sou" (Jo~ao, 8:58), a transparente essênia destas palavras �e: impessoalidade,Uma forma de ovardia espiritual leva muita gente mundana a areditar omodamente que apenas um homem foio Filho de Deus. \Cristo foi singularmente riado - raioinam - ent~ao omo posso eu, um simples mortal, imit�a-Lo?"Todos os homens, por�em, foram divinamente riados e dever~ao, algum dia, obedeer ao mandamento de Cristo: \Sedeperfeitos omo �e perfeito vosso Pai Celestial" (Mateus, 5:48). \Vede, om que grande amor o Pai nos favoree, a pontode sermos hamados os Filhos de Deus" (1 Jo~ao, 3:1).O entendimento da lei do arma e de seu orol�ario, a reenarna�~ao (ver nota no ap��tulo 43), �e evidente emnumerosas passagens da B��blia; por exemplo, \Quem derrama o sangue do homem, pelo homem ter�a seu sanguederramado" (Gênese, 9:6), Se todo assassino deve, por sua vez, ser morto \pelo homem", o proesso reversivo exige,obviamente, em muitos asos, mais de uma vida. As leis ontemporâneas, deididamente, n~ao s~ao bastante r�apidas!A Igreja Crist~a primitiva aeitou a doutrina da reenarna�~ao, exposta pelos Gn�ostios e por numerosos Padres,inlusive S. Clemente de Alexandr��a, o famoso Or��genes (ambos do s�eulo 3) e S. Jerônimo (s�eulo 5). A doutrinafoi delarada heresia, pela primeira vez, no ano 553 depois de Cristo, pelo segundo Con��lio de Constantinopla.Naquele tempo, muitos rist~aos julgaram que a doutrina da reenarna�~ao ofereia ao homem um palo, no espa�oe no tempo, amplo demais para enoraj�a-lo a lutar pela salva�ao imediata. Mas as verdades suprimidas onduzemdesnorteantemente a uma hoste de erros. Milh~oes de pessoas n~ao utilizaram sua \�unia vida" para busar a Deus, esim, para desfrutar este mundo - t~ao singularmente ganho e de t~ao breve dura���o para ser perdido para sempre! Averdade �e que o homem se reenarna na Terra at�e reonquistar onsientemente seu status omo Filho de Deus.121



122



Cap��tulo 17Sasi e as três sa�ras- Voê e meu �lho têm Sri Yukt�eswarj�� em t~ao alta onsidera�~ao que irei dar-lhe uma olhadela. - Otom de voz do dr. Narayan Chunder Roy deixava subentendido que ele edia �a extravagânia de doisidiotas. Esondi minha indigna�~ao, segundo as melhores tradi�~oes de pros�elito.Meu ompanheiro, irurgi~ao-veterin�ario, era um delarado agn�ostio. Seu jovem �lho Santosh mesupliara que tomasse algum interesse por seu pai. At�e ent~ao, minha inestim�avel ajuda se limitara aser invis��vel.O dr. Roy aompanhou-me no dia seguinte ao eremit�erio de Serampore. Depois que o Mestre lheonedeu breve entrevista, assinalada quase toda por est�oio silênio de ambas as partes, o visitantepartiu brusamente.- Por que voê traz um morto ao eremit�erio? - Sri Yukt�eswar olhou-me interrogativamente, assimque a porta se fehou nas ostas do �etio de Calut�a.- Senhor! O veterin�ario est�a bem vivo!- Mas em breve estar�a morto.Tive um hoque. - Senhor, isto ser�a um golpe terr��vel para seu �lho. Santosh ainda espera que otempo mude as id�eias materialistas de seu pai. Suplio-lhe, Mestre, auxilie este homem.- Muito bem: porque �e voê quem implora. - A fae de meu Guru permaneia impass��vel. - Esseorgulhoso irurgi~ao de avalos est�a om diabetes em estado avan�ado, mas n~ao o sabe. Dentro dequinze dias, air�a de ama. Os m�edios desistir~ao de trat�a-lo, omo um aso perdido - ele tem oprazo natural de seis meses para abandonar a Terra. Todavia, gra�as ao interesse que voê demonstra,naquela data ele ser�a urado. Com uma ondi�~ao, por�em: voê ter�a de onseguir que ele use umbraelete astrol�ogio. Ele, sem d�uvida, por�a obje�~oes, om a violênia de um de seus avalos antesde uma opera�~ao. - O Mestre riu-se.Ap�os um silênio, durante o qual reeti na melhor maneira de Santosh e eu empregarmos a artede persuadir om adula�~oes o doutor, o Mestre fez outras revela�~oes.- Assim que o homem sarar, aonselhe-o a n~ao omer arne Ele, entretanto, n~ao atender�a �aadvertênia; seis meses mais tarde, exatamente quando estiver sentindo a melhor disposi�~ao, air�amorto.Meu guru aresentou: - A prolonga�~ao da vida deste indiv��duo por seis meses lhe �e onedidauniamente porque voê a supliou.No dia seguinte, sugeri a Santosh que enomendasse um braelete rio joalheiro. Dentro de umasemana estava pronto, mas o dr. Roy reusou-se a us�a-lo.- Minha sa�ude �e perfeita. Voê nuna me impressionar�a om supersti�~oes astrol�ogias. - O doutor123



olhou-me beliosamente.Lembrei-me, divertido, de que o Mestre o havia omparado, om toda raz~ao, a um avalo teimoso.Outros sete dias passaram; de s�ubito, o doutor adoeeu e humildemente onsentiu em usar o braelete.Duas semanas mais tarde, o m�edio que o atendia me disse que seu paiente era um aso perdido.Forneeu pormenores horripilantes sobre os espasmos ausado pelo diabetes.Saudi a abe�a, negativamente: - Meu guru a�rmou que o dr. Roy, ap�os estar enfermo duranteum mês, ver-se-�a urado.O m�edio arregalou os olhos, inr�edulo. Uma quinzena mais tarde, prourou-me om jeito dequem se desulpa:- O dr. Roy reuperou-se por ompleto! - exlamou. O aso mais espantoso de minha experiênia.Nuna antes vi um agonizante voltar atr�as t~ao inexpliavelmente. Seu guru deve ser, em verdade,um profeta om o dom de urar!Depois de um enontro om o dr. Roy, em que lhe repeti o onselho de Sri Yukt�eswar sobre aelimina�~ao da arne de sua dieta, n~ao voltei a ver o homem durante seis meses. Certa noite, ele sedeteve para uma onversa omigo, ao me enontrar sentado no p�ortio da asa de minha fam��lia emGurpar Road.- Diga a seu instrutor que, gra�as �a alimenta�~ao de arne todos os dias, reuperei integralmenteminhas for�as. Suas id�eias nada ient���as sobre dieta n~ao tiveram qualquer inuênia sobre mim. -Realmente, o dr. Roy pareia a pr�opria imagem da sa�ude.No dia seguinte, de sua asa situada no quarteir~ao vizinho, Santosh veio orrendo at�e mim: - Estamanh~a, papai aiu morto!Este aso onstituiu uma de minhas mais estranhas experiênias om o Mestre. Ele urou o rebeldeveterin�ario, apesar da desren�a deste, e prolongou por seis meses o prazo natural de vida daquelehomem na Terra, uniamente por ausa de minha fervorosa s�uplia. Sri Yukt�eswar demonstravabondade sem limites ao responder �a pree urgente de um devoto.Meu mais orgulhoso privil�egio era trazer olegas de esola para onheerem meu guru. Muitosdeles punham de lado - no �ashram, pelo menos! - sua apa aadêmia de etiismo religioso, emmoda.Um de meus amigos, Sas��, passou v�arios e venturosos �ns de semana em Serampore. O Mestreafei�oou-se imensamente ao rapaz e lamentava que este levasse uma vida partiular t~ao b�arbara edesregrada.- Sasi, se voê n~ao se reformar, dentro de um ano estar�a perigosamente enfermo. - Sri Yukt�eswarolhou para meu amigo om afetuosa exaspera�~ao. - Mukunda �e testemunha; n~ao diga mais tarde quen~ao o avisei.Sasi riu-se. - Senhor, deixarei a seu argo onseguir que a suave aridade do osmos se interessepelo meu triste aso! Meu esp��rito quer, mas minha vontade �e fraa. O Mestre �e meu �unio salvadorna Terra; n~ao aredito em mais nada e em mais ningu�em.- Pelo menos, voê devia usar uma sa�ra azul de dois quilates. Isso o ajudaria.- N~ao tenho dinheiro bastante para omprar uma. Seja omo for, querido g�uruj��, se di�uldadessurgirem, aredito plenamente que o senhor me proteger�a.- Daqui a um ano, voê me trar�a três sa�ras - respondeu Sri Yukt�eswar. - Elas ser~ao in�uteis,ent~ao.Varia�~oes desta onversa oorriam om regularidade. - N~ao posso me reformar! - dizia Sasi omdesespero ômio. - E minha on�an�a no senhor, Mestre, �e mais preiosa para mim que qualquerpedra! 124



Um ano transorreu. Certo dia, eu visitava meu guru em asa de seu dis��pulo Naren Bab�u, emCalut�a. Aproximadamente �as dez horas da manh~a, quando Sr�� Yukt�eswar e eu est�avamos sentadosna sala de reep�~ao do andar superior, ouvi abrir-se a porta de entrada da asa. O Mestre endireitou-me, r��gido.- �E aquele Sasi - observou gravemente. - Um ano se foi; seus dois pulm~oes tamb�em se foram. Eledesdenhou meu onselho; diga-lhe que n~ao o quero ver.Meio atordoado pela severidade de Sri Yukt�eswar, desi a esada orrendo. Sasi subia.- Oh, Mukunda! Espero que o Mestre esteja aqui; tive o pressentimento de que estaria.- Sim, mas ele n~ao deseja ser perturbado.Sasi rompeu em l�agrimas e, esbarrando em mim, subiu orrendo. Arrojou-se aos p�es de SriYukt�eswar, ali depondo três formosas sa�ras.- Guru onisiente os m�edios dizem que tenho tuberulose pulmonar. D~ao-me apenas três mesesde vida! Humildemente imploro sua ajuda; sei que me pode salvar!- N~ao �e demasiado tarde agora para se preoupar om sua vida? V�a-se embora om suas j�oias;j�a se foi o tempo em que poderiam ser �uteis. O Mestre, ent~ao, sentou-se omo es�nge, em silênioinexor�avel, pontuado pelos solu�os do jovem que rogava miseri�ordia.Tive a onvi�~ao intuitiva de que Sri Yukt�eswar estava simplesmente experimentando a profundi-dade da f�e de Sasi em seu divino poder de urar. N~ao �quei surpreendido quando, uma hora depois,o Mestre voltou o olhar ompassivo para meu prostrado amigo.- Levante-se, Sasi, que alvoro�o voê faz em asa alheia! Devolva as sa�ras ao joalheiro; elasonstituem agora um gasto desneess�ario. Mas arranje um braelete astrol�ogio e use-o. N~ao tema;em pouas semanas estar�a urado.O sorriso de Sasi iluminou sua fae des�gurada pelas l�agrimas, omo sol repentino sobre umapaisagem �umida. - Bem-amado Guru, devo tomar os rem�edios presritos pelos m�edios?- Como quiser: tome ou iogue fora, pouo importa. �E t~ao ��mposs��vel voê morrer de tuberuloseomo seria a lua troar de lugar om o sol. - Sri Yukt�eswar aresentou brusamente: - V�a-se embora,j�a, antes que eu mude de id�eia!Com uma reverênia emoionada, meu amigo partiu depressa. Visitei-o repetidamente, duranteas semanas seguintes, e me onsternava enontr�a-lo em ondi�~oes ada vez piores.- Sasi n~ao durar�a mais que esta noite. - Estas palavras de seu m�edio e o espet�aulo de meuamigo, ent~ao reduzido quase a um esqueleto, �zeram-me partir a toda veloidade para Serampore,Meu guru dediou fria aten�~ao ao relato solu�ante que lhe �z.- Por que vem aqui me aborreer? Voê j�a me ouviu garantir que Sasi se urar�a.Curvei-me diante dele om grande temor e retirei-me em dire�~ao �a porta. Sri Yukt�eswar n~ao pro-nuniou qualquer palavra de despedida; mergulhou, por�em, em silênio; om os olhos sem pestanejar,entreabertos, sua vis~ao viajou a outro mundo.Regressei imediatamente �a asa de Sasi, em Calut�a. Com espanto, ahei meu amigo sentado noleito, bebendo leite.- Oh, Mukunda! Que milagre! H�a quatro horas atr�as, senti a presen�a do Mestre no quarto; meussintomas terr��veis desapareeram instantaneamente. Sinto que, gra�as a ele, estou restabeleido porompleto.Em pouas semanas, Sasi apresentava-se mais orpulento e om melhor sa�ude do que nuna1. Suarea�~ao �a ura, por�em, tingiu-se de ingratid~ao: ele raramente visitava Sr�� Yukt�eswar! Meu amigo1Em 1936, um amigo informou-me de que Sasi ainda gozava de exelente sa�ude.125



disse-me um dia, que se arrependia t~ao profundamente de sua maneira de viver anterior que lhe davavergonha enarar o Mestre.Apenas pude onluir que a enfermidade de Sasi tivera o efeito de fortaleer sua vontade e, porontraste, o debilitar sua ortesia.Os primeiros dois anos de meu urso na Fauldade da Igreja Esoesa hegavam ao �m. Minhafreq�uênia �as aulas havia sido muito espor�adia; estudara o m��nimo neess�ario para me onservarem paz om minha fam��lia. Regularmente, dois professores partiulares vinham �a minha asa; re-gularmente, eu me ahava ausente; distingo pelo menos esta �unia regularidade em minha arreiraaadêmia!Na �India, a aprova�~ao ap�os dois anos de esola superior d�a um diploma intermedi�ario (IntermediateArts); o estudante tem mais dois anos em perspetiva para obter o grau universit�ario Bahelor ofArts).Os �ultimos exames para obten�~ao do diploma intermedi�ario assomavam �a minha frente, omomaus press�agios. Corri a Puri, onde meu guru passava algumas semanas. Com a vaga esperan�a deque ele me autorizaria a n~ao ompareer �as provas �nais, falei-lhe de minha falta de preparo.Sri Yukt�eswar sorriu onsoladoramente. - Voê desempenhou seus deveres espirituais de todo oora�~ao e n~ao podia evitar que seus trabalhos esolares fossem negligeniados. Aplique-se diligente-mente a seus livros na pr�oxima semana; voê esgotar�a sua prova�~ao, sem fraasso.Voltei a Calut�a, suprimindo �rmemente todas as razo�aveis d�uvidas que, �as vezes, me assaltavam.Examinando a montanha de livros sobre minha mesa, sentia-me omo um viajante perdido na selva.Um longo per��odo de medita�~ao me trouxe a inspiradora id�eia de eonomizar esfor�os. Abrindoada livro ao aaso, eu estudava somente as p�aginas postas diante de minha vista. Depois de seguireste proedimento dezoito horas por dia, durante uma semana, onsiderei-me um perito na arte depreparar-me para exames �a �ultima hora.Os dias seguintes trouxeram, nas salas de exame, a justi�a�~ao daquele m�etodo, segundo todas asaparênias, de puro aaso. Passei em todas as provas, embora om nota m��nima. As feliita�~oes deminha fam��lia e de amigos misturavam-se omiamente a exlama�~oes que tra��am o pasmo.Em seu regresso de Puri, Sr�� Yukt�eswar tinha para mim uma agrad�avel surpresa.Seus estudos em Calut�a aabaram - disse ele, - Provideniarei para que voê siga os dois �ultimosanos de estudo universit�ario aqui mesmo em Serampore.Isto me pôs onfuso. - Senhor, n~ao h�a urso universit�ario ompleto - nesta idade. - A �unia esolasuperior de Serampore ofereia apenas o urso de dois anos e o orrespondente diploma intermedi�ario.O Mestre teve um sorriso de travessura. - Sou demasiado velho para sair por a��, a reolherdonativos a �m de estabeleer uma Fauldade para voê. Suponho que terei de arranjar este neg�oioatrav�es de alguma outra pessoa.Dois meses mais tarde, o professor Howells, diretor da Fauldade de Serampore, anuniou aop�ublio que tivera êxito em levantar os fundos neess�arios para ofereer um urso de quatro anos.A Fauldade de Serampore tornou-se uma se�~ao da Universidade de Calut�a. Fui um primeirosestudantes ali matriulados, omo andidato ao t��tulo universit�ario.- G�uruj��, quanta bondade, a sua, omigo! Meu ardente desejo era deixar Calut�a e poder estaronsigo todos os dias em Serampore. O professor Howells nem imagina quanto deve �a sua ajudasileniosa.Sri Yukt�eswar ontemplou-me om �ngida severidade. - Agora voê n~ao ter�a de perder tantashoras nos trens; quanto tempo livre para seus estudos! Talvez voê venha a ser um estudante amenos que se prepara �a �ultima hora, e um estudioso sistem�atio a mais. Seu tom, por�em, areia de126



onvi�~ao.2

2Sri Yukt�eswar, omo tantos outros s�abios, preoupava-se om a tendênia materialista da edua�~ao moderna.Pouas esolas exp~oem as leis espirituais para obter a feliidade ou ensinam que a sabedoria onsiste em dirigir apr�opria vida no \temor de Deus", isto �e, na reverênia ao seu pr�oprio Criador.Os jovens, ouvindo hoje em dia, nas esolas seund�arias e fauldades, que o homem �e um mero \animal superior",tornam-se, om freq�uênia, ateus. N~ao tentam qualquer explora�~ao da alma nem se onsideram a si mesmos, em suanatureza essenial, \imagens de Deus". Emerson observou: - \S�o o que temos dentro de n�os �e o que podemos verfora. Se n~ao enontramos deuses �e porque n~ao abrigamos nenhum". Quem imagina que sua natureza animal �e a �uniarealidade, est�a morto para as aspira�~oes divinas.Um sistema eduaional que n~ao apresenta o Esp��rito omo o Fato entral da existênia do homem, est�a ofereendoav��dya, onheimento falso. \Tu dizes: sou rio, e minhas posses aumentam, e de nada preiso; e ignoras que �es umdesgra�ado, e miser�avel, e pobre, e ego, e nu". (Apoalipse, 3:17).Ideal era a edua�~ao da juventude, na �India da antig�uidade. Aos nove anos, o aluno era reebido \omo �lho" numaguruk�ula (o lar de um guru e de sua fam��lia, omo loal de aprendizagem). \O jovem moderno emprega anualmenteum oitavo de seu tempo na esola; o hindu ali passava todo o seu tempo", esreve o professor S. V. Venk�at�eswara emCultura hindu atrav�es dos s�eulos (vol. 1., Lorigmans, Green e Co.). Havia um sentimento sadio de solidariedade eresponsabilidade, e ampla oportunidade para o exer��io de autoon�an�a e individualidade. Havia um alto padr~ao deultura, de disiplina auto-imposta, e severa onsidera�~ao pelo dever, pela a�~ao altru��sta e pelo sarif��io, ombinadosom o respeito a si mesmo e a reverênia aos outros; um alto padr~ao de dignidade aadêmia e tini senso . . . da nobrezae dos grandes objetivos da vida humana". 127
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Cap��tulo 18Um maometano, autor de prod��giosH�a anos atr�as, exatamente neste mesmo quarto, agora oupado por voê, um maometano, apaz demaravilhas, realizou quatro prod��gios diante de mim!Sri Yukt�eswar fez esta a�rma�~ao durante sua primeira visita a meus novos alojamentos. Imedia-tamente ap�os a matr��ula na Fauldade de Serampore, eu alugara um quarto numa pens~ao vizinha,hamada Panthi. Era uma antiquada mans~ao de tijolos, de frente para o Ganges.- Mestre, que oinidênia! Estas paredes, de pintura reente, est~ao, na realidade, impregnadasde velhas reorda�~oes? - Com redobrado interesse, irunvaguei o olhar pelo quarto, mobiliado omsimpliidade.- E uma longa hist�oria. - Meu guru sorriu �as suas reminisênias. - O nomeado faquir1 era AfzalKhan. Adquirira seus extraordin�arios poderes em virtude de um enontro asual om um ioguehindu.\- Filho, tenho sede: traga-me um pouo de �agua. - Um sanny�asin oberto de p�o fez, erta vez,este pedido a Afzal, ent~ao adolesente, numa pequena aldeia de Bengala oriental."\- Mestre, sou maometano. Como pode o senhor, um hindu, aeitar beber de minhas m~aos?"- Sua sineridade me agrada, meu �lho. N~ao obede�o �as regras de ostraismo ditadas por set�ariossem Deus. V�a, traga-me �agua, depressa.\A respeitosa obediênia de Afzal foi reompensada por um olhar afetuoso do iogue."\- Voê possui bom arma por suas vidas anteriores - omentou ele solenemente. - Vou lheensinar erto m�etodo de ioga que lhe dar�a dom��nio sobre um dos reinos invis��veis. Os grandespoderes que obtiver dever~ao ser empregados uniamente em �ns dignos; jamais por ego��smo! Pereboinfelizmente! - que voê trouxe do passado algumas sementes de tendênias destrutivas. N~ao permitaque germinem, regando-as om novas a�~oes m�as. A omplexidade de seu arma anterior �e tal quevoê deve utilizar esta vida para reoniliar suas onquistas de ioga om os mais altos objetivoshumanit�arios."\Depois de instruir o surpreendido jovem numa t�enia ompliada, o mestre desapareeu."\Afzal pratiou �elmente os exer��ios de ioga durante vinte anos. Seus feitos miraulosos ome�arama atrair a aten�~ao de �areas ada vez maiores. Paree que ele tinha sempre a ompanhia de um esp��ritosem orpo, hamado `Hazrat'. Esta entidade invis��vel era apaz de satisfazer o mais leve desejo dofaquir."\Desprezando a advertênia de seu mestre, Afzal ome�ou a fazer mau uso de seus poderes. Qual-quer objeto que ele pegasse e repusesse no lugar, logo sumia sem deixar vest��gios. Esta desonertante1Um iogue mu�ulmano; do �arabe faquir, pobre; originalmente apliado a da e roeses qui - �zerem voto de pobreza.129



irunstânia fazia do maometano, geralmente, um onvidado indesej�avel!"\Ele visitava grandes joalherias de Calut�a, de tempos em tempos, apresentando-se omo poss��velomprador. Qualquer j�oia que suas m~aos toassem, desapareia logo ap�os sua sa��da da loja."Seguiam-no, ami�ude, entenas de estudantes, atra��dos pela esperan�a de aprender seus segredos.O faquir onv��dava-os, de vez em quando, a viajar om ele. Na esta�~ao ferrovi�aria, dava um jeitode toar um bloo de passagens que, a seguir, devolvia ao funion�ario, dizendo: \- Mudei de id�eia,n~ao as ompro agora." - Mas ao embarar no trem, om sua omitiva, Afzal estava de posse daspassagens neess�arias.2\Estas proezas ausavam um tumulto indignado; os joalheiros e os vendedores de passagem, emBengala, estavam suumbindo a rises de nervos! Os poliiais que busavam prender Afzal sentiam-sedesamparados; o faquir removia qualquer ind��io inriminat�orio, dizendo simplesmente: `Hazrat, levaisto daqui'."Sri Yukt�eswar levantou-se de seu assento e aminhou at�e a saada de meu quarto, sobraneira aoGanges. Eu o segui, ansioso por ouvir algo mais sobre o desnorteante Ra�es maometano.\- Esta pens~ao Panthi perteneu anteriormente a um amigo meu. Ele onheeu Afzal e onvidou-oa vir aqui. Meu amigo tamb�em onvidou era de vinte vizinhos, eu inlusive. Muito jovem, naquela�epoa, eu sentia viva uriosidade pelo not�orio faquir. - O Mestre riu. - Tomei a preau�~ao de n~aousar objetos de valor! Afzal examinou-me om interesse e a seguir omentou: - `M~aos fortes, as suas.Des�a as esadas at�e o jardim; apanhe uma pedra lisa e nela esreva o seu nome om giz; depois,atire-a no Ganges, o mais longe que puder."'\Obedei. Assim que a pedra sumiu sob as ondas distantes, o maometano, de novo, dirigiu-se amim."\- Enha uma vasilha om �agua do Ganges, perto da entrada desta asa."\Quando voltei om uma jarra de �agua, o faquir gritou: Hazrat, oloque a pedra na jarra".\A pedra apareeu imediatamente. Retirei-a da jarra e ahei minha assinatura t~ao leg��vel omono instante em que a esrevi."\Bab�u3, um de meus amigos, presente no quarto, usava um antigo e pesado rel�ogio de ouro, om arespetiva orrente. O faquir examinou-os om admira�~ao: um mau agouro. Em breve, eles tinhamsumido!"Afzal, por favor, devolva meu rel�ogio de estima�~ao, heran�a de fam��lia! - Bab�u implorava quaseem l�agrimas.\O maometano ontinuou em est�oio silênio por alguns instantes e ent~ao disse: - Voê temquinhentas r�upias num ofre de a�o, Traga-as para mim e lhe direi onde loalizar o rel�ogio."\O aturdido Bab�u partiu imediatamente para sua asa. Pouo depois voltou e entregou a Afzal aquantia exigida."\- V�a �a pontezinha pr�oxima de sua asa. - O faquir deu estas instru�~oes a Bab�u. - Ordene aHazrat que lhe dê o rel�ogio e a orrente."\Bab�u saiu orrendo. Ao regressar, ostentava um sorriso de al��vio, mas nenhuma j�oia."\- Quando dei ordem a Hazrat, onforme as instru�~oes - delarou - meu rel�ogio veio pelos ares at�eair em minha m~ao direita! Estejam ertos de que tranquei minha heran�a familiar no ofre, antesde me reunir ao grupo, aqui!"2Mais tarde, meu pai ontou que a Estrada de Ferro Bengala-Nagpur, onde trabalhava, fora uma das ompanhiaslesadas por Afzal Khan.3N~ao reordo o nome do amigo de Sri Yukt�eswar e devo referir-me a ele simplesmente omo \Bab�u" (senhor).130



\Os amigos de Bab�u, testemunhas do tragiômio resgate de um rel�ogio, olhavam om ressenti-mento para Afzal. Ent~ao ele falou, apaziguante:"\- Por favor, digam o nome da bebida que desejam. Hazrat se inumbira de produz��-la."\Alguns pediram leite; outros, suo de frutas. N~ao me espantei quando o enervado Bab�u exigiuu��sque! O maometano deu uma ordem; o obediente Hazrat enviou vasilhames selados que vieramvoando pelos ares e deseram ao h~ao om um baque surdo. Cada homem enontrou a bebidadesejada."\A promessa de uma quarta proeza espetaular naquele dia foi, sem d�uvida, satisfat�oria paranosso an�tri~ao: Afzal ofereeu-se para provideniar uma refei�~ao instantânea!"\- Vamos enomendar os pratos mais aros - sugeriu Bab�u tristemente. - Quero uma refei�~aoaprihada em troa de minhas quinhentas r�up��as! Tudo ser�a servido em pratos de ouro!"\Assim que todos os homens manifestaram suas preferênias, o faquir dirigiu-se ao inans�avelHazrat. Seguiu-se grande estr�epito; travessas de ouro heias de molho de aril, ompliadamentepreparado, l�uhis (p~aes) quentes, e muitas frutas fora de esta�~ao aterrissaram aos nossos p�es, vindosde parte nenhuma. Toda a omida era deliiosa. Depois de nos banquetearmos durante uma hora,ome�amos a deixar o quarto. Um barulho tremendo, omo se os pratos estivessem sendo empilhados,nos fez dar meia volta. Assombro! N~ao havia sinal de pratos resplandeentes nem dos restos deomida".- Guruj�� - interrompi - se Afzal podia failmente obter oisas tais omo pratos de ouro, por queobi�ava a propriedade alheia?- O faquir n~ao estava superiormente desenvolvido em espiritualidade expliou Sr�� Yukt�eswar -Seu dom��nio de erta t�enia de ioga lhe deu aesso a um plano astral onde qualquer desejo imedi-atamente se materializa. Tendo omo intermedi�ario um ser astral hamado Hazrat, o maometanopodia extrair da energia et�eria os �atomos de qualquer objeto, por um ato de poderosa vontade.Objetos astralmente produzidos, entretanto, têm estrutura evanesente; n~ao podem ser retidos porlongo tempo4. Afzal ainda obi�ava os bens terrenos, uja aquisi�~ao, se exige trabalho mais duro,tem durabilidade mais garantida,Dei uma risada. - �As vezes, esses tamb�em somem inexpliavelmente!- Afzal n~ao era um homem om realiza�~ao de Deus - ontinuou o Mestre. - Os verdadeirossantos realizam milagres de natureza ben�e�a e permanente porque est~ao sintonizados om o Criadoronipotente. Afzal era um homem omum, dotado do extraordin�ario poder de penetrar num reinosutil, onde os mortais n~ao ostumam entrar antes da morte.- Agora ompreendo, guruj��. O mundo p�os-morte paree ter alguns aspetos enantadores.O Mestre onordou. - Nuna vi Afzal depois daquele dia, por�em, alguns anos mais tarde, Bab�uveio �a minha asa para mostrar-me, transrita num jornal, a on�ss~ao p�ublia do maometano. Estame permitiu onheer os fatos que aabei de lhe ontar sobre a iniia�~ao de Afzal, quando adolesente,por um guru da �India.Os par�agrafos �nais do doumento publiado, segundo a mem�oria de Sri Yukt�eswar, eram, emessênia, os seguintes: \Eu, Afzal Khan, esrevo estas palavras omo ato de penitênia e aviso aosque busam a posse de poderes miraulosos. Durante anos, �z mau uso das prodigiosas habilidades amim onedidas pela gra�a de Deus e de meu mestre. Embriaguei-me de egotismo, onsiderando-meaima das leis omuns da moral. Chegou, por �m, o dia do ajuste de ontas."\Enontrei reentemente um ani~ao numa estrada, nas imedia�~oes de Calut�a. Ele aminhavapenosamente, oxeando, e arregava um objeto brilhante que pareia ouro. Dirigi-me a ele, a obi�a4Exatamente omo meu amuleto de prata, um objeto astralmente produzido, que a�nal desapareeu da Terra (omundo astral �e desrito no ap��tulo 4). 131



em meu ora�~ao."Sou Afzal Khan, o grande faquir. Que tem voê a��?Esta esfera de ouro �e minha �unia riqueza material; para um faquir, n~ao tem o menor interesse.Suplio-lhe, senhor, ure minha perna mana,\Toquei a esfera e afastei-me sem resposta. Atr�as de mim, seguia o velho, apengando. De repente,lan�ou um grito: - Meu ouro sumiu!"Ante o meu desinteresse, ele falou, de s�ubito, om uma voz estent�orea que partia esquisitamentede seu orpo fr�agil: - Voê n~ao me reonhee? Estaquei, emudeido, onsternado ao desobrir, omatraso, que este velho insigni�ante e aleijado n~ao era outro sen~ao o grande santo que, h�a muito,muito tempo atr�as, me iniiara em ioga. Ele endireitou-se; seu orpo instantaneamente se tornouvigoroso e jovem.\- Ent~ao! - O olhar de meu guru era ��gneo. - Vejo om meus pr�oprios olhos que voê usa seuspoderes, n~ao para ajudar a humanidade sofredora, mas para assalt�a-la omo um ladr~ao vulgar! Retiroseus poderes oultos; Hazrat doravante est�a livre. Voê n~ao ser�a mais um terror em Bengala!"\Chamei Hazrat om aentos angustiados; pela primeira vez, ele n~ao apareeu ao meu olharinterno. Mas, de hofre, um v�eu esuro se levantou: distingui laramente a blasfêmia de minhavida."\- Mestre, agrade�o-lhe por ter vindo desfazer minha prolongada ilus~ao, - Eu solu�ava a seus p�es.- Prometo abandonar minhas ambi�~oes mundanas. Farei um retiro nas montanhas para, solit�ario,meditar em Deus, na esperan�a de obter o perd~ao por meu passado de maldades."\Meu guru me enarou om sileniosa ompaix~ao. - Apreio sua sineridade - disse ele, �nalmente.- Em virtude de seus primeiros anos de estrita obediênia, e por este arrependimento atual, oneder-lhe-ei um benef��io. Seus demais poderes est~ao perdidos, mas sempre que neessitar alimento e roupa,poder�a om êxito hamar Hazrat para que os forne�a. De todo ora�~ao devote-se ao entendimentode Deus na solitude das montanhas."\Meu mestre ent~ao desapareeu; �quei sozinho om minhas l�agrimas e reex~oes. Adeus, mundo!Vou busar o perd~ao do Bem-Amado C�osmio".
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Cap��tulo 19Meu Mestre, em Calut�a, aparee emSeramporeD�uvidas art��stias me assaltam, ami�ude. Apesar disto, uma torturante suspeita, �as vezes, me persegueomo assombra�~ao: n~ao existir~ao na alma indesvendadas possibilidades? O homem n~ao se extraviade seu verdadeiro destino se deixa de pesquis�a-las?Estas observa�~oes de Dijen Bab�u, meu olega de quarto na pens~ao Panthi, naseram do onviteque lhe �z para onheer meu guru.- Sri Yukt�eswarj�� o iniiar�a em Kriya Yoga - respondi. - O tumulto dual��stio ser�a aalmado poruma divina erteza interna.Naquela noite, Dijen me aompanhou ao eremit�erio. Em presen�a do Mestre, meu amigo reebeutamanha paz espiritual que logo se tornou visitante ass��duo.As preoupa�~oes triviais da vida quotidiana n~ao satisfazem nossas neessidades mais profundas;tamb�em de sabedoria o homem tem fome inata. As palavras de Sri Yukt�eswar inspiraram Dijen atentar desobrir dentro de si um ser mais real que o ego super�ial de uma enarna�~ao transit�oria.Como Dijen e eu est�avamos seguindo o urso universit�ario na Fauldade de Serampore, habituamo-nos a aminhar juntos para o �ashram assim que as aulas terminavam. V��amos freq�uentemente SriYukt�eswar de p�e, na saada do andar superior, om um sorriso de boas-vindas �a nossa aproxima�~ao.Uma tarde, Kana��, um jovem residente no eremit�erio, enontrou-se om Dijen e omigo, na porta,desapontando-nos om suas not��ias.- O Mestre n~ao est�a aqui; foi hamado a Calut�a por um bilhete urgente.No dia seguinte, reebi um art~ao postal de meu guru. \Partirei de Calut�a na manh~a de quarta-feira - esreveu ele. - Voê e Dijen esperar~ao o trem das nove da manh~a, na esta�~ao de Serampore".Aproximadamente �as oito e meia, na quarta-feira de manh~a, uma mensagem telep�atia de SriYukt�eswar brilhou omo relâmpago em minha mente: \Estou atrasado; n~ao espere o trem das novehoras".Comuniquei as �ultimas instru�~oes a Dijen que j�a estava pronto para sair.Voê e sua intui�~ao! - A voz de meu amigo tinha o orte a�ado do desprezo. - Pre�ro on�ar napalavra esrita do Mestre.Saudi os ombros e sentei-me, deidido e quieto. Resmungando zangado, Dijen abriu a porta ebateu-a violentamente atr�as de si.Como a sala estivesse um tanto esura, aerquei-me da janela que dava para a rua. De s�ubito, aesassa luz solar aumentou at�e uma intensidade resplandeente, onde a janela om sua grade de ferro133



desapareeu por ompleto. Contra este fundo deslumbrante, apareeu a �gura de Sri Yukt�eswar,laramente materializada!Desnorteado pelo hoque, levantei-me da adeira e ajoelhei-me diante dele. Ao fazer o gestohabitual de respeitosa sauda�~ao aos p�es de meu guru, toquei seus sapatos. Estes me eram bemfamiliares, de lona tingida de alaranjado, om sola de orda. Sua t�unia ore de swâmi ro�ou pormim; distingui n~ao s�o a ontextura de seu traje, mas tamb�em a �aspera superf��ie dos sapatos e osdedos apertados dentro deles. Exessivamente assombrado para pronuniar uma palavra, ergui-me eenarei-o om olhos interrogativos.- Quanto me alegra que tenha reebido minha mensagem telep�atia! A voz do Mestre era tranq�uila,inteiramente normal. - Terminei agora meus neg�oios em Calut�a e hegarei a Serampore pelo tremdas dez horas.Como eu ainda o mirasse, om olhos arregalados e sem voz, Sri Yukt�eswar ontinuou: - Esta n~ao �euma apari�~ao, mas meu orpo em arne e osso. Foi-me divinamente ordenado que lhe proporionasseesta experiênia, raras vezes onheida na Terra. Enontre-me na esta�~ao; voê e Dijen ver~ao que meaproximo, vestido omo estou agora. Serei preedido por um ompanheiro de viagem - um meninoarregando uma jarra de prata.Meu guru oloou as duas m~aos em minha abe�a, murmurando uma bên�~ao. Ao onlu��-la om aspalavras \Taba as��"1, ouvi um som peuliar, semelhante a um trov~ao distante2. Seu orpo ome�ou adiluir-se gradualmente na imensa luz. Em primeiro lugar se desvaneeram seus p�es e pernas, depoisseu torso e abe�a, omo um pergaminho que se fosse enrolando. At�e o �ultimo instante, senti seusdedos pousados levemente em meus abelos. O resplendor apagou-se; nada permaneeu diante demim, a n~ao ser a janela gradeada e uma p�alida faixa de luz solar.Permanei em estado de semi-estupor, perguntando-me se n~ao fora v��tima de uma aluina�~ao.Dijen, abisbaixo, entrou logo depois na sala.- O Mestre n~ao estava no trem das nove e meia. - Meti amigo trouxe suas not��ias om ar de quemdebilmente se desulpa.- Venha, sei que ele hegar�a �as dez horas. - Tomei a m~ao de Dijen e forei-o a orrer omigo, semfazer aso de seus protestos. Em dez minutos hegamos �a esta�~ao, onde a loomotiva j�a resfolegavajunto �a plataforma.- Todo o trem est�a saturado om a luz da aura do Mestre! Ali est�a ele! exlamei om alegria.Voê est�a sonhando! - Dijen teve um riso de zombaria.Esperemos aqui. - Anteipei, a meu amigo, detalhes sobre o modo omo nosso gurti se aproximariade n�os. Aabada minha desri�~ao, divisamos Sri Yukt�eswar, usando as mesmas roupas que eu virapouo antes. Caminhava devagar, atr�as de um jovenzinho que arregava uma jarra de prata.Por um momento, um g�elido arrepio de medo me perorreu de ima abaixo, ao onsiderar a ina-redit�avel estranheza de minha experiênia. Senti o mundo materialista do s�eulo vinte esorregandopara longe de mim. Estaria eu regressando a tempos long��nquos, quando Jesus apareeu diante dePedro, sobre o mar?Quando Sri Yukt�eswar, um moderno Cristo-iogue, aerou-se do lugar onde Dijen e eu perma-ne��amos mudos e ravados ao solo, o Mestre sorriu para meu amigo e omentou:- Enviei-lhe uma mensagem tamb�em, mas voê foi inapaz de apt�a-la.Dijen manteve-se alado, mas lan�ou-me um olhar de suspeita. Depois de aompanharmos nossoguru at�e seu eremit�erio, meu amigo e eu prosseguimos para a Fauldade de Serampore. D��jen estaou1\At�e logo" em bengali; literalmente, �e um paradoxo heio de esperan�a: \venho, ent~ao".2Som arater��stio da desmaterializa�~ao dos �atomos orporais.134



na rua, a indigna�~ao transpirando de ada um de seus poros.- Ent~ao! O Mestre enviou-me uma mensagem! Voê, por�em, a esondeu! Exijo uma explia�~ao!Que posso fazer se seu espelho mental osila om tanta inquietude que n~ao pode reetir as ins-tru�~oes de nosso guru? - retorqui.A �olera desapareeu da fae de Dijen. - Compreendo o que quer dizer - a�rmou ele tristemente.- Mas, por favor, explique-me omo voê veio a saber do menino om a jarra.Ao terminar a hist�oria da apari�~ao extraordin�aria do Mestre em nossa pens~ao, naquela manh~a,meu amigo e eu heg�avamos �a Fauldade.- O relato que aabo de ouvir sobre os poderes de nosso guru disse faz-me pensar que a melhorUniversidade do mundo �e apenas um jardim de infânia.3

3\Coisas tais me foram reveladas que, tudo quanto esrevi, surge aos meus olhos, agora, omo n~ao tendo mais valorque palha". Assim falou S. Tom�as de Aquino, o \Pr��nipe da Esol�astia", em resposta �a ansiedade e urgênia omque seu seret�ario demandava que a Summa Theologiae fosse ompletada. Um dia, em 1273, durante a missa numaigreja de N�apoles, S. Tom�as experimentou profunda perep�~ao m��stia. A gl�oria do onheimento divino a Gonto oinundou que, da�� em diante, se des��nteressou de realiza�~oes inteletuais.Palavras de S�orates (no Fedro, de Plat~ao): \- Quanto a mim, tudo o que sei �e que nada sei".135
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Cap��tulo 20N~ao visitamos CahemiraPapai, desejo onvidar o Mestre e quatro amigos para me aompanharem aos ontrafortes do Himalaiadurante minhas f�erias de ver~ao. Posso onseguir seis passes para Cahemira, por estrada de ferro, edinheiro su�iente para obrir nossas despesas de viagem?Conforme eu esperava, Papai riu ordialmente. - Esta �e a tereira vez que voê me vem om esseonto da arohinha. N~ao me fez o mesmo pedido no ver~ao passado e h�a dois anos atr�as? No �ultimoinstante, Sri Yukt�eswarj�� reusa-se a ir.- �E verdade, Papai; n~ao sei por que meu guru n~ao me d�a sua deis~ao de�nitiva sobre Cahem��ra1.Mas se eu disser a ele que o senhor j�a me garantiu os passes, penso que, desta vez, onsentir�a emfazer a viagem.No momento, Papai n~ao se mostrou onvenido. No dia seguinte, por�em, depois de algumazombaria, bem-humorado, entregou-me seis passes e um ma�o de notas de dez r�upias.- Duvido que sua viagem te�oria preise destas oisas pr�atias. observou ele - mas aqui est~ao.Naquela tarde, exibi o produto de meu saque a Sri Yukt�eswar. Embora ele sorrisse ante o meuentusiasmo, suas palavras n~ao o omprometiam: - Eu gostaria de ir; veremos. - N~ao fez qualqueroment�ario quando pedi a seu jovem dis��pulo no eremit�erio, Kanai, que nos aompanhasse. Tamb�emonvidei outros três amigos: Rajendra Nath Mitra, Jotin Auddy e outro jovem. Maramos a datade nossa partida para a segunda-feira seguinte.No s�abado e no domingo permanei em Calut�a para assistir �as erimônias do asamento de umprimo, elebradas em asa de minha fam��lia. Cheguei a Serampore om minha bagagem, na manh~ade segunda-feira, bem edo. Rajendra me reebeu na porta do eremit�erio.- O Mestre est�a fora, dando uma aminhada. Reusou-se a ir.Senti-me, simultaneamente, ofendido e obstinado. N~ao darei a Papai a tereira oportunidade deridiularizar meus quim�erios planos sobre Cahem��ra. Os demais devem ir, Rajendra onordou;deixei o eremit�erio para onseguir um riado. Eu sabia que Kanai n~ao faria a viagem sem o Mestre,e era neess�ario algu�em para uidar da bagagem. Pensei em Behari, um riado que servira anterior-mente em minha asa, agora empregado de um professor em Serampore. Caminhando rapidamente,enontrei meu guru em frente �a Igreja Crist~a, pr�oxima ao F�orum.Aonde vai voê? - O semblante de Sr�� Yukt�eswar nada tinha de sorridente.- Eu soube que o senhor e Kariai n~ao far~ao a viagem que planejamos. Estou prourando Bebar��.No ano passado, ele desejava tanto onheer Cahemira que at�e se ofereeu para prestar servi�os sem1Embora o Mestre evitasse dar qualquer explia�~ao, sua relutânia em visitar Cahemira, durante aqueles doisver~oes, talvez se devesse ao seu onheimento pr�evio de que n~ao hegara a hora de ali padeer a enfermidade. (Verap��tulo 21) 137



qualquer pagamento. Lembra-se?- Lembro-me. Contudo, n~ao penso que Behari deseje partir. Exasperei-me. - Ele est�a ansioso,justamente �a espera desta oportunidade!Meu guru, em silênio, ontinuou seu passeio; em breve heguei �a asa do professor. Behari,no p�atio, saudou-me om amistoso alor, que desapareeu abruptamente quando lhe menionei Ca-hemira. Sussurrando uma palavra de esusa, o riado deixou-me e entrou em asa de seu patr~ao.Aguardei meia hora, garantindo nervosamente a mim mesmo que a demora de Behari se devia aospreparativos para a viagem. A�nal bati �a porta de entrada.- Behari saiu pela esada do fundo h�a era de trinta minutos informou-me um homem. Um levesorriso lhe utuava nos l�abios.Entristeido, parti, perguntando-me se meu onvite fora demasiado oeritivo ou se a inuêniainvis��vel do Mestre teria entrado em a�~ao. Ao passar pela Igreja Crist~a, vi outra vez meu guruaminhando lentamente em minha dire�~ao. Sem esperar por meu relat�orio, ele exlamou:- Ent~ao, Behari n~ao ir�a! Agora, quais s~ao os seus planos?Senti-me omo rian�a realitrante, deidida a desa�ar seu desp�otio pai. - Senhor, vou pedir ameu tio que me empreste seu riado, Lal Dhari.- Proure seu tio, se quiser - respondeu Sri Yukt�eswar, esbo�ando um riso. - Duvido, por�em, quevoê venha a gostar dessa visita.Apreensivo mas rebelde, deixando meu guru, penetrei no F�orum de Serampore. Meu tio paterno,Sarada Ghosh, um advogado do governo, reebeu-me afetuosamente.- Parto hoje om alguns amigos para Casemira - disse-lhe eu. Durante anos desejei ardentementefazer esta viagem.- Alegro-me, Mukunda. Posso fazer algo para tornar sua viagem mais onfort�avel?Suas bondosas palavras me enorajaram. - Querido tio - disse eu poderia emprestar-me seu riado,Lal Dhari?Este simples pedido teve o efeito de um terremoto. Meu tio saltou t~ao violentamente que suaadeira virou, os pap�eis da mesa voaram em todas as dire�~oes, e seu ahimbo, omprido e fumegante,feito de trono de palmeira, aiu ao h~ao om grande estr�epito.Seu jovem ego��sta - gritou ele, trêmulo de raiva - que id�eia absurda! Quem olhar�a por mim sevoê leva meu riado para uma de suas prazenteiras exurs~oes?Oultei minha surpresa, ponderando que a s�ubita mudan�a de atitude em meu am�avel tio eraapenas mais um enigma inteiramente dediado ao inompreens��vel. Minha sa��da da sala de trabalhodo F�orum foi mais vivaz que digna.Regressei ao eremit�erio, onde meus amigos, em sua expetativa, se ahavam reunidos. Creseu emmim a onvi�~ao de que algum motivo razo�avel, apesar de exessivamente reôndito, se esondia portr�as da onduta do Mestre. O remorso me assaltou por haver tentado ontrariar a vontade de meuguru.- Mukunda, n~ao gostaria de permaneer um pouo mais omigo? Perguntou Sri Yukt�eswar. -Rajendra e os outros podem partir na frente e esper�a-lo em Calut�a. Restar�a ainda muito tempopara apanhar o �ultimo noturno, que sai de Calut�a para Cahemira.- Senhor, sem sua ompanhia, n~ao me interessa ir - disse eu, om tristeza.Meus amigos n~ao prestaram a menor aten�~ao ao meu oment�ario. Chamaram um ve��ulo de tra�~aoanimal e partiram om toda a bagagem. Kanai e eu sentamos, quietos, aos p�es de nosso guru. Meiahora depois, o Mestre ergueu-se e aminhou at�e o p�atio de refei�~oes do andar superior.138



- Kanai, por favor, sirva a omida a Mukunda. O trem, em que ele ir�a, parte logo.Levantando-me do obertor onde ruzara as pernas, ambaleei repentinamente, om n�auseas epavorosas �olias de estômago. Era t~ao perfurante e intensa a dor que me senti brusamente arre-messado a um violento inferno. Tateando, �as egas, em dire�~ao a meu guru, desmoronei a seus p�es,exibindo todos os sintomas do tem��vel �olera asi�atio. Sri Yukt�eswar e Kanai arregaram-me para asala-de-estar.Gritei em agonia: - Mestre, entrego-lhe a minha vida - porque areditei que ela realmente seafastava, omo veloz mar�e vazante, das praias de meu orpo.Sri Yukt�eswar pôs minha abe�a em seu rega�o, aariiando-me a testa om ang�elia ternura.- Vê agora o que teria aonteido se voê estivesse na esta�~ao om seus amigos - disse ele. -Tive de velar por voê, desta maneira estranha, porque preferiu duvidar de meu julgamento sobre arealiza�~ao da viagem justamente nesta �epoa.Por �m ompreendi. Como os grandes mestres raras vezes aham pr�oprio exibir seus poderes aber-tamente, um observador asual dos aonteimentos daquele dia os teria onsiderado perfeitamentenaturais. A interven�~ao de meu guru fora muito sutil para ser perebida. Ele �zera sua vontade agirimpereptivelmente atrav�es de Behari, de meu tio, de Rajendra e dos outros. Provavelmente todos,menos eu, haviam ahado l�ogias e normais aquelas situa�~oes.Como Sri Yukt�eswar nuna desurava de seus deveres soiais, instruiu Kanai para hamar umm�edio e avisar meu tio.- Mestre - protestei - somente o senhor pode me urar. Estou muito mal para qualquer outrom�edio.- Filho, voê est�a protegido pela Miseri�ordia Divina. N~ao se preoupe om o m�edio; ele n~ao oahar�a nesse estado. Voê j�a est�a urado.A estas palavras de meu guru, a dor exruiante me abandonou. Sentei-me, d�ebil ainda. Logomais hegou um m�edio e examinou-me uidadosamente.Paree que voê superou o pior - disse ele. - Levarei omigo algumas amostras para os testes delaborat�orio.Na manh~a seguinte, o m�edio hegou apressadamente. Eu, sentado no leito, me ahava de bom-humor.- Pois aqui est�a voê, sorrindo e onversando omo se a morte n~ao o tivesse hamado para umenontro fae a fae. - Deu-me um tapinha na m~ao, gentilmente. - N~ao esperava ah�a-lo vivo, ap�osdesobrir, pelas amostras analisadas, que sua doen�a era o �olera asi�atio. Voê tem sorte, rapaz, depossuir um guru om divinos poderes de ura! Estou onvenido disto!De todo ora�~ao, onordei. Quando o m�edio se preparava para sair, Rajendra e Auddy assoma-ram �a porta. O ressentimento em suas faes transformou-se em simpatia ao depararem om o m�edioe minha aparênia um tanto l��vida.- Fiamos furiosos quando voê n~ao apareeu, onforme o ombinado, para tomar o trem deCalut�a. Esteve doente?- Sim. - N~ao pude evitar o riso quando meus amigos oloaram a bagagem no mesmo anto queela oupara no dia anterior. Parafraseei: - Havia um baro que navegava para a Espanha; antes dehegar, j�a vinha de volta!O Mestre penetrou no quarto. Eu me permiti uma liberdade de onvalesente e agarrei sua m~aoom amor.- Guruj�� - disse-lhe eu - depois dos meus doze anos, �z muitas tentativas infrut��feras para hegar ao139



Himalaia. Finalmente me onveni de que, sem suas bên�~aos, a Deusa P�arvati2 nuna me reeber�a.

2Literalmente, \das montanhas". Na mitologia, P�arvati �e representada omo �lha do Rei Himalaia (literalmente,\domi��lio das neves"), ujo lar �e erto pio na fronteira do Tibete. Viajantes atônitos, passando ao sop�e do pioinaess��vel, enxergam, na distânia, vasta estrutura de neve, semelhante a um pal�aio, om torres e �upulas de gelo.P�arvati, K�ali, Durga, Uma e outras deusas s~ao aspetos de Jagânm�atri, \Divina M~ae do Cosmos"; seus diversos nomesdestinam-se a salientar fun�~oes espeiais. Deus ou Shiva (ver ap��tulo 32) em seu aspeto para ou transendente, �einativo na ria�~ao; Seu shakt�� (energia, for�a ativante) �e relegado a Suas \onsortes", os poderes femininos riadoresque possibilitam os in�nitos desdobramentos do osmos.Hist�orias mitol�ogias nos Purânas d~ao o Himalaia omo domi��lio de Shiva. A deusa Ganga dese do �eu para ser adivindade que preside ao rio uja nasente se situa no Himalaia; por isso, diz-se poetiamente que o Ganges ui do �eupara a terra atrav�es dos abelos de Shiva, \Rei dos Iogues" e o Aspeto Destruidor-Renovador da Trindade. Kalidara,o \Shakespeare da �India" desreveu o Himalaia omo o \riso mai�o de Shiva". \O leitor pode imaginar aquela adeiade grandes dentes branos - esreve F. W. Thomas em A Heran�a da fndia (Oxford) - mas a imagem integral lhe podeesapar a n~ao ser que pereba a �gura do majestoso Aseta, eternamente entronizado na mais elevada montanha domundo; ali, ao deser do �eu, o Ganges passa entre mehas emaranhadas do abelo de Shiva, tendo a Lua omo j�oiade sua rista montanhosa.Na arte indiana, Shiva apresenta-se omumente usando uma pele de ant��lope, de negrume veludoso, simbolizandoa esurid~ao e o mist�erio da Noite - �unio traje Daquele que �e digâmbara, \vestido de �eu". Certos set�arios de Shivan~ao usam roupa, em honra ao Senhor que nada possui -e possui tudo.Um dos santos patronos de Cahemira, do s�eulo 14, Lall�a Yog��swari (11 suprema Senhora da Ioga") era, \vestidade �eu", uma devota de Shiva. Um ontemporâneo esandalizado perguntou �a santa por que ela adotava a nudez. \Porque n~ao?", Lall�a respondeu om mordaidade. \N~ao veio nenhum homem por aqui". Segundo o modo de pensar, umtanto dr�astio, de Lall�a, quem n~ao possui a realiza�~ao de Deus n~ao meree o nome de \homem". A santa pratiavauma t�enia, de estreito parenteso om Kriya Yoga, uja e�iênia ela antou em numerosos quartetos. Traduzo aquium deles:\Que �aido de tristeza eu n~ao bebi? In�umeros (foram) minhas rondas de nasimento e morte. Vejam! nada, a n~aoser n�etar em minha ta�a, (existe agora) ingerido pela arte de respirar".N~ao sujeita �a morte omum, a santa desmaterializou-se em fogo. Mais tarde, apareeu ante o povo magoado de suaidade: uma forma viva envolta em trajes de ouro - por �m, inteiramente vestida!140



Cap��tulo 21Visitamos CahemiraAgora voê est�a su�ientemente forte para viajar. Eu o aompanharei a Cahemira - delarou SriYukt�eswar, dois dias depois de minha milagrosa ura do �olera asi�atio.Naquela noite, nosso grupo de seis embarou de trem para o norte. Nossa primeira longa paradafoi em Simla, idade que se assenta omo rainha no trono de ontrafortes do Himalaia, Demos umavolta pelas ruas ��ngremes, admirando paisagens magn���as.- Morangos ingleses para vender - gritava uma velha, sentada de pernas ruzadas num pitoresomerado ao ar livre.O Mestre mostrou erta uriosidade pelas estranhas frutinhas vermelhas. Comprou uma grandeesta delas e ofereeu-as a Kanai e a mim, que est�avamos a seu lado, Provei um morango, mas uspi-oapressadamente no h~ao.- Senhor, que fruta �aida! jamais gostarei de morangos!Meu guru deu uma risada. - Oh, voê os apreiar�a na Am�eria! L�a, num jantar, sua an�tri~a lheservir�a morangos om a��uar e reme. Ela os amassar�a om um garfo e voê os provar�a, dizendo:\Que morangos deliiosos!" Lembrar-se-�a, ent~ao, deste dia em Simla.A profeia de Sri Yukt�eswar esvaiu-se de minha mente, para ressurgir muitos anos mais tarde,logo ap�os minha hegada �a Am�eria. Convidaram-me para jantar em asa da senhora Alie T. Hasey(Irm~a Yogmata) emWest Sommerville, Massahusetts. Ao servir uma sobremesa de morangos, minhaan�tri~a apanhou o garfo e os amassou, aresentando-lhes reme e a��uar. - A fruta �e um tanto �aida;penso que o senhor a apreiar�a preparada deste modo - observou ela.Provei uma olherada. - Que morangos deliiosos! - exlamei. Imediatamente, a predi�~ao de meuguru em Simla emergiu da averna insond�avel da mem�oria. Com reverênia onstatei que, h�a muitosanos atr�as, a mente de Sri Yukt�eswar, sintonizando Deus, aptara o programa de eventos �armiosvagando no �eter de meu futuro.Nossa omitiva logo partiu de Simla, tomando o trem para Rawalpindi. Ali alugamos um grandeohe fehado, puxado por dois avalos, para uma viagem de sete dias a Srinagar, apital de Cahe-mira. O segundo dia de nossa jornada, em dire�~ao ao norte, permitiu-nos desortinar a verdadeiraimensid~ao do Himalaia. Enquanto as rodas de ferro de nossa arruagem rangiam ao longo das es-tradas quentes e pedregosas, nos deixamos arrebatar pelos ambiantes panoramas da grandeza daCordilheira.- Senhor - disse Auddy ao Mestre - estou apreiando imensamente estas paisagens gloriosas emsua santa ompanhia.Vibrei de ontentamento ao ouvir o oment�ario apreiativo de Auddy, pois eu fazia o papel dean�tri~ao nesta viagem. Sri Yukt�eswar aptou meu pensamento; voltou-se para mim e sussurrou:141



- N~ao se envaide�a; Auddy n~ao est�a t~ao enlevado om a paisagem quanto om a perspetiva de seafastar de n�os por alguns minutos, para fumar um igarro1.Fiquei hoado. - Senhor - respondi, �a meia voz - n~ao quebre nossa harmonia om suspeitas.Custa-me rer que Auddy deseje, om tanta ansiedade, fumar. - Apreensivo, olhei para meu guru,geralmente indom�avel.- Muito bem, nada direi a Auddy. - O Mestre riu. - Logo, por�em, quando o ohe �zer alto, voêo ver�a aproveitar rapidamente a oportunidade.A arruagem hegou a uma pequena hospedaria. Enquanto nossos avalos eram guiados a umbebedouro, Auddy perguntou: - Senhor, posso ter sua permiss~ao para viajar um treho, ao lado dooheiro? Gostaria de tomar um pouo de ar freso.Sri Yukt�eswar permitiu, mas omentou para mim: - Ar freso? Ele quer �e igarro freso.O ohe prosseguiu seu avan�o barulhento pelas estradas obertas de p�o. O Mestre pisou um olhoao instruir-me: - Estique sua abe�a para fora da arruagem e veja o que Auddy est�a fazendo om oar. - Obedei e �quei estupefato ao observar Auddy exalando an�eis de fuma�a de um igarro. Olheipara Sri Yukt�eswar om ar de desulpa. - Tem raz~ao, omo sempre, senhor. Auddy est�a gozandoumas baforadas junto om o panorama. Supus que o oheiro tivesse presenteado o meu amigo; eusabia que Auddy n~ao trouxera igarros de Calut�a.Continuamos pelo labirinto de nossa rota, deleitando-nos om vistas de rios, vales, penhasos��ngremes e m�ultiplas �leiras de montanhas. Todas as noites nos det��nhamos numa r�ustia estalageme ozinh�avamos nossa omida. Sri Yukt�eswar tomou uidados espeiais om minha dieta, insistindopara que eu bebesse suo de lima em todas as refei�~oes. Eu ainda estava enfraqueido, mas melhoravade dia para dia, embora a trepidante arruagem tivesse sido rigorosamente planejada para garantiro desonforto.J�ubilo anteipado enhia nossos ora�~oes ao nos aproximarmos do entro de Cahemira - terraparadis��aa om lagos de L�otus, jardins utuantes, asas montadas sobre baros de oberturas vis-tosas, o rio Jhelum om suas numerosas pontes, e prados matizados de ores, tudo emoldurado peloHimalaia.Chegamos a Srinagar por uma avenida de �arvores altas e aolhedor~as. Numa hospedaria, de doispavimentos, alugamos quartos om vista para as nobres montanhas. N~ao havia �agua orrente; paranosso uso, serv��amo-nos de um po�o vizinho. T��nhamos um ver~ao ideal: dias quentes e noites amenas.Fizemos uma peregrina�~ao a um templo antigo de Srinagar, dediado a Swâmi Shânkara. Ao on-templar o eremit�erio no pio da montanha, n��tido ontra o �eu, a�� num transe ext�atio. Tive a vis~aode uma grande residênia no alto de uma olina, num pa��s distante; o elevado templo de Shânkaraem Srinagar transformou-se no edif��io onde, anos depois, estabelei a sede de Self-Realization Fel-lowship, nos Estados Unidos da Am�eria. Quando visitei Los Angeles pela primeira vez e vi o grandeedif��io no ume do Monte Washington, reonhei-o imediatamente, em virtude das minhas vis~oesde outrora em Cahemira e alhures.Alguns dias em Srinagar; depois, em Gulmarg (\veredas oridas nas montanhas"), aproximada-mente a 2.600 metros de altitude. Ali �z minha primeira avalgada num animal de grande porte. Ra-jendra montou um avalinho trotador, ujo ora�~ao se inamava ansioso de veloidade. Aventuramo-nos pelas ��ngremes enostas do Kbilarimarg; o aminho atravessava uma densa oresta, abundanteem ogumelos sob as �arvores, onde os atalhos enobertos pela neblina eram freq�uentemente inseguros.Mas o pequeno animal de Rajendra nuna permitiu a meu enorme e desenvolto avalo de batalhaum momento de desanso, mesmo nas mais perigosas urvas. Avante, avante, seguia, infatig�avel, oavalo de Rajendra, esqueido de tudo, menos da alegria de ompetir.1Na �India, fumar em presen�a dos mais velhos e superiores �e sinal de desrespeito.142



Nossa ardorosa orrida foi reompensada por um panorama de suspender a respira�~ao. Pela pri-meira vez em minha vida, ontemplei em todas as dire�~oes o sublime Himalaia, oberto de neve,erguendo-se, �la ap�os �la, omo silhuetas de gigantesos ursos polares. Meus olhos exultavam festi-vamente om a vis~ao de adeias intermin�aveis de montanhas de gelo ontra o �eu azul e ensolarado.Com meus jovens ompanheiros, todos usando sobretudos, rolei alegremente pelas enostas deneve deslumbrante. Em nosso deslize pela montanha abaixo, vimos ao longe um imenso tapete deores amarelas, trans�gurando ompletamente as ermas olinas.A seguir, outra exurs~ao nossa foi aos famosos \jardins de del��ias" do imperador jehangit, emShalimar e Nishat Bags. Antigo, o pal�aio de Nisbat Bagh est�a onstru��do diretamente sobre umaatarata natural. Preipitando-se pelas montanhas abaixo, a torrente foi regulada por engenhososartif��ios para deslizar sobre terra�os oloridos a uir omo fontes entre esplêndidos anteiros deores. A orrente tamb�em penetra em v�arios aposentos do pal�aio e, por �m, tomba, omo por artede fadas, no lago que se enontra mais em baixo. Os amplos jardins s~ao de uma poliromia desme-dida: rosas, jasmins, l��rios, boas-de-le~ao, amores-perfeitos, alfazemas, papoulas. Filas sim�etrias dehin�ars2, iprestes, erejeiras omp~oem uma eradura de esmeralda; por tr�as dela, eleva-se a ândidaausteridade dos Himal�aias.Em Calut�a, ons��deram-se as uvas de Cahemira uma deliad��ssima iguaria. Rajendra, que tantofalara do banquete de uvas que nos aguardava em Cahemira, �ou desapontado ao n~ao enontrar,ali, grandes vinhedos. De vez em quando, eu a�oava dele, por suas expetativas sem fundamento.- Oh, t~ao empanturrado estou que n~ao posso andar! - eu ostumava dizer. - Uvas nuna vistasfermentam dentro de mim! - Mais tarde soubemos que as does uvas resem om abundânia emKabul, no oeste de Cahemira. Consolamo-nos om sorvete feito de rabr�� (leite ondensado espesso)ontendo, omo espeiarias, nozes de pist�aia, inteiras.Efetuamos diversos passeios nos shl�aras ou pequenos baros, sombreados por toldos vermelhosbordados, navegando ao longo dos intrinados bra�os do Lago Dal, uma rede de anais semelhantea uma teia de aranha aqu�atia. Aqui, os numerosos jardins utuantes, rustiamente improvisadosom terra e tronos de madeira, ausavam imprevista admira�~ao, t~ao inongruente �e o espet�aulo devegetais e mel~oes resendo em meio ao estendal das �aguas. Oasionalmente, vê-se um amponês,desdenhando \riar ra��zes no solo", a reboar seu lote de \terra" para uma nova loaliza�~ao no lagode in�umeros meandros.Neste famoso vale enontramos uma s��ntese de todas as belezas da Terra. A Divina Senhora deCahem��ra usa a oroa das montanhas, as guirlandas dos lagos e as sand�alias das ores. Ultimamente,depois de viajar por muitos pa��ses, ompreendi por que se ostuma dizer que Cahemira �e o reantomais pitoreso do mundo. Possui alguns dos enantos dos Alpes Su���os, e do Lago Lomond na Es�oia,e dos primorosos lagos ingleses. Um viajante norte-ameriano em Cahemira enontra motivos paraevoar a �aspera grandeza do Alasa e do ume Pikes perto de Denver.Insrevendo-os num onurso de belezas panorâmias, eu proporia para o primeiro prêmio, oua deslumbradora vista do lago Xohimilo no M�exio, onde os �eus, as montanhas e os �alamosse reetem entre peixes travessos, em mir��ades de alamedas l��quidas; ou os lagos de Cahemira,guardados omo donzelas formosas pela severa vigilânia do Hintalaia. Estes dois loais sobressaemem minha mem�oria omo os mais belos da Terra.E ontudo, �quei assombrado tamb�em, ao ontemplar as maravilhas do Parque Naional de Yel-lowstone e do Grand Canvon do Colorado, al�em das gargantas rohosas do Alasa. Yellowstone �etalvez a �unia regi~ao do mundo onde se podem ver numerosos gêiseres em erup�~ao, elevando-se dosolo para a atmosfera quase om a regularidade de um rel�ogio. Nesta �area vulânia, a Naturezadeixou uma amostra da ria�~ao em suas primeiras eras: fontes sulfurosas quentes, pântanos or deopala e de sa�ra, gêiseres violentos e, vagando livremente, ursos, lobos, bis~oes e outros animais selva-2Pl�atano oriental 143



gens. Viajando de autom�ovel pelas estradas de Wyoming at�e a \Lata de Tinta do Diabo", de lamaborbulhante em elevada temperatura, observando as fontes gorgolejantes, os jatos dos gêiseres e osrepuxos vaporosos, ahei que Yellowstone meree um prêmio espeial por sua singularidade.No Parque Yosemite na Calif�ornia, sequ�oias veneradas e majestosas, omo enormes olunas es-tiradas para o �rmamento, s~ao verdes atedrais da natureza, projeto e per��ia de arquiteto divino.Embora haja maravilhosas ataratas no Oriente, nenhuma se equipara �a beleza torrenial de Ni�agaraem Nova York, junto �a fronteira anadense. A Cova Mammoth em Kentuky e as Cavernas Carlsbadem Novo M�exio s~ao estranhos reinos de fadas. Longas estalatites, suspensas do teto das avernase espelhadas em �aguas subterrâneas, apresentam, onforme a fantasia do observador, um vislumbrede outros mundos.Em Cahemira, um grande n�umero de seus habitantes, mundialmente famosos por sua beleza,s~ao t~ao branos omo os europeus, e similares a estes nas fei�~oes e estrutura �ossea; muitos têmolhos azuis e abelos louros. Quando usam vestu�ario oidental, pareem-se aos norte-amerianos. Ofrio do Himalaia poupa os nativos de Cahemira do sol inlemente e onserva-lhes a pele lara. �Amedida que se viaja para o sul, em dire�~ao a latitudes tropiais da �India, enontra-se uma popula�~aogradualmente mais esura.Depois de passar semanas felizes em Cahemira, fui obrigado a fazer os preparativos de regressoa Bengala para o per��odo de outono na Fauldade de Serampore. Sri Yukt�eswar, Kanai e Auddypermaneeriam em Srinagar por tempo mais longo. Pouo antes de minha partida, o Mestre insinuouque seu orpo estaria sujeito a sofrimentos em Cahemira.- O senhor paree o retrato da sa�ude - protestei.- Existe at�e a possibilidade de eu abandonar este mundo.- Guruj��! - Ca�� a seus p�es, num gesto de s�uplia, - Por favor, prometa-me que n~ao deixar�a o orpoagora. Estou absolutamente despreparado para prosseguir sem o senhor.Sri Yukt�eswar ontinuou silenioso, mas sorriu para mim om tal ompaix~ao que me senti on�ante.Deixei-o, om relutânia.\Mestre perigosamente enfermo", Reebi este telegrama de Auddy pouo depois de meu regressoa Serampore.Telegrafei a meu guru, frenetiamente: \Senhor, supliquei sua promessa de n~ao me abandonar.Por favor, onserve seu orpo; do ontr�ario, tamb�em morrerei."\Seja omo voê quer." Foi esta a resposta do Mestre, enviada de Cahemira.Uma arta de Auddy hegou dentro de alguns dias, informando-me de que o Mestre onvalesia.Quando este regressou a Serampore na quinzena seguinte, �quei onsternado ao ver o orpo de meuguru reduzido �a metade de seu peso normal.Sri Yukt�eswar queimou muitos dos peados de seus dis��pulos no fogo de sua febre alta em Cahe-mira - afortunadamente para eles. Iogues de profundo adiantamento onheem o m�etodo metaf��siopara a transferênia f��sia das enfermidades. Um homem forte pode ajudar um frao no transportede uma arga pesada; um super-homem espiritual, �e apaz de minorar as di�uldades f��sias e men-tais de seus dis��pulos, arregando uma parte de suas ruzes �armias. Assim omo um homem riorenunia a erto dinheiro quando paga uma d��vida ponder�avel de seu �lho pr�odigo, salvando-o dasonseq�uênias medonhas de seus desatinos, um mestre voluntariamente sari�a uma parela de suariqueza f��sia para aliviar a mis�eria de seus dis��pulos3.Por um m�etodo sereto de ioga, o santo une sua mente e seu ve��ulo astral aos do indiv��duo que est�asofrendo; a doen�a se transfere, inteira ou em parte, �a forma arnal do iogue. Como um segador que3Muitos santos rist~aos, inlusive Tereza Neumann (ver ap��tulo 39) s~ao versados em transferênia metaf��sia dedoen�as. 144



efetua a olheita de Deus no ampo f��sio, um mestre j�a n~ao se preoupa om seu orpo. Embora elepossa permitir a esse mesmo orpo que adoe�a a �m de aliviar outras pessoas, sua mente, impoluta,n~ao �e afetada. Considera-se feliz ao poder prestar essa ajuda. Para quem alan�a a salva�~ao �nal noSenhor, o orpo, em verdade, preenheu seus objetivos; um mestre o usa, ent~ao, da maneira que lheparee mais onveniente.A obra de um guru no mundo �e aliviar as tristezas da humanidade, seja por meios espirituaisseja por onselho inteletual, pelo poder da vontade ou ainda pela transferênia f��sia das doen�as.Esapando para a superonsiênia sempre que o deseja, um mestre pode olvidar sua enfermidadef��sia; �as vezes, para ofereer um exemplo a seus dis��pulos, esolhe suportar a dor orporal omestoiismo. Impondo a si mesmo os males alheios, um iogue pode satisfazer, em benef��io de outrosseres, a lei �armia de ausa e efeito. Esta lei funiona autom�atia e matematiamente; suas opera�~oespodem ser ienti�amente manipuladas por homens de sabedoria divina.A lei espiritual n~ao exige que um mestre se torne doente ada vez que ele ura algu�em. Geral-mente um santo restitui a sa�ude a um sofredor pondo em pr�atia o onheimento que tem de v�ariosm�etodos de ura instantânea que n~ao resultam em danos para o taumaturgo espiritual. Em oasi~oesraras, entretanto, um mestre, desejoso de aelerar bastante a evolu�~ao de seus dis��pulos, onsomevoluntariamente, em seu pr�oprio orpo, uma boa parte do arma indesej�avel deste.Jesus ofereeu-se omo resgate pelos peados de muitos. Com seus divinos poderes4, Cristo nunase sujeitaria �a morte pela rui�a�~ao se n~ao quisesse ooperar om a lei sutil de ausa e efeito. Assim,transferiu para si as onseq�uênias do arma de outros, espeialmente o de seus dis��pulos, Foramestes sumamente puri�ados, tornando-se aptos a reeber a onsiênia onipresente ou Esp��rito Santoque mais tarde deseu sobre eles5.S�o um mestre om a realiza�~ao de Deus pode transferir sua for�a vital para outros orpos oudesloar para o seu as doen�as alheias. Um indiv��duo omum n~ao pode usar este m�etodo iogue deura; nem �e desej�avel que o fa�a, porque um instrumento f��sio doentio �e um obst�aulo �a medita�~aoprofunda. As Esrituras hindus ensinam que o dever imperioso do homem �e onservar seu orpo emboas ondi�~oes; do ontr�ario, sua mente �e inapaz de permaneer �xa em onentra�~ao devoional.Mentes muito fortes, ontudo, podem transender todas as di�uldades f��sias, e alan�ar, expe-rimentalmente, a perep�~ao de Deus. Numerosos santos n~ao tomaram onheimento da enfermidadee obtiveram suesso em sua busa divina. S~ao Franiso de Assis, severamente atormentado pordoen�as, urou outros homens e at�e ressusitou mortos.Conhei, erta vez, um santo hindu; metade de seu orpo estivera, na juventude, oberto de hagas;seus sofrimentos diab�etios eram t~ao agudos que enontrava di�uldades em sentar-se quieto durantemais de quinze minutos. Era, por�em, indissuad��vel em suas aspira�~oes espirituais. \Senhor rezavaele - vir�as Tu a meu templo arruinado?" Com ininterrupto exer��io da vontade, o santo tornou-segradualmente apaz de sentar-se na posi�~ao de l�otus durante dezoito horas por dia, absorto em transeext�atio. E, segundo me ontou: \Ao �m de três anos, enontrei a Luz In�nita, resplandeente dentrode mim. Regozijando-me em Seu esplendor, esquei o orpo. Mais tarde perebi que este orpo foraurado atrav�es da Miseri�ordia Divina."�E um fato hist�orio a ura relaionada om o rei Baber (1483-1530), fundador do imp�erio mongol na�India. Seu �lho Humayun aiu gravemente enfermo. O pai rezou om angustiada determina�~ao paraque ele pr�oprio reebesse a mol�estia e seu �lho fosse poupado. Humayun sarou; Baber imediatamentese sentiu mal e morreu da mesma doen�a que aigira seu �lho.64Cristo disse, pouo antes de ser onduzido ao Calv�ario: \Pensas que n~ao posso orar a meu Pai e que Ele n~ao medar�a, agora mesmo, mais de doze legi~oes de anjos? Mas, ent~ao, omo se umpriam as Esrituras que a�rmam queassim onv�em aonteer?" Mateus, 26:53-545Atos, 1:8 e 2:1 a 46Humayun veio a ser o pai de Akbar, o Grande. Com zelo islâmio, Akbar perseguiu, a prin��pio, os hindus. \Aoadquirir mais onheimentos, a vergonha me dominou - disse ele mais tarde - milagres oorrem nos templos de todos145



Muita gente aredita que um grande mestre deveria ter a sa�ude e a for�a de um Sandow7. Asuposi�~ao �e infundada. Um orpo doente n~ao india que faltam divinos poderes a um guru, nem asa�ude permanente india neessariamente a ilumina�~ao interna. As quali�a�~oes que distinguem ummestre n~ao s~ao f��sias, mas espirituais.No Oidente, numerosos indiv��duos desnorteados que busam a Deus pensam erroneamente quebasta algu�em tratar de assuntos metaf��sios, em livros ou eloq�uentes disursos, para ser um mestre.S�o h�a Lima prova de que algu�em �e um mestre: ser apaz de entrar, �a vontade, no estado destitu��dode respira�~ao (sabikâlpa saim�adhi) e alan�ar a beatitude imut�avel (nirbikâlpa sam�adhi)8. Os r��shissalientaram que somente por estas onquistas pode um ser humano demonstrar que ele dominoum�aya, a ilus~ao �osmia dual��stia. S�o ele pode a�rmar, das profundezas da realiza�~ao: \Ekamsat"(\apenas existe UM") .\Quando h�a dualidade devido �a ignorânia, o indiv��duo vê todas as oisas omo distintas do Ser- esreveu o grande monista Shânkara Quando tudo �e onheido omo o Ser, nem mesmo um �atomo�e visto omo diferente do Ser . . . Obtido o onheimento da Realidade, j�a n~ao se experimentam osefeitos de a�~oes passadas, em virtude da irrealidade do orpo, exatamente omo n~ao pode haversonho depois do aordar."Uniamente os grandes gurus s~ao apazes de assumir o arma dos dis��pulos. Sri Yukt�eswarn~ao teria sofrido em Srinagar se n~ao tivesse reebido autoriza�~ao do Esp��rito interno para ajudarseus dis��pulos, de maneira invulgar. Pouos santos, em qualquer �epoa, foram t~ao sensitivamenteequipados de sabedoria para umprir os mandatos divinos quanto meu Mestre sintonizado om Deuse onvidou para sua orte diversos padres jesu��tas de Roma. Akbar, inexata mas amorosamente,atribuiu a Cristo a seguinte a�rma�~ao (insrita no Aro do Triunfo, em Fathpur Sikri, a nova idadeedi�ada por Akbar): \Jesus, �lho de Maria (paz em seu nome), disse: O mundo �e uma ponte;atravessa-a, mas n~ao onstruas asa sobre ela."Quando arrisquei algumas palavras de simpatia a respeito de sua �gura emaiada, meu guru dissealegremente:- Tem suas vantagens; agora posso introduzir-me em pequenas ganjis (amisetas) que n~ao uso h�amuitos anos!Ouvindo o riso jovial do Mestre, reordei as palavras de S~ao Franiso de Sales: \Um santo triste�e um triste santo!"

os redos", Ele provideniou uma tradu�~ao persa do Bh�agavad G��ta.7Atleta alem~ao, faleido em 1925, onheido omo \o homem mais forte do mundo".8Ver ap��tulo 26. 146



Cap��tulo 22O ora�~ao de uma imagem de pedraComo leal esposa hindu, n~ao quero fazer queixas de meu marido. Mas desejo que mude suas opini~oesmaterialistas. Ele se deleita em ridiularizar os retratos de santos e minha saleta de medita�~ao.Querido irm~ao, aredito om f�e intensa que voê pode ajud�a-lo. Far�a isso?Implorante, minha irm~a mais velha, Roma, olhava para mim. Eu fazia uma breve visita a seu larem Calut�a, situado na travessa de Girish Vidyaratna. Sua s�uplia me omoveu porque, em minhainfânia, Roma exerera profunda inuênia sobre mim e amorosamente tentara preenher o vaziodeixado no ��rulo familiar om a morte de Mam~ae.- Bem-amada irm~a, ertamente farei tudo o que puder. - Sorri, ansioso por afastar a tristezavis��vel em sua fae, em ontraste om sua express~ao habitualmente alma e alegre.Roma e eu nos sentamos, por alguns momentos, em pree sileniosa, em busa de orienta�~ao.H�a um ano atr�as, minha irm~a havia pedido que a iniiasse em Kriya Yoga, na qual estava fazendoprogressos not�aveis.Uma inspira�~ao se apoderou de mim. - Amanh~a - disse eu vou ao templo de K�ali em Daksh��n�eswar.Por favor, venha omigo e onven�a seu esposo a nos aompanhar. Sinto que nas vibra�~oes daquelesanto lugar, a Divina M~ae lhe toar�a o ora�~ao. Mas n~ao lhe diga por que motivo queremos que elev�a onoso.Minha irm~a onordou, heia de esperan�a. Muito edo, na manh~a seguinte, tive a satisfa�~aode enontrar Roma e seu marido prontos para a viagem. Enquanto nossa arruagem rangia aolongo do aminho irular que leva a Dakshin�eswar, meu unhado, Satish Chandra Bose, divertia-seesarneendo do valor dos gurus. Notei que Roma horava sileniosamente.- Coragem, irm~a! - murmurei. - N~ao dê a seu marido a satisfa�~ao de areditar que levamos a s�erioas suas zombarias.- Mukunda, omo pode admirar impostores desprez��veis? dizia Satish. A pr�opria aparênia deum s�adhu �e repugnante; ou ele �e magro omo um esqueleto, ou t~ao profanamente gordo omo umelefante!Estremei de riso - uma rea�~ao que aborreeu Satish. Ele se fehou em silênio, mal-humorado.Entrava a nossa arruagem nos terrenos do templo de Dakshin�eswar quando ele se arreganhou numsorriso sar�astio.- Esta exurs~ao, suponho, �e um plano para me onverter?Como eu j�a lhe desse as ostas, sem responder, ele segurou meu bra�o. - Jovem Senhor Monge- disse-me - n~ao se esque�a de fazer os devidos ajustes om as autoridades do templo para nosforneerem omida ao meio-dia. - Satish desejava esquivar-se a qualquer onversa om saerdotes.- Agora vou meditar. N~ao se preoupe om seu almo�o - repliquei asperamente. - A M~ae Divina147



uidar�a dele.- N~ao on�o na M~ae Divina para me fazer a menor oisa. Mas o fa�o respons�avel por minhaalimenta�~ao. - O tom de Satish era amea�ador.Adiantei-me sozinho para o p�ortio fronteiro ao grande templo de K�ali (Deus sob o aspeto deM~ae Natureza). Esolhendo um lugar na sombra junto a uma das olunas, sentei-me na posi�~ao deL�otus. Embora fossem apenas sete horas da manh~a, o sol em breve seria insuport�avel.O mundo foi-se distaniando �a medida que eu me absorvia em devo�~ao. Minha mente onentrou-se na Deusa K�ali. Sua est�atua neste templo de Dakshin�eswar fora objeto de espeial adora�~ao porparte do grande mestre, Sri Ramakrishna Pararnabansa. Em resposta a seus angustiosos apelos, aimagem de pedra freq�uentemente assumia forma vivente e onversava om ele.- Sileniosa M~ae de pedra - rezei - Tu te impregnaste de vida ante a s�uplia de Teu amado devotoRamakr��shna; por que n~ao atendes tamb�em aos lamentos e ânsias deste �lho Teu?Meu fervor, meslado de veemênia, reseu sem limites e envolveu-me em divina paz. Apesardisso, deorridas ino horas, sem que a Deusa que eu interiormente visualizava me desse resposta,senti-me um tanto desanimado. �As vezes, o retardamento em atender �as prees �e uma prova a queDeus nos submete. Mas Ele a�nal se apresenta, assumindo a forma adorada pelo devoto persistente.Um rist~ao devoto ontempla Jesus; um hindu vê Krishna ou a deusa K�ali; ou ent~ao, uma Luz quese expande, se a adora�~ao assume forma impessoal.Abri om relutânia os olhos e vi que as portas do templo estavam sendo fehadas por um saerdote,de aordo om o ostume, ao meio-dia. Ergui-me de meu assento no p�ortio onde me isolara e deiuns passos pelo p�atio. A superf��ie de pedra era um braseiro ao sol a pino; meus p�es nus foramdolorosamente queimados.- M~ae Divina - protestei sileniosamente { Tu n~ao vieste a mim em vis~ao e agora est�as esondidano templo, por tr�as de portas fehadas. Eu queria ofereer-Te uma ora�~ao espeial, hoje, em nomede meu unhado.Minha peti�~ao interna foi instantaneamente deferida. Primeiramente, uma onda de fresura delii-osa deseu ao longo de minhas ostas, at�e debaixo dos p�es, eliminando todo desonforto. Ent~ao, parasurpresa minha, o templo ampliou-se prodigiosamente. Sua grande porta abriu-se devagar, revelandoa �gura de pedra de deusa K�ali. Pouo a pouo, a est�atua transformou-se numa forma palpitante,aenando-me sorridente em sauda�~ao, envolvendo-me, emoionado, em j�ubilo indesrit��vel. A res-pira�~ao foi retirada de meus pulm~oes, omo se extra��da por uma seringa m��stia; meu orpo tornou-semuito quieto, embora n~ao inerte.Em êxtase, minha onsiênia se expandiu. Eu podia ver laramente at�e uma distânia de v�ariosquilômetros para al�em do rio Ganges, �a minha esquerda, e distinguia por tr�as do templo os arredoresompletos de Dakshin�eswar. As paredes de todos os edif��ios bruxuleavam, transparentes; atrav�esdeles, em �areas distantes, observei pessoas indo e vindo.Embora eu n~ao respirasse e meu orpo se mantivesse em estado de estranha quietude, podia moverm~aos e p�es livremente. Durante v�arios minutos experimentei fehar e abrir os olhos; em qualqueraso, via distintamente o panorama inteiro de Dakshin�eswar.A vis~ao espiritual penetra, omo o raio-X, em toda a mat�eria; o olho divino tem o entro emtoda parte, e sua irunferênia em parte nenhuma. De p�e ali, no p�atio ensolarado, mais uma veztive a experiênia de que, ao essar o homem de ser um �lho pr�odigo de Deus, de absorver-se nummundo f��sio de sonho, inonsistente omo bolha de sab~ao, ele herda novamente seu reino eterno. Seesapar �a realidade desagrad�avel �e neess�ario ao homem, grampeado �a sua estreita personalidade,pode qualquer outra fuga omparar-se a esta, para a onipresen�a?Em minha sagrada experiênia em Dakshin�eswar, os �unios objetos extraordinariamente aumen-148



tados eram o templo e a forma da Deusa. Tudo o mais apareeu em suas dimens~oes normais, emboraada objeto estivesse insrito num halo de tênue luz - brana, azul e matizes-pastel do aro-��ris.Meu orpo pareia de substânia et�erea, pronto para se levitar. Tendo onsiênia perfeita de meuambiente material, eu mirava ao redor enquanto dava alguns passos sem perturbar a ontinuidadeda beat���a vis~ao.Subitamente vislumbrei, atr�as do templo, meu unhado que se assentara sob os galhos espinhososde uma �arvore sagrada de bel1. Sem nenhum esfor�o, eu podia disernir o urso de seus pensamentos.Sua mente, algo soerguida pela santa inuênia de Dakshin�eswar, ainda se entregava a reex~oes pouoam�aveis sobre mim. Voltei-me diretamente para a benigna �gura da Deusa.M~ae Divina - supliquei - n~ao modi�ar�as espiritualmente o esposo de minha irm~a?A formosa imagem, at�e ali muda, falou por �m: - Teu desejo �e atendido!Olhei, feliz, para Satish. Apesar de instintivamente ônsio de (que algum poder espiritual estavaem opera�~ao, ele se ergueu, ressentido, de seu lugar no solo. Eu o vi orrer por tr�as do templo;aproximou-se de mim, saudindo o punho em amea�a.A vis~ao esf�eria desapareeu. N~ao pude mais distinguir a gloriosa Deusa; o templo perdeu suatransparênia e retomou as dimens~oes omuns. De novo meu orpo suava sob os raios violentos dosol. Saltei para o abrigo do p�ortio, onde Satish, furioso, me perseguiu. Consultei meu rel�ogio. Eramtreze horas; a vis~ao divina durara sessenta minutos.Seu tonto - disse meu unhado irreetidamente - sentou-se a��, ele pernas ruzadas e de olhosvesgos, durante horas. Caminhei de um lado para outro, observando-o. Onde est�a nossa omida?Agora o templo se aha fehado; voê deixou de noti�ar as autoridades sobre nossa presen�a; �e tardedemais para provideniar nosso almo�o!A exalta�~ao espiritual que eu sentira em presen�a da Deusa prolongava-se. Exlamei: - A M~aeDivina nos alimentar�a!- De uma vez por todas - gritou Satish - gostaria de ver sua M~ae Divina nos dar omida nestelugar, sem aordo pr�evio!Mal aabou de pronuniar estas palavras e um saerdote do templo atravessou o p�atio para reunir-se a n�os.- Filho - disse-me ele - estive observando seu rosto serenamente abrasado durante horas de me-dita�~ao. Vi a hegada de seu grupo, pela manh~a, e senti o desejo de separar bastante omida para seualmo�o. �E ontra as regras do templo dar de omer �aqueles que n~ao �zeram um pedido anteipado,mas abri uma exe�~ao para voê.Agradei e olhei diretamente nos olhos de Satish. Ele orou de emo�~ao, abaixando as p�alpebrasem arrependimento mudo. Quando nos serviram uma lauta refei�~ao, que inlu��a mangas fora de�epoa, reparei que o apetite de meu unhado era esasso. Muito perturbado, ele mergulhava nasregi~oes abissa��s do pensamento.Na viagem de volta a Calut�a, Satish, om express~ao suavizada, �as vezes me dirigia um olhars�uplie. A partir do momento em que o saerdote surgiu e nos onvidou para o almo�o, omo se fosseuma resposta a seu desa�o, Satish n~ao disse uma s�o palavra.Na tarde seguinte, visitei minha irm~a em sua residênia. Ela me saudou muito afetuosamente.- Querido irm~ao - exlamou - que milagre! Na noite de ontem, meu esposo horou abertamentediante de mim.1Bel, do sânsrito bilva, marmelo. �Arvore espinhosa de Bengala, de tintas semelhantes �a laranja, arom�atias,omest��veis e mediinais; partiularmente assoiada ao ulto do Senhor Shiva.149



\- Bem-amada �avi2 - disse ele - sinto-me inenarravelmente feliz porque, do plano reformador deseu irm~ao, resultou a minha onvers~ao. Vou desfazer todo o mal que �z a voê. A partir desta noite,usaremos nosso grande dormit�orio uniamente omo lugar de adora�~ao; sua saleta de medita�~aoser�a nosso quarto de dormir. Lamento sineramente ter ridiularizado seu irm~ao. Pela vergonhosamaneira omo eu vinha agindo, astigar-me-ei, n~ao falando om Mukunda at�e haver progredido noaminho espiritual. Doravante, busarei COM profundo fervor a M~ae Divina- algum dia, sem d�uvida,hei de enontr�a-la!"Anos mais tarde (1936), visitei Satish em D�elhi. Regozijei-me sobremaneira ao pereber quese desenvolvera muito em realiza�~ao de Deus e fora aben�oado por Uma vis~ao da M~ae Divina.Durante minha permanênia em sua asa, Satish passava seretamente a maior parte de ada noite emprofunda medita�~ao, embora sofresse de grave mol�estia e trabalhasse durante o dia em seu esrit�orio.Veio-me o pensamento de que a vida de meu unhado n~ao seria longa. Roma deve ter lido meupensamento.- Querido irm~ao - disse ela - estou om sa�ude e meu marido est�a doente. Contudo, desejo quevoê saiba: omo dediada esposa hindu, serei a primeira a morrer3. N~ao tarda muito e partirei.Surpreendido por suas palavras de mau agouro, senti, entretanto, seu ferr~ao de verdade. Enontrava-me na Am�eria quando minha irm~a faleeu, era de dezoito meses depois de sua predi�~ao. Meuirm~ao mais jovem, Bishnu, deu-me posteriormente os detalhes.\- Roma e Satish ahavam-se em Calut�a, no dia da morte de nossa irm~a - ontou-me Bishnu.- Naquela manh~a, ela vestiu seus trajes nupiais. Por que esta vestimenta espeial? - perguntouSatish."Este �e meu �ultimo dia de servi�o para voê na terra - respondeu Roma. Pouo depois, teve umataque ard��ao. Como seu �lho orresse para busar aux��lio, ela disse:\- Filho, n~ao me deixe. N~ao adianta ir; terei partido antes de hegar o m�edio. - Dez minutos maistarde, segurando os p�es de seu esposo, em reverênia, Roma abandonou onsientemente o orpo,feliz e sem sofrimento."\Satish tornou-se muito retra��do depois da morte de sua esposa ontinuou Bishnu. - Um dia, elee eu olh�avamos uma fotogra�a sorridente de Roma."\- Por que sorri? - Satish exlamou repentinamente, omo se sua esposa estivesse presente. -Pensa que foi esperta ao arranjar tudo para ir antes? Provarei que voê n~ao pode permaneer muitotempo longe de mim; em breve, me reunirei a voê."\- Naquela �epoa, apesar de Satish ter se restabeleido inteiramente de sua enfermidade e estarem gozo de exelente sa�ude, morreu sem ausa aparente, pouo depois de seu estranho oment�ariodiante da fotogra�a."Assim profetiamente, ambos se foram, minha amada irm~a Roma e seu esposo Satish, transfor-mado, em Dakshin�eswar, de um homem mundano omo tantos outros, num santo silenioso.
2Deusa; literalmente, \a que brilha", da raiz do verbo sânsrito div, brilhar.3Uma esposa indiana aredita ser ind��io de desenvolvimento espiritual se morre antes de seu marido, omo provados leais servi�os a ele prestados, ou seja, \morrer (em batalha) dentro da armadura", morrer servindo.150



Cap��tulo 23Reebo meu diploma universit�arioVoê ignora os textos que lhe designei nos ompêndios de �loso�a. Sem d�uvida, est�a on�andonuma \intui�~ao" pouo laboriosa para ser aprovado nos exames. A menos, por�em, que se apliquedeididamente aos estudos, eu me enarregarei de sua reprova�~ao nesta disiplina.O professor D, C. Ghoshal, da Fauldade de Serampore, dirigia-se a mim om severidade. Se eufraassasse no �ultimo teste esrito, por ele apliado �a lasse, n~ao seria admitido aos exames �nais,formulados pelos doentes da Universidade de Calut�a, da qual a Fauldade de Serampore �e um ramoequiparado. Nas universidades indianas, um estudante reprovado numa �unia mat�eria, nas provas�nais para diplomar-se, tem de submeter-se a novo exame em todas as mat�erias no ano seguinte.Meus professores na Fauldade de Serampore ostumavam tratar-me om bondade, n~ao isentade divertida tolerânia - Mukunda est�a totalmente embriagado de religi~ao. - Com este sum�ario deminha pessoa, eles, diplomatiamente, me poupavam ao embara�o de tentar responder �as perguntasem lasse; on�avam nos �ultimos testes esritos para eliminar-me da lista de andidatos ao diplomauniversit�ario, O ju��zo que de mim faziam os olegas estava expresso no apelido que me deram: \mongealuinado".Tomei engenhosa medida para anular a amea�a do professor Ghoshal, de reprovar-me em �loso�a.Quando os resultados dos �ultimos testes estavam na iminênia de ser anuniados publiamente, pedia um olega que me aompanhasse �a sala de trabalho do professor.- Venha omigo. Quero uma testemunha - disse eu a meu ompanheiro. - Fiarei muit��ssimodesapontado se perder esta oportunidade de ser mais esperto que o professor.O professor Ghoshal abanou negativamente a abe�a quando lhe perguntei que nota ele dera �aminha prova.- Voê n~ao est�a entre os que passaram - disse ele, triunfante. E pôs-se a prour�a-la numa grandepilha de folhas de papel sobre sua mesa de trabalho. - Sua prova nem mesmo se aha aqui; dequalquer modo, voê fraassou por n~ao ter ompareido ao exame.Ri abertamente. - Senhor, estive presente. Posso eu mesmo prourar neste amontoado de pap�eis?Confuso, o professor permitiu; depressa ahei minha prova, da qual, uidadosamente, eu omitiraqualquer sinal de identi�a�~ao, exeto meu n�umero de hamada. N~ao sendo advertido pelo \sinalvermelho" de meu nome, o professor dera uma alta lassi�a�~ao �as minhas respostas, apesar de n~aoestarem embelezadas por ita�~oes textuais.1Perebendo meu estratagema, ele ent~ao voiferou: - Sorte dos diabos! - E aresentou, esperan�oso:- Voê ser�a reprovado, sem d�uvida, nos exames �nais.1Devo fazer justi�a ao professor Ghoshal, admitindo que as tensas rela�~oes entre n�os n~ao se deviam a qualquerfalha sua, mas apenas �as minhas ausênias �as aulas. O professor Ghoslial �e not�avel orador, de vastos onheimentos�los�o�os. Em anos posteriores hegamos a um entendimento ordial.151



Para os testes em outras disiplinas, reebi alguma ajuda de repetidores de aulas, partiularmentede meu querido primo e amigo Prabhas Chandra Ghosh, �lho de meu tio Sarada. Foi penosamente,titubeando, que me submeti a todos eles; passei, entretanto, om notas m��nimas.Agora, depois de quatro anos de esola superior, eu tinha direito a prestar os exames �nais.Todavia, nem sonhava em aproveitar este privil�egio. Os �ultimos testes da Fauldade de Seramporeeram brinquedos de rian�a, omparados ao rigoroso exame que seria proposto pela Universidade deCalut�a. Minhas visitas quase di�arias a Sri Yukt�eswar deixaram-me pouo tempo para freq�uentar assalas de aula. Nestas, minha presen�a, mais do que a ausênia, provoava exlama�~oes de surpresaentre os olegas.A rotina de quase todos os meus dias tinha ome�o ao sair de biileta, �as nove e meia da manh~a.Numa das m~aos, eu levava uma oferenda para meu guru - algumas ores do jardim da pens~ao Panthionde residia. Saudando-me afavelmente, o Mestre onvidava-me a �ar para o almo�o. Eu aeitavainvariavelmente, om vivaidade, ontente de poder banir, para o resto do dia, o pensamento deompareer �a Fauldade. Ap�os onviver om Sri Yukt�eswar durante horas, prestando servi�os noashram ou atento ao inompar�avel uxo de sua sabedoria, era om relutânia que eu partia paraa Parithi, aproximadamente �a meia-noite. As vezes, demorava-me toda a noite om meu guru, t~aoventurosamente absorto em sua onversa�~ao que mal notava quando a tieva se onvertia em aurora.Certa noite, era das vinte e três horas, enquanto eu al�ava os sapatos2, preparando-me para aorrida de biileta at�e a pens~ao, o Mestre interrogou-me gravemente:- Quando se iniiam seus exames para obten�~ao do liplorria?- Daqui a ino dias, senhor.- Espero que voê esteja preparado para eles.Imobilizado de alarme, segurei no ar um dos sapatos. - Mestre protestei - sabe muito bem quetenho onsagrado meus dias mais ao senhor que aos meus professores. Como posso sujeitar-me arepresentar uma farsa, ompareendo �aqueles exames dif��eis?Os olhos de Sri Yukt�eswar transpassavam, os meus. - Voê deve ompareer. - Seu tom erafriamente perempt�orio. - N~ao daremos motivo para que seu pai e outros parentes ritiquem suapreferênia pela vida do �ashram. Prometa-me apenas que estar�a presente aos exames; responda omelhor que puder.L�agrimas inontrol�aveis desiam por meu rosto. Senti que a ordem do Mestre n~ao era razo�avel eque seu interesse era, para dizer o m��nimo, tardio.Compareerei se �e seu desejo - disse eu, num solu�o. - Mas J�a n~ao me sobra tempo para umaprepara�~ao adequada. - E para mim mesmo, murmurei: - Em resposta �as perguntas, enherei asfolhas de papel om seus ensinamentos!Ao entrar no eremit�erio no dia seguinte, �a hora ostumeira, oferei meu ramalhete a Sri Yukt�eswar,om ar de pêsames. Sri Yukt�eswar riu-se de minha aabrunhada aparênia.- Mukunda, alguma vez o Senhor falhou em ajud�a-lo, em algum exame ou em outra di�uldade?- N~ao, senhor - respondi, animado. Grata mar�e de revivesênias me inundou.- N~ao foi pregui�a mas ardente zelo por Deus que o impediu de busar honras aadêmias - dissemeu guru bondosamente. Depois de um silênio, ele itou: \Busa primeiro o reino de Deus e Suajusti�a, e todas estas oisas te ser~ao aresentadas"3.Pela mil�esima vez, senti que o peso de minha arga era aliviado em presen�a do Mestre. Aoterminarmos, edo, o nosso almo�o, ele sugeriu que eu regressasse a Panthi.2Um dis��pulo sempre desal�a os sapatos num eremit�erio hindu.3Mateus, 6:33. 152



- Seu amigo, Romesh Chandra Dutt, ainda vive na pens~ao?- Sim, senhor.- Entra em ontato om ele; Deus inspirar�a Romesh para que o ajude nos exames.- Muito bem, senhor; mas Romesh est�a exessivamente oupado. Ele �e o melhor aluno de minhalasse e ara om mais trabalho que os outros.O Mestre pôs de lado minhas obje�~oes. - Romesh ahar�a tempo para voê. Agora, v�a.Voltei de biileta a Panthi. A primeira pessoa que enontrei no reinto da pens~ao foi o estudiosoRomesli. Como se tivesse seus dias perfeitamente livres, onordou de bom grado om minha t��midasoliita�~ao.- Certamente! Estou �as suas ordens, - Durante muitas horas naquele dia, e em ada um dosseguintes, ele me repetiu as aulas e me preparou para os exames nas v�arias mat�erias.- Creio que no exame de Literatura Inglesa haver�a muitas perguntas sobre o perurso feito por\Childe Harold" - disse-me ele. - Devemos onseguir um atlas, imediatamente.Corri �a residênia de meu tio Sarada e pedi emprestado um atlas. Romesh marou no mapa daEuropa os lugares visitados pelo romântio viajante de Byron.Alguns olegas se agruparam a nosso redor para esutar as li�~oes.Romesh o aonselha mal - omentou um deles, no �m de uma das sess~oes. - Geralmente, inq�uentapor ento das quest~oes se referem �as obras dos autores; a outra metade, �as suas biogra�as.Quando me sentei para o exame de Literatura Inglesa, meu primeiro olhar �as quest~oes provoou-me l�agrimas de gratid~ao que desiam por minhas faes e molhavam o papel. O monitor da lasseaerou-se de minha mesa e, ondo��do, indagou o que se passava.- Meu grande guru predisse que Romesh me ajudaria - expliquei. Veja, as mesmas perguntas queRomesh sugeriu est~ao aqui, na folha de exame! - Aresentei: - Felizmente para mim, neste ano, h�apouas indaga�~oes sobre autores ingleses, ujas vidas, tanto quanto sei, est~ao envoltas em profundomist�erio!Meu pensionato era um tumulto quando regressei. Os mo�os que me haviam ridiularizado porminha f�e nas li�~oes de Romesh, quase me deixaram surdo om suas feliita�~oes. Durante a semana deexames, ontinuei a passar o maior tempo poss��vel om Romesh, que formulava as quest~oes a serempropostas, segundo ele, pelos professores. Dia ap�os dia, as perguntas de Romesh apareiam quaseom as mesmas palavras nos formul�arios de exame.Not��ias irularam amplamente, na Fauldade, de que algo pareido a um milagre estava oor-rendo e havia probabilidade de êxito para o distra��do \monge aluinado". N~ao �z qualquer tentativade esonder os pormenores do aso. Os professores de Serampore n~ao tinham poder para alterar asquest~oes, elaboradas pelos doentes da Universidade de Calut�a.Reetindo sobre o exame de Literatura Inglesa perebi, erta manh~a, que ometera um grave erro.Determinadas quest~oes exigiam duas respostas: A (ou B) e C (ou D). Em vez de esolher uma de adapar, eu respondera a arribas do primeiro par. Omitira, por falta de aten�~ao, todas as alternativas Cou D, toda a segunda parte. A melhor nota que poderia alan�ar naquele exame seria 33 - 3 pontosmenos do que a nota m��nima de aprova�~ao, 36.Corri para o Mestre e extravasei minhas di�uldades. - Senhor, ometi uma tolie imperdo�avel.N~ao mere�o as bên�~aos divinas por interm�edio de Romesh, sou indigno delas.- Anime-se, Mukunda. - O tom de Sri Yukt�eswar era leve e despreoupado. Ele apontou para aab�obada azul do �eu. - �E mais prov�avel que a lua troque de lugar om o sol, no �eu, do que voê serreprovado! 153



Deixei o eremit�erio de ânimo mais tranq�uilo, embora pareesse matematiamente inoneb��vel aminha aprova�~ao. Olhei uma ou duas vezes, apreensivamente, para o �rmamento; o Soberano do Diapareia �rme em sua �orbita ostumeira.Ao hegar a Panthi, ouvi asualmente o oment�ario de um olega:Aabei de saber que este ano, pela primeira vez, a nota m��nima exigida para a aprova�~ao emLiteratura Inglesa foi baixada para 33 pontos.Invadi o quarto do jovem om tal veloidade que ele ergueu os olhos, alarmado. Interroguei-oansiosamente.- Monge de abelo omprido - disse ele, rindo - por que este repentino interesse em assuntosesolares? Por que gritar na und�eima hora? �E verdade que a nota de aprova�~ao aabou de baixarpara 33 pontos.Alguns pulos de ontentamento me levaram a meu quarto, onde a�� de joelhos e louvei a perfei�~aomatem�atia de meu Pai Divino.Todos os dias eu estremeia ao ter onsiênia de que uma Presen�a Espiritual laramente meguiava atrav�es de Romesh. Aonteeu um inidente signi�ativo por oasi~ao de meu exame emL��ngua Bengali. Romesh, que n~ao me preparara naquela disiplina, hamou-me quando eu deixavaa pens~ao para ir ao loal de exame, de manh~a.- Ali est�a Romesh, gritando por voê - disse-me um olega, impaientemente. - N~ao volte, hega-remos atrasados �a sala.Sem fazer aso do onselho, regressei, orrendo, para asa. - Nossos jovens bengalis, em geral,passam failmente no exame de bengali - disse Romesb. - Mas aabei de ter um pressentimento deque, neste ano, os professores planejaram \massarar" os estudantes, propondo-lhes perguntas sobreos livros de leitura obrigat�oria. - Narrou-me, ent~ao, dois epis�odios da vida de V��dy�as�agar, renomado�lantropo de Bengala, do s�eulo dezenove.Agradei a Romesh e d��rigi-me de biileta, velozmente, para a Fauldade. Na sala de exames�quei sabendo, pelo formul�ario, que os temas em bengali eram dois. A primeira instru�~ao dizia: \Dêdois exemplos da aridade de V��dy�as�agar"4. Enquanto eu transferia para o papel onheimentos t~aoreentemente adquiridos, murmurei uma pequena a�~ao de gra�as por haver atendido ao hamado deRomesh, �a �ultima hora. Se eu ignorasse os benef��ios de Vidy�as�agar (aos quais, agora, se aresentavamais um, prestado a mim), n~ao poderia ter passado no exame de bengali. Dizia a segunda instru�~aona folha de exame:\Esreva um ensaio em bengali sobre a vida do homem que mais o inspirou."Querido leitor, ser�a preiso dizer quem esolhi para meu tema? A medida que obria uma seq�uêniade p�aginas orri louvores a meu guru, eu sorria ao ter onsiênia de que minha predi�~ao sussurradaestava se realizando: \Preenherei as folhas om seus ensinamentos!"N~ao me senti inlinado a interrogar Romesh sobre meu urso de �loso�a. Con�ando em meu longotreinamento sob a dire�~ao de Sri Yukt�eswar, desprezei sem perigo as explia�~oes dos ompêndios.A mais alta nota de todos os meus exames foi obtida em �loso�a. Minhas quali�a�~oes em outrasmat�erias oloavam-se meramente dentro do n��vel m��nimo.E um prazer registrar que meu generoso amigo Romesh reebeu seu grau universit�ario um laude.Papai prodigalizava sorrisos no dia da formatura. - Custava-me rer que voê seria aprovado,Mukunda - onfessou ele. - Voê passava tanto tempo om seu guru. - Meu Mestre aptara om4Esquei as palavras exatas do question�ario, mas lembro-me de que se referiam �as hist�orias que Romesh aabarade me ontar sobre Vidy�as�agar. Devido �a sua erudi�~ao, o sr. Is�aa. Chandra tornou-se amplamente onheido emBengala e o Âmples t��tulo de Vidy�as�agar \Oeano de Conheimento"154



exatid~ao a r��tia sileniosa de meu pai.Durante anos eu tivera d�uvidas de que, algum dia, poderia juntar a meu nome as iniiais or-respondentes a meu grau universit�ario, A.B., Baharel em Humanidades. Raramente uso esse t��tulosem pensar que foi uma d�adiva divina, a mim onferida por motivos um tanto obsuros. �As vezes,esuto homens formados em universidades omentarem que muito pouo do onheimento adquirido�as pressas permaneeu om eles depois da formatura. Esta on�ss~ao onsola-me um pouquinho deminhas indubit�aveis de�iênias aadêmias.Em junho de 1914, no dia em que olei grau pela Universidade de Calut�a, ajoelhei-me aos p�esde meu guru e agradei-lhe por todas as bên�~aos que u��ram de sua vida5 para a minha.- De p�e, Mukunda - disse ele om indulgênia. - O Senhor simplesmente ahou mais onveniêniaem sua formatura do que no interâmbio de posi�~oes do sol e da lua!

5O poder de inuir sobre a mente alheia e o urso dos aonteimentos `uiu vibhuti'??? (poder iogue) menionadonos Yoga Sutras (HI, 24) de Pat�anjili, que o explia omo sendo o resultado de \ompaix~ao universal". Dois livrosde estudos sobre os Sutras s~ao Filoso�a da Ioga, por Dasgupta (Trubner, Londres) e Sistema de Ioga de Patânjali(vol. 17, Oriental Series, Universidade Harvard). Todas as Esrituras prolamam que o Senhor riou o homem �a Suaonipotente imagem. O dom��nio sobre o universo paree sobrenatural, mas, em verdade, este poder �e natural e inerentea todos os seres humanos que alan�am a lembran�a justa" de sua origem divina. Homens que obtiveram a realiza�~aode Deus, omo Sri Yukt�eswar, est~ao livres do prin��pio do ego (ahânkara) e dos desejos pessoais dele oriundos; as a�~oesdos verdadeiros mestres est~ao, sem esfor�o, em onformidade om rit�a, retid~ao natural. Dizendo-o om as palavras deEmerson, todas as grandes almas tornam-se 11 n~ao virtuosas, mas a pr�opria Virtude; ent~ao, a �nalidade da riatura�e umprida e Deus se mostra satisfeito".Qualquer homem de realiza�~ao divina pode exeutar milagres porque, �a semelhan�a de Cristo, ele ompreende as leissutis da ria�~ao; mas nem todos os mestres esolhem o exer��io de poderes ferrorriênios. Cada santo, �a sua maneira,�e um reexo de Deus; a'express~ao da individualidade �e b�asia num mundo onde dois gr~aos de areia n~ao s~ao exatamenteiguais, Regras invari�aveis n~ao podem ser formuladas sobre os santos iluminados por Deus; alguns efetuam milagres,e outros n~ao; alguns s~ao inativos, enquanto outros (omo o rei Jânaka, da antiguidade, e Santa Teresa de Avila)relaionam-se om grandes empreendimentos alguns ensinam, viajam e aeitam dis��pulos, enquanto outros passamsuas vidas t~a sileniosa e disretamente omo sombras. Nenhum r��tio mundano pode ler o sereto pergaminho doarma (a�~oes passadas) que, ao se desenrolar, mos tra a ada santo rim roteiro diferente.155
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Cap��tulo 24Eu me torno monge da Ordem dosSwâmisMestre, meu pai anda ansioso para que eu aeite um argo exeutivo na Estrada de Ferro Bengala-Nagpur. Mas eu o venho reusando, ategoriamente. - Aresentei, om esperan�a: - Senhor, n~aome pode fazer monge da Ordem dos Swâmis? - Olhei, supliante, para meu guru. Durante os anospreedentes, a �m de pôr �a prova a profundeza de minha determina�~ao, ele me reusa idêntiospedidos. Hoje, entretanto, sorria om benevolênia.- Muito bem, amanh~a ser�a iniiado na Ordem dos Swâmis.Ele ontinuou, serenamente: - Estou feliz porque persistiu em seu desejo de ser monge. L�ahiriMah�asaya dizia freq�uentemente: \Se voê n~ao onvida Deus para ser seu h�ospede no ver~ao, Ele n~aovir�a no inverno de sua vida."- Eu jamais poderia renuniar a meu desejo ardente de pertener �a mesma Ordem dos Swâmis �aqual pertene o querido Mestre a quem reverenio. - Sorri para ele om afeto imensur�avel.\O solteiro uida das oisas que pertenem ao Senhor e de omo agrad�a-lo; mas o asado uidadas oisas do mundo, e de omo h�a de agradar �a sua mulher."1. Eu analisara a vida de muitos amigosmeus que vieram a asar-se depois de um per��odo de treinamento espiritual. Lan�ados ao oeano dasresponsabilidades mundanas, esqueeram suas resolu�~oes de meditar profundamente.Relegar o Senhor a um lugar seund�ario2 em minha vida era, para mim, inoneb��vel. Tudo o queexiste no osmos a Ele pertene e sobre o homem Ele esparze sileniosamente dons sobre dons, vidaap�os vida. S�o existe uma d�adiva que o homem pode ofereer em troa o seu amor - e o homem temo poder de retê-lo ou de entreg�a-lo.Ao desenvolver in�nitos esfor�os para oultar em mist�erio a Sua presen�a nos �atomos da ria�~ao, oCriador s�o poderia ter tido um motivo e uma deliadeza: que o homem o prourasse apenas de livrevontade. Com que luva de veludo de absoluta humildade, Ele obriu a m~ao de ferro da onipotênia!O dia seguinte foi um dos mais memor�aveis de minha vida. Era uma ensolarada quinta-feira,lembro-me bem, em julho de 1914, algumas semanas depois de minha formatura na Fauldade. Noterra�o interior de seu eremit�erio em Serampore, o Mestre submergiu um orte novo de seda brananuma tintura ore, or tradiional da Ordem dos Swâmis. Depois que o teido seou, meu guru omodelou em pregas sobre meu orpo, omo t�unia de renuniante.- Algum dia voê ir�a ao Oidente onde se prefere a seda { disse ele. Simboliamente, esolhi aseda para seu h�abito, em vez do algod~ao que ostum�avamos usar.1I Cor��ntios, 7:32-33.2\Quem oferee a Deus um lugar seund�ario, nenhum lugar oferee" - Ruskin.157



Na �India, onde os monges abra�am o ideal de pobreza, um swâmi vestido de seda �e uma apari�~aoinomum. Muitos iogues, por�em, usam roupa interior de seda porque esta ret�em, melhor que oalgod~ao, ertas orrentes sutis do orpo.- Sou avesso a erimônias - observou Sr�� Yukt�eswar. - Eu o ordenarei swâmi na forma b��dwat(n~ao-erimoniosa).B��bJid��sa ou iniia�~ao solene no grau de swâmi inlu�� uma erimônia do fogo, durante a qual serealizam ritos funer�arios simb�olios. O orpo f��sio do dis��pulo faz o papel de morto, remado naslabaredas da sabedoria. Ao re�em-ordenado swâmi ent~ao se d�a um verso para antar, \Esta �atma �eBrahma"3, ou \Tu �es Isso" ou \Eu sou Ele". Sri Yukt�eswar, ontudo; em seu amor �a simpliidade,dispensou todos os ritos formais e apenas me pediu que esolhesse um novo nome.- Dar-lhe-e�� o privil�egio de esolhê-lo - disse-me, sorrindo.- Yogananda4 - respondi ap�os um momento de reex~ao. O nome signi�a \beatitude (ananda)atrav�es da uni~ao divina (yoga)".- Assim seja, Renuniando a seu nome de fam��lia, Mukunda Lal Ghosh, voê doravante ser�ahamado Yogananda do ramo G��r�� da Ordem dos Swâm��s.Ao me ajoelhar diante de Sri Yukt�eswar e ao ouvi-lo pronuniar pela primeira vez meu novo nome,meu ora�~ao transbordava de agradeimento. Com que amor ele trabalhara, infatigavelmente, paraque o menino Mukunda se transformasse um dia no monge Yogananda! Entoei om alegria algunsversos em sânsrito, do longo ântio do Senhor Shânkarah�arya5.\Nem mente, nem inteleto, nem ego, nem sentimento; nem �eu, nem terra, nem metais eu sou.Eu sou Ele, eu sou Ele, Esp��rito de Beatitude, eu sou Ele! Nem nasimento, nem morte, nem asta eutenho; pai, m~ae, n~ao os tenho. Eu sou Ele, eu sou Ele, Esp��rito Beat���o, eu sou Ele! Transendenteaos vôos da fantasia, sem forma eu sou, impregnando os membros da vida total. Esravid~ao n~aotemo, sou livre, sempre livre, Eu sou Ele, eu sou Ele, Esp��rito Beat���o, eu sou Ele!"Todo swâmi pertene �a Ordem mon�astia que �e revereniada na �India desde tempos imemoriais.Reorganizada em seus moldes atuais, h�a s�eulos atr�as, por Shânkarah�arya, desde ent~ao ela vemsendo he�ada, em linha ��ninterrupta, por mestres venerandos (ada um, suessivamente, herdandoo t��tulo de Jagadguru Sri Shânkarah�arya)6. Muitos monges, talvez um milh~ao, onstituem a Ordemdos Swâmis; para nela entrar, preenhem a exigênia de reeber iniia�~ao de homens que s~ao, elespr�oprios, swâmis. Assim, todos os monges da Ordem dos Swâmis tra�am sua linhagem espiritual apartir de um s�o guru, Adi (\o primeiro") Shânkarah�arya. Professam votos de pobreza (desapegoa posses), astidade e obediênia ao hefe ou autoridade espiritual. Sob muitos aspetos, as ordensmon�astias do Cristianismo at�olio assemelham-se �a Ordem dos Swâmis, uja antig�uidade �e maior.Ao seu novo nome, um swâmi arese uma palavra que india seu v��nulo formal om uma das dez3Literalmente, \Esta alma �e Esp��rito". O Supremo Esp��rito, o Inriado, �e ��nteiramente inondiionado (neti, neti,n~ao isto, n~ao aquilo), mas na Vedanta �e om freq�uênia menionado omo Sat-Chit-Ananda, isto �e, Ser-Inteligênia-Beatitude.4Yogananda �e um nome bastante omum entre swimis.5Shânkara �e geralmente onheido omo SUnkarah�erya; ah�arya signi�a \instrutor espiritual". Datas referentesa Shânkara s~ao mat�eria de disuss~ao entre eruditos. Alguns anais indiam que o inompar�avel monista viveu no s�eulo6 antes de Cristo; o s�abio Anandag��ri apresenta a data de 44-12 A.C.; historiadores oidentais atribuem a Shânkara os�eulo 8 depois de Cristo. (Nota de SRF)6O faleido Jagadguru Sri Shânkarah�arya do antigo eremit�erio Gowardhan em Puri, Sua Santidade Bh�arati KrishnaTirth, visitou os Estados Unidos durante três meses em 1958. Foi a primeira vez que um Shânkarah�arya veio aoOidente, Sua hist�oria viagem realizou-se sob o patro��nio de Self-Realiza�on Fellowship. Ele fez onferênias nasprinipais universidades norteamerianas e partiipou de um debate sobre a paz mundial om o eminente historiador,dr. Arnold Toynbee.Em 1959, Sri Shânkarah�arya de Puri aeitou o onvite de Sri Daya Mata, presidente de SRF-YSS, para agir omorepresentante dos Gurus de SRF-YSS e dar a iniia�~ao na Ordem dos Swâmis a dois monges de Yogoda Satsanga. Eledir��giu a erimônia no templo de Sri Yukt�eswar em YSS em Puri. (Nota de SRF)158



subdivis~oes da Ordem dos Swâmis. Estes dasanarnis, ou designa�~oes junto a um nome, inluem ode G��ri (montanha), ao qual Swâmi Sri Yukt�eswar G��r�� e, portanto, eu pr�oprio, pertenemos. Entreos outros ramos enontram-se S�agar (mar), Bh�arati (terra), P�uri (�area), Sar�aswat�� (sabedoria danatureza), Tirth (lugar de peregrina�~ao) e Arânya (oresta).O nome mon�astio de um swâmi, geralmente terminado em ananda (beatitude suprema), repre-senta seu anseio de atingir a emanipa�~ao atrav�es de uma senda partiular, de uma disposi�~ao deânimo ou de uma qualidade divina - amor, sabedoria, disernimento, devo�~ao, servi�o, ioga.O ideal de prestar servi�o altru��sta a toda a humanidade e de renuniar aos la�os e ambi�~oespessoais leva a maioria dos swâmis a empenhar-se ativamente em trabalho humanit�ario e eduaional,na �India ou, �as vezes, em outras regi~oes do mundo. Pondo de lado, de prop�osito, todos os preoneitosde asta, redo, lasse, or, sexo ou ra�a, um swâmi segue os mandamentos da fraternidade humana.Sua meta �e a uni~ao absoluta om o Esp��rito. Em estado de sono e de vig��lia, inulando em suaonsiênia o pensamento de que \Eu sou Ele", este monge vaga ontente pelo mundo, sem ser domundo. Apenas desse modo ele pode justi�ar seu t��tulo de swâmi: aquele que proura alan�ar auni~ao om o Swa ou Ser.Sri Yukt�eswar era ambas as oisas, swâmi e iogue. Um swâmi, formalmente um monge em virtudede sua vinula�~ao �a vener�avel Ordem, nem sempre �e um iogue. Quem pratia uma t�enia ient���a,para obter experiênia direta e pessoal de Deus, �e um iogue. Pode ser asado ou solteiro, homem deresponsabilidades mundanas ou de la�os religiosos formais.Conebe-se que um swâmi siga uniamente a senda do raio��nio �arido ou da fria ren�unia; masum iogue se empenha num proedimento de�nido, passo a passo, que disiplina o orpo e a mente, elibera gradualmente a alma. N~ao aeitando raz~oes emoionais nem ren�as omo rit�erios do que �eerto, ele pratia uma s�erie de exer��ios de e��aia rigorosamente omprovada, que foram delineadospela primeira vez pelos r��shis da antiguidade. Em todas as �epoas na �India, a ioga produziu homensque se tornaram realmente livres, verdadeiros Cristosiogues.Como qualquer outra iênia, na ioga �e apli�avel a povos de todos os limas e �epoas. A teoriapropalada por ertos esritores ignorantes, de que a ioga �e \perigosa" e \impr�opria" para os oidentais,�e inteiramente falsa, e lamentavelmente dissuadiu muitos estudantes sineros de prourarem suasm�ultiplas bên�~aos.Ioga �e um m�etodo para restringir a turbulênia natural dos pensamentos. Estes, se n~ao foremdominados, impedem todos os homens, imparialmente, em todas as terras, de vislumbrarem suaverdadeira natureza, que �e Esp��rito. Semelhante �a luz urativa do sol, a ioga �e ben�e�a tanto paraos homens do Oriente omo do Oidente. Os pensamentos da maioria das pessoas s~ao inquietos eaprihosos; �e patente a neessidade da ioga: a iênia do ontrole da mente.O antigo r��shi Patâniali7 de�ne ioga omo \neutraliza�~ao das ondas que se alternam na onsiênia"8.Seu livro, Y09a S�utras, urto e magistral, forma um dos seis sistemas de �loso�a hindu. Em ontrasteom as �loso�as do Oidente, todos os seis sistemas hindus ompreendem, n~ao apenas ensinamentoste�orios, mas tamb�em pr�atios. Depois de proeder a todas as investiga�~oes ontol�ogias oneb��veis,7Desonhee-se em que �epoa viveu Patânjali, embora muitos estudiosos o situem no s�eulo 2 antes de Cristo,Os r��shis esreveram tratados, sobre uma vastid~ao de assuntos, om t~ao penetrante vis~ao, que os s�eulos têm sidoimpotentes para olo�a-los fora de moda. Contudo, para onsterna�~ao subseq�uente dos historiadores, esses s�abiosnenhum esfor�o �zeram para estampar em suas obras liter�arias o selo de suas personalidades e as datas em que asesreveram. Sabiam que suas urtas vidas eram apenas temporariamente importantes omo Iampejos da grande Vidain�nita; e que a verdade �e intemporal - sendo imposs��vel gravar-lhe maras reg��stradas, �e propriedade partiular deningu�em.8\Ch��tta vr��tti nirôdha" (Yoga S�utras, L2), que tamb�em se pode traduzir omo \essa�~ao de todas as modi�a�~oes dasubstânia mental". Ch��tta �e um termo amplo, englobante, para designar a apaidade de pensar; ompreende as for�asvitais pr�anias, mânas (mente ou onsiênia dos sentidos), ahinkara (prin��pio do ego) e b�uddhi (inteligênia intuitiva).Vr��tti (literalmente \remo��nho") refere-se �as ondas de pensamento e de emo�~ao que inessantemente apareem edesapareem na onsiênia do homem. Nirôdha signi�a neutraliza�~ao, essa�~ao, ontrole.159



os sistemas hindus formulam seis �odigos disiplinares bem de�nidos, om o objetivo de eliminarpermanentemente o sofrimento e atingir a beatitude intemporal.Os Upanish�ads, de posterior reda�~ao, onsideram os Yoga S�utras, entre os seis sistemas9, omo aobra que ont�em os m�etodos mais e�azes para atingir a perep�~ao direta da verdade. Aperfe���oando-se em t�enias pr�atias de ioga, o homem deixa atr�as de si, para sempre, os reinos infeundos daespeula�~ao e onhee, por experiênia pr�opria, a verdadeira Essênia.O sistema de ioga de Patânjali �e onheido omo Senda �otupla10. Os primeiros passos. 1. yâma,onduta moral, e 2. niyâma, observânias religiosas. Yâma ompreende: evitar ofender ou prejudiaros outros, falar a verdade, n~ao roubar, onservar a astidade e n~ao ambiionar o que �e alheio. Aspresri�~oes de niyâma s~ao: pureza de orpo e de mente, ontentamento em todas as irunstânias,autodisiplina, estudo de si mesmo (ontempla�~ao) e devo�~ao a Deus e ao guru.Os passos seguintes s~ao: 3. �asana (posi�~ao orreta); a oluna vertebral deve manter-se ereta, e oorpo �rme, em posi�~ao onfort�avel para a medita�~ao - 4. pranayâma (ontrole de Prana, orrentesvitais sutis); e 5. pratyah�ara (retirar dos objetos exteriores os ino sentidos; abstra�~ao).Os �ultimos passos s~ao formas de ioga propriamente dita: 6. dh�arana (onentra�~ao), manter amente numa s�o id�eia; 7. dhyâna (medita�~ao) e 8. sam�adhi (experiênia superonsiente). Esta Senda�otupla de Ioga leva �a meta �nal de Kaiv�alya (O Absoluto), em que o iogue experimenta a Verdade,aima e al�em de toda ompreens~ao inteletual.- Quem �e maior - pode perguntar algu�em - um swâmi ou um iogue? Quando se atinge a unidadeom Deus, desapareem as distin�~oes entre os v�arios aminhos. O M�agavad G��ta, entretanto, salientaque os m�etodos de ioga abrangem todas as sendas. Suas t�enias n~ao se destinam apenas a ertostipos de temperamento, �a minoria disposta a ingressar na vida mon�astia; exige �delidade, mas n~aoa formal��stia. A iênia da ioga satisfaz uma neessidade universal e por isso exere atra�~ao naturalsobre todos os indiv��duos.Um verdadeiro iogue pode permaneer no mundo, umprindo seus deveres; no mundo ele seenontra, semelhante �a manteiga na �agua, nata batida e separada, e n~ao omo o leite failmentedilu��vel da humanidade indisiplinada. O umprimento das responsabilidades mundanas n~ao separao homem, neessariamente, de Deus, desde que sua mente se mantenha desapegada de desejos ego��stase desempenhe o seu papel na vida omo um instrumento volunt�ario da Divindade.Existe grande n�umero de homens, vivendo hoje na Am�eria e na Europa, ou em outros orpos n~ao-indianos que, embora nuna tenham ouvido falar nos termos iogue e swâmi, s~ao, todavia, verdadeirosexemplos de ambos. Seu servi�o desinteressado �a humanidade, seu dom��nio de paix~oes e pensamentos,seu sinero amor a Deus, ou ainda, seus grandes poderes de onentra�~ao, fazem deles, em ertosentido, iogues; determinaram para si mesmos a meta da ioga: autodom��nio. Estes homens poderiamasender a altitudes ainda maiores se lhes fosse ensinada a iênia de�nida da ioga, que possibilita ogoverno ainda mais onsiente da mente e da vida do indiv��duo.Certos esritores oidentais ompreenderam a ioga apenas super�ialmente mas aqueles que aritiaram nuna hegaram a prati�a-la. Entre muitos tributos �a ioga, baseados em reex~ao, pode-semenionar o dr. Carl Gustav Jung, famoso psi�ologo su���o11. Esreveu ele:9Os seis sistemas ortodoxos (om base nos Vedas) s~ao Shânkya, Yoga, Vedanta, Miminsa, Ny�aya e Vaises��ka. Osleitores om tendênia ao estudo aurado se deliiar~ao om as sutilezas e o amplo alane destas antigas formula�~oes,resumidas em inglês, em Uma Hist�oria da Filoso�a Hindu, vol. 1, pelo professor Surendranath Dasgupta (CambridgeUniversity Press).10N~ao deve ser onfundido om o \Nobre Caminho �otuplo" do Budismo, um guia para a onduta do homem e queabrange: 1. ideais orretos; 2. motivo orreto; 3. linguagem orreta; 4. a�~ao orreta; 5. meios de vida orretos; 6.esfor�o orreto; 7. reorda�~ao orreta (do Ser) e 8. realiza�~ao orreta (samâdhi).11O dr. Jung assistiu ao Congresso Hindu de Ciênias, em 1937, e reebeu um grau honor���o da Universidade deCalut�a. 160



\Quando um m�etodo religioso se anunia omo `ient���o', pode ter erteza de obter p�ublio noOidente. A Ioga preenhe esta expetativa. �A parte o enanto da novidade e a fasina�~ao portudo o que �e pouo ompreendido, a Ioga tem bons motivos para onseguir muitos adeptos. Ofereepossibilidades de experiênia ontrol�avel e assim satisfaz a neessidade ient���a de `fatos'. Al�emdisso, em virtude de sua amplitude e profundeza, de sua idade vener�avel, de sua doutrina e m�etodoque abrangem todos os aspetos da vida, ela promete possibilidades nuna sonhadas."\Toda pr�atia religiosa ou �los�o�a pressup~oe uma disiplina psiol�ogia, isto �e, um m�etodo dehigiene mental. Os m�ultiplos proessos puramente orporais da Ioga12 ompreendem tamb�em umahigiene �siol�ogia superior aos exer��ios de gin�astia e respira�~ao omuns, desde que n~ao �e apenasmeaniista e ient���a, mas �e tamb�em �los�o�a. Ao treinar as partes do orpo, uni�a-as om atotalidade do esp��rito, omo se torna bem laro, por exemplo, nos exer��ios de pranayâma, ondeprana tanto �e o alento omo a dinâmia do osmo . . . "\A pr�atia da Ioga . . . ser�a ine�iente sem os oneitos nos quais se fundamenta. Ela ombina of��sio e o espiritual de maneira extraordinariamente ompleta."\No Oriente, onde estas id�eias e pr�atias se desenvolveram, e onde, durante milhares de anos, umatradi�~ao ininterrupta riou as neess�arias bases espirituais, a Ioga �e, em minha opini~ao, o m�etodoapropriado e perfeito para fundir orpo e mente, de modo a formarem uma unidade inquestion�avel.Esta unidade ria uma disposi�~ao psiol�ogia que possibilita intui�~oes transendentes �a onsiênia".Aproxima-se para o Oidente o dia em que se onsiderar�a a iênia interna do autodom��nio t~aoneess�aria quanto a onquista externa da Natureza. A Idade Atômia ver�a a mente do homem tornar-se s�obria e ampliada pela verdade, agora ienti�amente indisut��vel, de que a mat�eria �e, de fato,energia onentrada. A mente humana pode e deve liberar em seu interior energias maiores do queas oultas em pedras e metais, a �m de que o gigante atômio, reentemente liberto de suas algemas,n~ao se volte ontra o mundo em ��nsaria destrui�~ao. Benef��io indireto pode surgir da preoupa�~aoda humanidade om as bombas atôm��as: um resente interesse pr�atio pela iênia da ioga13, emverdade, \um abrigo �a prova de bombas".
12O dr. Jung refere-se aqui a HaÆa Yoga, um ramo espeializado em posi�~oes orporais e t�enias para promover asa�ude e a longevidade. Hatha �e �util e produz resultados f��sios espetaulares, mas este ramo de ioga �e pouo utilizadopelos iogues que busam a liberta�~ao espiritual.13Muitas pessoas mal informadas usam o termo ioga ou no sentido de Hatha Yoga, ou de \magia", ritos obsurose misteriosos para alan�ar poderes espetaulares. Quando os eruditos, por�em, falam de ioga, referem-se ao sistemaexposto nos Yoga S�utras (tamb�em onheidos omo Aforismos ou Raia (r�egia) Yoga de Patânjali). Este tratadoabrange oneitos �los�o�os de tal grandeza que inspirou oment�arios a alguns dos maiores pensadores da �India,inlusive o iluminado mestre Sad�usivendra. Como os outros ino sistemas �los�o�os ortodoxos (baseados nos Vedas),os Yoga S�utras onsideram que a \magia" da pureza moral (os dez mandamentos de yâma e niyâtna) �e a preliminarindispens�avel �a investiga�~ao �los�o�a idônea. Esta exigênia pessoal, sobre a qual n~ao se insiste no Oidente, temonferido duradoura vitalidade �as seis disiplinas hindus. A ordem �osmia (rit�a) que sustenta o universo n~ao �e diferenteda ordem moral que governa o destino do homem. Quem n~ao se disp~oe a observar os preeitos �etios universais n~ao est�aseriamente deidido a investigar a verdade. A se�~ao III dos Yoga S�utras meniona v�arios poderes iogues miraulosos(vibb�u�s e s��dMis). O verdadeiro onheimento �e sempre poder. A via da ioga divide-se em quatro etapas, ada umaom sua express~ao de vM�uti. Alan�ando erto poder, o iogue sabe que passou om êxito os testes de uma das quatroetapas. A apari�~ao de poderes arater��stios evidenia a estrutura ient���a do sistema iogue, no qual se eliminamilus~oes e fantasias do pratiante sobre seus pr�oprios \progressos espirituais": exige-se a prova! Patâniali previne odevoto de que a unidade om o Esp��rito deve ser o �unio objetivo, e n~ao a posse de vibh�utis - meras ores inidentaisao longo da via sagrada. Proure-se o Eterno Doador e n~ao Seus dons fenomênios! Deus n~ao se revela a quem, aoprour�a-lo, se satisfaz om objetivos menores. O iogue que se empenha, uida por isso de n~ao exeritar seus poderesfenomênios, para que n~ao originem falso orgulho nem o distraiam de penetrar no estado �ultimo de Kaiv�alya.Quando o iogue atingiu seu Objetivo In�nito, faz uso de v��bbi�atis ou n~ao, �a vontade. Todas as a�~oes, miraulosas eomuns, efetuam-se, ent~ao, sem motivar novos la�os �armios. A limalha de ferro do arma �e atra��da apenas onde umim~a de ego pessoal ainda existe. 161
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Cap��tulo 25Meu irm~ao Ananta e minha irm~a NaliniAnanta n~ao pode viver; as areias de seu arma nesta vida deslizaram todas, ampulheta abaixo.Estas palavras inexor�aveis alan�aram minha onsiênia interiorizada, erta manh~a, enquanto eu,sentado, entregava-me �a profunda medita�~ao. Pouo depois de ingressar na Ordem dos Swâmis, �zuma visita a Gorakpur, idade onde nasi, sendo h�ospede de meu irm~ao mais velho, Ananta. Umadoen�a repentina obrigou-o a permaneer de ama; eu uidava dele om todo amor.O solene pronuniamento interno enheu-me de tristeza aita. Senti que n~ao podia suportar umapermanênia mais longa em Gorakpur, apenas para ver meu irm~ao removido diante de meu olharin�util. Em meio a r��tias inompreensivas de meus parentes, deixei a �India no primeiro navio ondeahei lugar. Fiz um ruzeiro, ao longo de Burma e do Mar da China, at�e o Jap~ao. Desembarquei emKobe, onde passei apenas alguns dias. Meu ora�~ao estava exessivamente aabrunhado para visitarlugares de interesse tur��stio.Em minha viagem de regresso �a �India, o navio toou em Changai. Ali, o dr. Misra, m�edio debordo, guiou-me a diversas lojas de objetos t��pios, onde esolhi presentes para Sri Yukt�eswar, minhafam��lia e amigos. Para Ananta, omprei uma pe�a grande de bambu entalhado. Quando o vendedorhinês me entregava a lembran�a de bambu, minhas m~aos a deixaram air ao solo; exlamei: - Adquiriisto para meu querido irm~ao que est�a morto!Apoderou-se de mim uma lara intui�~ao de que a alma de Ananta se desprendia, naquele exatomomento, e penetrava no In�nito. O presente adquirido, laninante e simboliamente, rahou-se naqueda; entre solu�os, esrevi na superf��ie do bambu: \Para meu amado Ananta, agora que se foi".Meu ompanheiro, o m�edio, estivera me observando om um sorriso sardônio:- Eonomize suas l�agrimas - omentou ele. - Por que derram�a-las antes de ter erteza de que eleest�a morto?Quando nosso navio hegou a Calut�a, o dr, Misra novamente me aompanhou. Meu irm~ao maisnovo, Bishnu, esperava-me nas doas para os umprimentos,- Sei que Ananta partiu deste mundo - disse eu a Bishnu, antes que ele tivesse tempo de falar. -Diga, por favor, ao doutor aqui presente e a mim, em que dia Ananta morreu.Bishnu itou a data; orrespondia exatamente �aquela em que omprei os presentes em Changai.- Cuidado! - exlamou o dr. Misra. - Que isto n~ao se divulgue! Os professores aresentar~ao umano de estudo de telepatia ao urso de mediina que j�a �e bastante longo!Papai abra�ou-me alidamente quando entrei em nosso lar de Gurpar Road. - Voê hegou -disse ele om ternura. Duas grandes l�agrimas deslizaram de seus olhos. N~ao sendo, em geral,demonstrat��vo, ele nuna antes revelara, por mim, estes sinais de afei�~ao. Por fora, era um paiaustero, e internamente possu��a um ora�~ao omovido de m~ae. Em todas as rela�~oes familiares, ele163



representava esse duplo papel de pai e m~ae.Logo ap�os o faleimento de Ananta, minha irm~a mais nova, Nalini, regressou do limiar da mortegra�as a uma ura divina. Antes de relatar a hist�oria, farei referênias a algumas fases de nossa vidaanterior.As rela�~oes entre eu e Nalini, na infânia, n~ao foram das mais ordiais. Eu era muito magro; ela,ainda mais. Por um motivo inonsiente, que os psi�ologos n~ao ahar~ao di�uldade em identi�ar,eu, ami�ude, arreliava minha irm~a, quanto �a sua aparênia. Suas respostas mordazes vinham igual-mente imbu��das da dura franqueza da extrema juventude. �As vezes, Mam~ae intervinha, terminandoprovisoriamente nossas disuss~oes infantis om um deliado tapa em meu ouvido (por ser o maisvelho).Ap�os o t�ermino de seus estudos, Nalini foi prometida em noivado ao dr. Panharion Bose, jovem eam�avel m�edio de Calut�a. No devido tempo, e om todo esmero, elebraram-se os ritos matrimoniais.Na noite de n�upias, reuni-me ao grande e jovial grupo de parentes, na sala de visitas de nossa asaem Calut�a. O noivo reostava-se numa enorme almofada revestida de broado de ouro, om Nalini aseu lado. Um suntuoso sar��1 de seda, or de p�urpura, n~ao podia, infelizmente, esonder por ompletosuas formas angulosas. Abriguei-me por tr�as da almofada de meu novo unhado e lhe �z uma aretaamig�avel. Ele nuna vira Nalini at�e o dia da erimônia nupial, quando veio a saber o que ganharana loteria do asamento.Sentindo minha simpatia por ele, o dr. Bose apontou disretamente para Nalini e murmurou aomeu ouvido: - Diga-me, o que �e isso?- Pois, doutor - respondi - �e um esqueleto para seu estudo!Com a passagem dos anos, o dr. Bose tornou-se muito querido em nossa fam��lia, sendo onsultadosempre que uma doen�a oorria. Ele e eu nos tornamos amigos ��ntimos, graejando juntos omfreq�uênia, e habitualmente tendo Nalini omo alvo e v��tima.- Ela �e uma uriosidade m�edia - disse-me, um dia, meu unhado. Tentei tudo ontra a magrezade sua irm~a: �oleo de f��gado de baalhau, manteiga, malte, mel, peixe, arne, ovos, tônios. E todaviaela n~ao engorda nem um miligrama.Alguns dias mais tarde, passei por sua asa. Minha miss~ao ali durou apenas alguns minutos;despedi-me, pensando que Nalini n~ao perebera minha presen�a. Ao hegar �a porta da rua, ouvi suavoz, ordial mas imperiosa.- Irm~ao, venha �a. Desta vez, n~ao vai me dar o fora. Quero falar om voê.Subi as esadas at�e seu quarto. Para minha surpresa, ela estava em l�agrimas.- Querido irm~ao - disse ela - vamos fazer as pazes, Vejo que seus p�es trilham agora �rmemente oaminho espiritual. Quero me pareer om voê, em todos os aspetos. - E aresentou, esperan�osa:- Agora sua aparênia �e robusta; voê me ajudar�a? Meu marido n~ao se aproxima de mim e eu o amoom imenso arinho. Mas meu maior desejo �e progredir na perep�~ao de Deus, mesmo que eu devapermaneer magra2 e sem atrativos.Meu ora�~ao se omoveu profundamente om sua s�uplia. Nossa nova amizade progrediu om�rmeza; um dia, ela me pediu que a admit��sse omo dis��pula.- Treine-me omo voê quiser. Ponho minha on�an�a em Deus e n~ao em rem�edios. - Reuniu umabra�ada de tônios e despejou-os por uma alha, fora de sua janela.Como prova de sua f�e, pedi-lhe que omitisse de sua dieta, inteiramente, peixe, arne e ovos.Durante v�arios meses, Nalini seguiu rigorosamente as diversas regras que lhe traei e aderiu ao1Vestido das mulheres indianas: um orte inteiri�o de fazenda graiosamente disposto em pregas sobre o orpo.2Considera-se desej�avel erta gordura, visto que a maioria das pessoas na �India �e magra.164



regime vegetariano, a despeito de numerosas di�uldades, Fiz-lhe, ent~ao, uma visita.- Irm~a, voê tem observado onsieniosamente as instru�~oes espirituais; sua reompensa est�apr�oxima. - Sorri, om ar de travessura.Que tipo de gorda voê quer ser? Como nossa tia que, h�a muitos anos, n~ao enxerga os pr�opriosp�es?- N~ao! Mas desejo ardentemente ser t~ao robusta omo voê.Respondi solenemente: - Pela gra�a de Deus, omo eu sempre falei a verdade, o que agora digo �everdadeiro3. Atrav�es das bên�~aos divinas, seu orpo mudar�a de hoje em diante; dentro de um mês,voê ter�a o mesmo peso que eu.Cumpriram-se estas palavras, brotadas do fundo de meu ora�~ao. Em trinta dias, o peso de Naliniigualou o meu. A nova gordura lhe deu beleza; seu marido apaixonou-se profundamente por ela. Oasamento, iniiado de modo t~ao desfavor�avel, tornou-se idealmente feliz.Ao regressar do Jap~ao, eu soube que, durante minha ausênia, Nalini fora ataada pela febret��f�oide. Preipitei-me para sua asa, e �quei onsternado ao enontr�a-la extremamente emagreida.Ela entrara em oma.Meu unhado ontou-me: - Antes que a doen�a lhe provoasse onfus~ao mental, ela ostumavadizer: \Se meu irm~ao Mukunda estivesse aqui, eu n~ao estaria sofrendo assim". - Ele aresentou eml�agrimas: - Os outros m�edios e eu n~ao divisamos um raio de esperan�a. Ap�os a longa ontenda deNalini om a tif�oide, delarou-se agora a disenteria, om perda de sangue.Tentei mover �eus e terras om minhas prees. Contratei uma enfermeira anglo-hindu, que medava integral oopera�~ao, e apliquei em minha irm~a diversos m�etodos de ura iogue. A disenteria eas perdas de sangue desapareeram.- �E porque ela simplesmente n~ao tem mais sangue a perder - o dr. Bose abanou a abe�a, omtristeza.- Ela se urar�a - repliquei, resoluto. - Dentro de sete dias a febre tif�oide desapareer�a.Uma semana mais tarde, emoionei-me ao ver Nalini abrir os olhos e me ontemplar om amorosoreonheimento, A partir daquele dia, sua onvalesen�a foi r�apida. Apesar de haver reuperado seupeso anterior, ela arrastava uma triste seq�uela de sua enfermidade quase fatal: suas pernas �aramparal��tias. Espeialistas indianos e ingleses delararam-na uma aleijada sem esperan�as.A luta sem tr�eguas em que eu saudira aquela irm~a para ham�a-la �a vida, pela ora�~ao, me esgotara.Fui a Serampore a �m de pedir o aux��lio de Sri Yukt�eswar. Seus olhos expressaram profunda simpatiaao ontar-lhe as dolorosas ondi�~oes em que se via o asamento de Nalini.- As pernas de sua irm~a voltar~ao ao normal no �m de um mês.Ele aresentou: - Ela deve usar, junto �a pele, uma faixa om uma p�erola n~ao-perfurada, de doisquilates, segura no lugar por um al�nete de feho.Prostrei-me a seus p�es, om jubiloso al��vio. - O senhor �e um mestre; basta-me a sua palavra deque ela se urar�a. Mas j�a que insiste, adquirirei a p�erola para minha irm~a, imediatamente.3Delaram as Esrituras hindus: \Aqueles que habitualmente falam a verdade, desenvolvem o poder de materializarsuas palavras. O que eles ordenam om todo o ora�~ao vem a realizar-se". (Yoga S�utra, 11-36).Porque os mundos est~ao onstruidos sobre o aliere da verdade, todas as Esrituras a enalteern omo uma virtudeatrav�es da qual qualquer homem pode sintonizar sua vida om o In�nito. Mah�atma Gandhi freq�uentemente dizia: \AVerdade �e Deus"; seus esfor�os, durante toda a sua vida, tiveram por objetivo a verdade em pensamentos, palavras eatos. Ao longo dos s�eulos, o ideal de s�aty�a (verdade) tem impregnado a soiedade hindu. Maro Polo onta-nos queos brâmanes \n~ao pronuniariam uma mentira por nada deste mundo". Um juiz inglês na �India, William Sleeman,a�rma em sua jornada atrav�es de Oudh em 1849-50: \Tive diante de mim entenas de asos em que a propriedade deum homem, sua liberdade e sua vida dependiam de uma mentira que ele dissesse; e ele reusou-se a dizê-la".165



Meu guru assentiu om a abe�a: - Sim, ompre-a. - E ele prosseguiu desrevendo orretamenteas arater��stias f��sias e mentais de Nalini, a quem nuna vira.- Mestre - perguntei - trata-se de uma an�alise astrol�ogia? O senhor desonhee em que dia e horaela naseu.Sri Yukt�eswar sorriu. - Existe uma astrologia mais profunda que n~ao depende do testemunho dealend�arios e rel�ogios. Cada homem �e uma parela do Criador, ou um Homem C�osmio; possui umorpo eleste, bem omo um terrestre. O olho humano vê a forma f��sia, mas o olho interno penetramais profundamente, at�e o modelo universal do qual ada homem �e uma parte individual e ��ntegra.Voltei a Calut�a e omprei uma p�erola4 para Nalini. Um mês depois, suas pernas paral��tiasestavam ompletamente uradas.Minha irm~a me supliou que transmitisse seus agradeimentos, do mais profundo de seu ora�~ao,a meu guru. Ele ouviu a mensagem, em silênio. Mas quando eu ia partir, fez um oment�ario prenhe:- Os m�edios disseram �a sua irm~a que ela nuna poder�a ter �lhos. Assegure-lhe que, dentro depouos anos, ela dar�a nasimento a duas meninas.Alguns anos mais tarde, para alegria de Nalini, ela deu �a luz uma �lha; e pouos anos depois,outra menina.

4P�erolas e outras j�oias, bem omo plantas e metais, apliados diretamente �a pele, exerem uma inuênia eletro-magn�etia sobre as �elulas f��sias. O orpo do homem ont�em arbono e v�arios elementos met�alios que tamb�em seaham presentes em plantas, metais e j�oias. As desobertas dos r��shis nestes ampos reeber~ao indubitavelmente,algum dia, a on�rma�~ao dos �siologistas. O orpo sensitivo do homem, om suas orrentes vitais el�etrias, �e entrode numerosos mist�erios ainda inexplorados. Embora as j�oias e braeletes met�alios possuam valor terapêutio para oorpo, Sri Yukt�eswar tinha outra raz~ao para reomend�a-los. Os Mestres nuna desejam apareer omo grandes tauma-turgos: somente Deus ura. Os santos, por isso, ostumam enobrir om v�arios disfares os poderes que humildementereeberam do Senhor. O homem ostuma oloar sua on�an�a em oisas tang��veis; quando as pessoas prouravammeu guru para serem uradas, ele as aonselhava a usar um braelete ou uma j�oia, a �m de susitar a f�e dos doentese tamb�em para desviar de si mesmo a aten�~ao. Esses braeletes e j�oias possu��am, al�em de suas potênias urativas,eletromagn�etias e intr��nseas, a bên�~ao espiritual, oulta, do Mestre.166



Cap��tulo 26A Ciênia de Kriya YogaA iênia de Kriya Yoga, menionada tantas vezes nestas p�aginas, tornou-se amplamente onheidana �India moderna, por interm�edio de L�ahiri MaL�asaya, guru de meu guru. A raiz sânsrita de Kriya�e kri, fazer, agir, reagir; a mesma raiz se enontra na palavra karma, o prin��pio natural de ausa eefeito. Assim, Kriya Yoga �e \uni~ao (yoga) om o In�nito por meio de erta a�~ao ou rito (Kriya)".Um iogue, pratiando om toda �delidade esta t�enia, liberta-se gradualmente do arma ou do justoenadeamento em que se equilibram as ausas e os efeitos.Em virtude de antigas proibi�~oes iogues, n~ao me �e poss��vel dar uma explia�~ao ompleta deKriya Yoga em livro destinado ao p�ublio em geral. A verdadeira t�enia deve ser aprendida de umKriy�aban (Kriya Yogi), autorizado por Self-Realiza�on Fellowship - Yogôda Sat-Sanga Soiety. Aquime limitarei a ertas referênias.Kriya Yoga �e um m�etodo simples, psio�siol�ogio, pelo qual o sangue humano se desarboniza evolta a oxigenar-se. Os �atomos deste extra-oxigênio transmutam-se em orrente vital para rejuve-neser o �erebro e os entros da espinha. Sustando a aumula�~ao de sangue venoso, o iogue podediminuir ou evitar a degenera�~ao dos teidos. O iogue adiantado transmuta suas �elulas em energia.Elias, Jesus, Kabir e outros profetas foram, no passado, mestres no uso de Kriya ou de uma t�eniasimilar, pela qual eles materializavam ou desmaterializavam seus orpos �a vontade.Kriya �e uma iênia antiqu��ssima. L�ahiri Mah�asaya reebeu-a de seu grande guru, B�abaj��, queredesobriu e puri�ou esta t�enia depois da Idade M�edia, �epoa em que esteve perdida. B�abaj��batizou-a de novo, simplesmente, de Kriya Yoga.- A Kriya Yoga que estou ofereendo ao mundo, por seu interm�edio, neste s�eulo 19 - disse B�abaj��a L�ahiri Mah�asaya - �e um renasimento da mesma iênia que Krishna deu a �Arjuna, h�a milênios;e a que foi posteriormente onheida por Patânjali e Cristo, e por S~ao Jo~ao, S~ao Paulo e outrosdis��pulos.Duas vezes, o Senhor Krishna, o maior profeta da �India, refere-se a Kriya Yoga no Bh�agavadG��ta. Um dos vers��ulos diz: \Ofereendo o alento que inala naquele que exala e ofereendo oalento que exala naquele que inala, o iogue neutraliza inala�~ao e exala�~ao; assim ele libera prana, doora�~ao, e oloa a for�a vital sob seu ontrole"1, A interpreta�~ao �e a seguinte: \O iogue impede oenvelheimento do orpo, assegurando-se um suprimento adiional de prana (for�a vital) ao aquietara a�~ao dos Pulm~oes e do ora�~ao; ele tamb�em det�em as muta�~oes do resimento f��sio, pelo ontrolede apana (orrente eliminadora). Deste modo, neutralizando o resimento e a degeneresênia, oiogue aprende a ontrolar a for�a vital".Eis outro vers��ulo do G��ta: \Ao busar a Meta Suprema, o perito em medita�~ao (m�uni) torna-seeternamente livre quando �e apaz de abstrair-se dos fenômenos externos, �xando o olhar entre as1Bh�agavad-G��ta IV-29. 167



sobranelhas e neutralizando as orrentes de prana e apana (que uem) dentro das narinas e pulm~oes;quando �e apaz, ainda, de ontrolar sua mente sensor��al e seu inteleto; e de banir o desejo, o medoe a �olera".2Krishna tamb�em relata3 que foi ele, numa enarna�~ao anterior, quem transmitiu a ioga indes-trut��vel a um antigo iluminado, Vivasvat, o qual a deu a Manu, o grande legislador4. Este, por suavez, instruiu Ikshwaku, fundador da dinastia solar da �India, a dos reis-guerreiros. Assim, passandode um a outro, a ioga dos reis foi guardada pelos r��shis at�e o advento da era materialista5. Depois,devido ao segredo saerdotal e �a indiferen�a dos homens, a sagrada tradi�~ao tornouse gradualmenteinaess��vel.Kriya Yoga �e duas vezes menionada pelo antigo s�abio Patânjali, o mais not�avel expoente de ioga,o qual esreveu: \Kriya Yoga ons��ste em disiplina f��sia, ontrole mental e medita�~ao em Aum"6.Patânjali refere-se a Deus omo o verdadeiro Som C�osmio ou Aum, ouvido em medita�~ao7. Aum �eo Verbo Criador, o zumbido do Motor C�osmio, a testemunha8 da Presen�a Divina. At�e mesmo oprinipiante em ioga pode ouvir em seu interior o maravilhoso som de Aum. Reebendo este beat���oenorajamento espiritual, torna-se onvito de estar em omunh~ao om os reinos sobrenaturais.Patânjali assim se refere pela segunda vez �a t�enia de Kriya Yoga ou ontrole da for�a vital: \Alibera�~ao pode ser atingida por aquele pranayama que se efetua dissoiando o urso da inspira�~ao eda expira�~ao".9S~ao Paulo onheeu Kriya Yoga ou uma t�enia semelhante, pela qual podia ligar e desligardos sentidos as orrentes vitais. Por isso, ele pôde dizer: \Delaro, por nosso regozijo em Cristo,que eu morro diariamente".10 Empregando um m�etodo de entralizar internamente toda a for�avital do orpo (via de regra, dirigida apenas para fora, para o mundo sensorial, emprestando-lheassim aparente validade), S~ao Paulo experimentava todos os dias a verdadeira uni~ao iogue, o \rego-zijo"(beatitude) da Consiênia Cr��stia. Nesse venturoso estado, tinha onsiênia de estar \morto"para as ilus~oes sensoriais, livre do mundo de m�aya.Nos estados iniiais de omunh~ao om Deus (sabikâpa sam�adhi), a onsiênia do devoto imergeno Esp��rito C�osmio; sua for�a vital se retira do orpo, que ent~ao paree \morto", ou im�ovel e r��gido.O iogue possui plena onsiênia de seu estado f��sio de anima�~ao suspensa. Todavia, �a medidaque progride para estados espirituais superiores (nirbikâlpa samâdhi), omunga om Deus sem aimobilidade f��sia; e o faz, em sua onsiênia normal de vig��lia, at�e em meio a exigentes deveres2Bh�agavad G��ta, V:27-28. Ver ap��tulo 49 para outras explia�~oes sobre a iênia da respira�~ao.3Bh�agavad G��ta, IV:1-2.4Anterior ao per��odo hist�erio, autor do Manava Dharma Shastras ou Leis de Manu. Estas institui�~oes da leiomum anonizada vigoram na �India at�e hoje.5O in��io da era materialista, segundo �alulos das Esrituras hindus, foi em 3012 antes de Cristo. Esse anoassinalou o ome�o da �ultima Dwap�ara Y�uga desendente, do Cilo Equinoial, e tamb�em o prin��pio da K�ali Y�uga doCilo Universal. Muitos antrop�ologos, areditando que, h�a 10000 anos atr�as, a humanidade vivia na barb�arie da Idadeda Pedra, rejeitam, de modo sum�ario, omo sendo \mitos", as tradi�~oes amplamente difundidas das antiqu��ssimasiviliza�~oes da Lein�uria, Atlântida, �India, China, Jap~ao, Egito, M�exio e muitas outras terras.6Yoga S�utras, 11:1. Ao usar as palavras Kriya Yoga, Patânjali refer��a-se ou a uma t�enia posteriormente ensinadapor B�abaj�� ou a outra muito semelhante. Que Patânjali menionava uma t�enia de�nida de dom��nio da for�a vital,prova-o o aforismo dos Yoga S�utras 11:49 (itado mais adiante, no par�agrafo seguinte).7Yoga S�utras, 1:27.8\Estas oisas diz o Am�en, a testemunha �el e verdadeira, o ome�o da ria�~ao de Deus". (Apoalipse, 3:14) \Noome�o era o Verbo, e o Verbo estava om Deus e o Verbo era Deus . . . Todas as oisas foram feitas por Ele (o Verbo ouAum); e sem Ele nada foi feito" (Jo~ao, 1:1-3). Aum dos Vedas veio a ser a palavra sagrada Hum dos tibetanos, Amindos mu�ulmanos e Am�en dos eg��pios, gregos, romanos, judeus e rist~aos. Em bebraio, seu signi�ado �e \seguro,�el".9Yoga S�utras, 11:49.10Cor��ntios, 15:31. \Nosso regozijo" �e a tradu�~ao orreta; n~ao, omo geralmente se traduz, \vosso regozijo". S~aoPaulo se referia �a universalidade da Consiênia Cr��stia.168



mundanos.11- Kriya Yoga �e um instrumento que pode aelerar a evolu�~ao humana explia Sri Yukt�eswara seus estudantes. - Os antigos iogues desobriram que o segredo da onsiênia �osmia se ligaintimamente ao dom��nio da respira�~ao. Esta �e a ontribui�~ao sem par, e imortal, da �India, aotesouro de onheimento do mundo. A for�a vital, que omumente se emprega para manter a pulsa�~aoard��aa, deve tornar-se livre para atividades superiores por meio de umm�etodo que aalme e deteribaas demandas inessantes da respira�~ao.O Kriya Yogi dirige mentalmente sua energia vital para ima e para baixo, a �m de fazê-la girarem torno dos seis entros espinhais (plexos medular, ervial, dorsal, lombar, saro e o��geo),orrespondentes aos doze signos astrais do Zod��ao, o Homem C�osmio simb�olio. Meio minuto derevolu�~ao da energia ao redor do sensitivo ord~ao da espinha, efetua progressos sutis na evolu�~ao dohomem; esse meio minuto de Kriya eq�uivale a um ano de desenvolvimento omum.O sistema astral de um ser humano, om seis onstela�~oes internas (doze, por polaridade) girandoem torno do sol do olho espiritual onisiente, relaiona-se om o sol f��sio e om os doze signos doZod��ao. Todos os homens s~ao assim afetados por um universo interno e outro externo. Os antigosr��shis desobriram que o ambiente terreno e eleste do homem, numa s�erie de ilos de doze anos,o impele para a frente em sua senda natural. As Esrituras asseveram que o homem requer ummilh~ao de anos de evolu�~ao normal, sem doen�as, para aperfei�oar o seu �erebro e atingir onsiênia�osmia.Mil Kriyas, pratiadas em oito horas e meia, d~ao ao iogue, em um dia, o equivalente a mil anosde evolu�~ao natural: 365.000 anos de evolu�~ao em um ano. Em três anos, o Kriya Yogi podeassim alan�ar, por meio de um esfor�o inteligente, o mesmo resultado que a Natureza apresenta emum milh~ao de anos. Sem d�uvida, o aminho mais urto de Kriya s�o pode ser trilhado por ioguesprofundamente desenvolvidos. Com a orienta�~ao de um guru, tais iogues preparam uidadosamenteseu orpo e �erebro para resistir ao poder gerado pela pr�atia intensiva.O prinipiante em Kriya efetua estes exer��ios iogues apenas de atorze a vinte e quatro vezes,em duas oasi~oes por dia. Alguns iogues obtêm a emanipa�~ao em seis, doze, vinte e quatro, ouquarenta e oito anos. Um iogue, que morre antes de atingir a realiza�~ao ompleta, leva onsigo obom arma de seu esfor�o anterior de Kriya; em sua vida seguinte �e naturalmente impelido �a Metado In�nito.O orpo do homem assemelha-se a uma lâmpada de inq�uenta watits, que n~ao pode suportar obilh~ao de watits de energia, gerados por uma pr�atia exessiva de Kriya. Atrav�es do aumento gradualdos exer��ios simples e perfeitamente seguros de Kriya, o orpo humano transforma-se astralmente,dia a dia, e por �m se apaita a expressar aquelas potenialidades in�nitas de energia �osmia queonstituem a primeira express~ao materialmente ativa do Esp��rito.Kriya Yoga nada tem de omum om exer��ios respirat�orios antiient���os ensinados por ertosfan�atios extraviados. Tentativas de reter a respira�~ao nos pulm~oes, at�e o exagero, s~ao arti�iais edeididamente desagrad�aveis, A pr�atia de Kriya, ao ontr�ario, �e aompanhada, desde o in��io, porsentimentos de paz e sensa�~oes suavizantes, de efeito regenerador na espinha.Esta antiga t�enia iogue onverte a respira�~ao em substânia mental. O adiantamento espiritualpermite ao devoto onheer a respira�~ao omo um oneito, um ato da mente: ela �e, pois, umarespira�~ao de sonho.Muitos exemplos poderiam ser dados da rela�~ao matem�atia entre a freq�uênia respirat�oria dohomem e seus v�arios estados de onsiênia. Quem se absorve em estado de aten�~ao ompleta, seja ao11A palavra sânsrita bikâlpa signi�a \diferen�a, n~ao-identidade". Sabikâlpa �e o estado de sam�adhi \om diferen�a",nirbik�alpa �e o estado \sem diferen�a". Isto �e, em sabikâlpa sam�adhi o devoto ainda ret�em ligeira sensa�~ao de estarseparado de Deus; em nibikâlpa sam�adhi tem experiênia integral de sua identidade omo Esp��rito.169



aompanhar um intrinado argumento inteletual, seja ao tentar a exeu�~ao de alguma proeza f��siadeliada ou dif��il, automatiamente respira muito devagar. Fixidez de aten�~ao depende de respira�~aolenta; respira�~ao r�apida ou irregular aompanha inevitavelmente estados emotivos prejudiiais: medo,lux�uria, raiva. O inquieto maao respira em m�edia 32 vezes por minuto, em ontraste om a m�ediahumana de 18 vezes. O elefante, a tartaruga, a serpente e outros animais not�aveis por sua longevidadetem freq�uênia respirat�oria inferior �a do homem. A tartaruga gigante, por exemplo, que pode atingira idade de 300 anos, respira somente 4 vezes por minuto.Os efeitos regeneradores do sono devem-se �a perda tempor�aria, no homem, da onsiênia de seuorpo e de sua respira�~ao. Quem dorme torna-se um iogue; todas as noites exeuta inonsientementeo rito iogue de libertar-se da identi�a�~ao om o orpo e de fundir sua for�a vital �as orrentes urativasno en�efalo e nos seis subd��riamos de seus entros espinhais. Sem o saber, o homem reebe, ao dormir,novo suprimento de energia �osmia, sustent�aulo de toda a vida.Fazendo uso de sua vontade, o iogue exeuta um proesso simples e natural, onsientemente -n~ao om a inonsiênia de quem dorme - mas om a mesma lentid~ao. O Kriya Yogi usa a t�eniapara saturar e nutrir todas as suas �elulas f��sias om luz impere��vel e desse modo onserv�a-lasespiritualmente magnetizadas. Torna a respira�~ao ienti�amente sup�erua, sem air, durante suashoras de pr�atia, nos estados negativos de sono, inonsiênia ou morte.Nos homens sujeitos �a lei natural ou in�aya, a for�a vital u�� em dire�~ao ao mundo exterior; asorrentes s~ao desperdi�adas e usadas de modo abusivo nos sentidos. A pr�atia de Kriya inverte ouxo; a for�a vital �e mentalmente guiada para o osmos interior e volta a se unir �as energias sutisda espinha. Por meio de tal refor�o da energia de vida, o orpo do iogue e suas �elulas erebrais s~aorenovadas por um elixir espiritual.Com alimenta�~ao apropriada, luz solar e pensamento harmoniosos, homens que se deixam guiarapenas pela Natureza e seu divino plano, alan�ar~ao a experiênia de Deus em um milh~ao de anos.Neessitam-se doze anos de vida normal saud�avel para que se efetue o mais leve re�namento naestrutura do �erebro; um milh~ao de anos solares s~ao preisos at�e puri�ar o alojamento erebral osu�iente para que manifeste a onsiênia �osmia. Um Kriya Yogi, entretanto, pelo exer��io destaiênia espiritual, livra-se da neessidade de um longo per��odo de uidadosa observânia das leisnaturais.Desatando a orda da respira�~ao que liga a alma ao orpo, Kriya serve para prolongar a vida ealargar a onsiênia ao in�nito. A t�enia iogue supera a indeisa batalha entre a mente e os sentidosemaranhados na mat�eria, e liberta o devoto para que herde outra vez seu reino eterno. Ele sabe,ent~ao, que seu ser real n~ao est�a limitado, nem pelo inv�oluro f��sio nem pela respira�~ao - s��mbolo daesravid~ao mortal do homem ao ar, �as ompuls~oes elementares da Natureza.Mestre de seu orpo e de sua mente, o Kriya Yog�� atinge, en�m, a vit�oria sobre o \�ultimo ini-migo"12, a Morte.Assim te alimentar�as da Morte que se alimenta dos homens; e morta a Morte, ent~ao, n~ao haver�amais morrer.13A introspe�~ao ou \sentar em silênio" �e um proesso antiient���o de tentar, �a for�a, separar amente e os sentidos, estes atados �aquela pela energia vital. A mente ontemplativa, em sua tentativade retorno �a divindade, �e onstantemente arrastada de volta, em dire�~ao aos sentidos, pelas orrentes12\O �ultimo inimigo a ser destru��do �e a morte" (I Cor��ntios, 15:26). Pela inorruptibilidade de seu orpo ap�osa morte. Paramahansa Yogananda prova ser um Kriya Yogi que se fez perfeito. Nem todos os grandes mestres,por�em, manifestam a inalterabilidade f��sia p�os morte (ver ap��tulo 33) Milagres desta esp�eie oorrem, dizem-nosas Esrituras hindus, apenas om um prop�osito espeial. No aso de Paramahânsaj��, o \prop�osito espeial" foi, semd�uvida, onvener o Oidente do valor da ioga. B�abaj�� e Sri Yukt�eswar ordenaram a Yoganândaj�� que servisse oOidente; Paramahânsaj�� umpriu essa miss~ao de on�an�a, tanto em sua vida omo em sua morte. (Nota de SRF,editora norte-ameriana).13Shakespeare, Soneto 146. 170



de vida. Kriya, ontrolando a mente de modo direto, atrav�es da for�a vital, �e a via preferenial maisf�ail, mais e�iente e mais ient���a de aesso ao In�nito. Em ontraste om o lento e inerto arrode bois que �e a via teol�ogia para Deus, Kriya Yoga pode, om justi�a, intitular-se \a rota do avi~ao".A iênia iogue fundamenta-se no exame emp��rio de todos os tipos de exer��ios de onentra�~aoe de medita�~ao. A Ioga habilita o devoto a desligar, e a voltar a ligar, voluntariamente, a orrentevital aos ino telefones sensoriais: vis~ao, audi�~ao, olfato, paladar e tato. Alan�ando este poder dedesligar os sentidos, �e simples para o iogue unir sua mente om os reinos divinos ou om o mundoda mat�eria, �a vontade. N~ao mais �e trazido pela for�a vital, ontra sua vontade, �a esfera mundana desensa�~oes desordenadas e de inquietos pensamentos.A vida de um Kriya Yogi adiantado depende, n~ao de efeitos de a�~oes anteriores, mas apenas dasdiretrizes de sua alma. O devoto evita assim os monitores lentos e evolutivos das a�~oes ego��stas, boasou m�as, da vida omum - lerdos e enfadonhos omo lesmas para os ora�~oes de �aguia.Pelo m�etodo superior de viver em sua alma, o iogue se alforria; emergindo da pris~ao do ego, elerespira o ar profundo da onipresen�a. A esravatura da vida natural, ao ontr�ario, move-se a passode humilha�~ao. Se o homem onforma sua pr�opria vida �a mera ordem evolutiva, n~ao pode exigirda Natureza uma pressa privilegiada. Embora vivendo sem ometer atentados ontra as leis que lhegovernam o orpo e a mente, ainda neessite as m�asaras de um milh~ao de anos de enarna�~oes paraatingir a emanipa�~ao �nal.Os m�etodos teles�opios do iogue, desembara�ando-o de identi�a�~oes f��sias e mentais, a favorda individualidade da alma, reomendam-se, pois, �aqueles que se revoltam ante a perspetiva de ummilh~ao de anos. Esta periferia num�eria alarga-se para o homem omum, que n~ao vive em harmoniaom a natureza e muito menos om a pr�opria alma - ao ontr�ario, se at�em a omplia�~oes arti�iaise ultraja em seu orpo e em seu pensamento a sensatez da Natureza. Duas vezes um milh~ao de anosdi�ilmente bastar~ao para libert�a-lo.O homem vulgar raramente ou nuna ompreende que seu orpo �e um reino governado, desdeo trono do rânio, pela Imperatriz Alma, om regentes subsidi�arios nos seis entros espinhais ouesferas de onsiênia. Esta teoraia dirige uma multid~ao de s�uditos obedientes -vinte e sete trilh~oesde �elulas (dotadas de inteligênia segura, apesar de aparentemente autom�atia, que as habilita aexeutar todas as fun�~oes orporais, de resimento, transforma�~ao e deomposi�~ao) e inq�uentamilh~oes de pensamentos e emo�~oes esseniais, al�em de suas variantes, pr�oprias de fases alternativasna onsiênia do homem, durante uma vida de sessenta anos, em m�edia,Qualquer insurrei�~ao manifesta do orpo humano ou da mente ontra a Imperatriz Alma, traduzidaomo doen�a ou irraionalidade, n~ao se deve a deslealdade alguma dos humildes s�uditos, mas brotado abuso, presente ou passado, que o homem fez de sua individualidade ou livre arb��trio - a eleonferido simultaneamente om uma alma, e nuna revog�avel.Identi�ando-se om um ego super�ial, aredita o homem que �e ele quem pensa, quer, sente,digere alimentos e onserva-se vivo; jamais admite pela reex~ao (apenas um pouo bastaria) que, emsua vida ordin�aria, ele n~ao passa de um boneo de a�~oes passadas (karma) e da Natureza ou ambiente.Rea�~oes inteletuais, sentimentos, disposi�~oes e h�abitos de ada homem s~ao meros efeitos de ausaspret�eritas, sejam desta vida ou de outras anteriores. Sublime, aima destas inuênias, paira suaalma r�egia. Rejeitando verdades e liberdades transit�orias, o Kriya Yogi ultrapassa velozmente todailus~ao e penetra em seu Livre Ser. As Esrituras do mundo inteiro delaram que o homem n~ao �e umorpo orrupt��vel, mas uma alma vivente; em Kriya Yoga ele enontra o m�etodo para omprovar aa�rma�~ao b��blia.\O ritual exterior n~ao pode destruir a ignorânia porque n~ao se ontradizem mutuamente", es-reveu Shânkara em sua famosa Cent�uria de Versos. \Apenas o onheimento experimental destr�oia ignorânia . . . O onheimento s�o pode surgir por meio da investiga�~ao. - Quem sou eu? Comonaseu este universo? Quem o fez? Qual �e sua ausa material? - Este tipo de investiga�~ao a que171



me re�ro". - O inteleto n~ao tem qualquer resposta para estas perguntas; da�� que os r��shis tenhamdesenvolvido a ioga omo t�enia de pesquisa espiritual.O verdadeiro iogue, impedindo seus pensamentos, sua vontade e seus sentimentos de se identi�a-rem falsamente om os desejos do orpo, e unindo sua mente a for�as subonsientes nos santu�ariosda espinha, vive no mundo onforme os des��gnios de Deus; ele nem �e impelido por impulsos do pas-sado, nem por reentes motiva�~oes de insensatez humana. Ao alan�ar a satisfa�~ao de Seu SupremoDesejo, atraa, fora de perigo, no porto �nal do inesgot�avel Esp��rito beat���o.Referindo-se �a e�iênia met�odia e segura da ioga, Krishna louva o iogue tenol�ogio om asseguintes palavras: \O iogue �e maior que os asetas disiplinadores do f��sio, ainda maior que osadeptos da senda da sabedoria (jnâna Yoga) ou da senda da a�~ao (Karma Yoga); sê tu, �o dis��pulo�Arjuna, um iogue!".14Kriya Yoga �e o verdadeiro \rito do fogo", muitas vezes enalteido no G��ta. O iogue arroja seusanseios humanos numa fogueira monote��sta onsagrada ao Deus inompar�avel. Nesta autêntiaerimônia do fogo, todos os desejos passados e presentes s~ao o ombust��vel onsumido pelo amordivino. A Flama �Ultima reebe em holoausto a derradeira louura humana e o homem se vê livre dees�orias. Seus ossos metaf�orios despojados de toda arne sensual, seu esqueleto �armio branqueadopelos s�ois antis�eptios da sabedoria, sem ofensas ao homem e ao Criador, ele se enontra - �nalmente- limpo.

14Bh�agavad G��ta, V1:46A iênia moderna est�a ome�ando a desobrir os efeitos urativos e rejuveneedores verdadeiramente extraor-din�arios, sobre o orpo e sobre a mente, da ausênia de respira�~ao. O dr. Alvan L. Barah, da Fauldade de Mediinae Cirurgia de Nova York, deu in��io a uma terapia loal de desanso dos pulm~oes, que est�a restaurando a sa�udede muitos paientes om tuberulose. O uso de uma âmara de press~ao estab��lizadora permite ao enfermo essar oproesso respirat�orio. O New York Times de 1 de fevereiro de 1947 reproduziu a seguinte ita�~ao do dr. Barah:\O efeito da essa�~ao dos fenômenos respirat�orios sobre o sistema nervoso �e de onsider�avel interesse. O impulso amovimentar os m�usulos volunt�arios nas extremidades do orpo diminui notavelmente. O paiente pode deitar naâmara durante horas, sem mover as m~aos ou mudar de posi�~ao. O desejo de fumar desaparee quando a respira�~aovolunt�aria essa, at�e mesmo em doentes aostumados a fumar dois ma�os de igarro por dia. Em muitos asos, arelaxa�~ao �e de tal natureza que o paiente dispensa divertimentos". Em 1951, o dr. Barah on�rmou publiamenteo valor do tratamento, o qual, disse ele, \n~ao apenas desansa os pulm~oes, mas tamb�em o orpo inteiro, e paree queat�e a mente. O ora�~ao, por exemplo, tem seu trabalho reduzido a um ter�o. Nossos paientes param de se preoupar.Nenhum se sente aborreido".A partir destes fatos, ome�a-se a ompreender omo �e poss��vel aos iogues sentarem-se im�oveis por longos per��odos,sem impulso mental ou f��sio para a atividade inquieta. Somente atrav�es dessa quietude a alma pode enontrar seuaminho de regresso a Deus. Embora os homens omuns devam permaneer em âmara de press~ao estabilizadora paraobter ertos benef��ios da ausênia de respira�~ao, o iogue de nada mais neessita, al�em da t�enia de Kriya Yoga, parareeber reompensas f��sias e mentais, e para vir a ser ônsio de sua alma.172



Cap��tulo 27Funda�~ao de uma esola de Ioga emRanhiPor que voê se op~oe ao trabalho de organiza�~ao? - A pergunta do Mestre me assustou um pouo.�E verdade que minha onvi�~ao ��ntima naquela �epoa era a de que as organiza�~oes s~ao \asas demarimbondos".- �E uma tarefa ingrata, senhor - respondi. - N~ao importa o que o hefe fa�a ou deixe de fazer, ele�e ritiado.- Voê quer reservar para si toda a divina hann�a (oalhada)?A r�eplia de meu guru veio aompanhada de um olhar severo. -Poderia voê, ou algu�em, atingira omunh~ao om Deus atrav�es da ioga, se uma linhagem de mestres de ora�~ao generoso n~ao tivesseondesendido em transmitir seu onheimento aos outros? - E aresentou: - Deus �e o Mel, asorganiza�~oes s~ao as olmeias; ambos s~ao neess�arios. Qualquer forma �e in�util, naturalmente, sem oesp��rito, mas por que voê n~ao d�a in��io a olmeias operosas, repletas de n�etar espiritual?Seu onselho omoveu-me profundamente. Embora n~ao lhe desse resposta, em meu peito naseuuma resolu�~ao inex��vel omo o diamante: ompartilharia om meus ompanheiros, tanto quanto mefosse poss��vel, as verdades libert�arias que aprendera aos p�es de meu guru. \Senhor - rezei possa Teuamor bilhar para sempre no santu�ario de minha devo�~ao e possa eu despertar o amor a Ti em todosos ora�~oes".Em oasi~ao anterior, antes de meu ingresso na Ordem mon�astia, Sri Yukt�eswar �zera uma ob-serva�~ao inesperado- Quanto voê lamentar�a a falta de uma esposa em sua velhie! -dissera ele. - N~ao onorda que ohefe de fam��lia, empenhado em trabalho �util para manter sua mulher e �lhos, representa um papeldigno de reompensa aos olhos de Deus?- Senhor - protestei alarmado - sabe que s�o desejo nesta vido o Bem-amado C�osmio.O Mestre se rira om tanta jovialidade que ompreendi terem sido suas palavras pronuniadassimplesmente para me experimentar.- Lembre-se - dissera ele devagar - quem rejeita os deveres mundanos s�o se pode justi�ar assumindoalguma responsabilidade por uma fam��lia muito mais vasta.Edua�~ao adequada para a juventude era um ideal que eu sempre aalentara em meu ora�~ao. Vialaramente os �aridos resultados da instru�~ao omum que visa apenas ao desenvolvimento do orpoe do inteleto. Os valores morais e espirituais, sem ujo apre�o nenhum homem pode enontrar afeliidade, ainda estavam ausentes dos programas aadêmios. Deidi fundar uma esola onde osmeninos pudessem se desenvolver at�e sua plena estatura de homens. Nesse sentido, dei meu primeiro173



passo, tendo omigo sete rian�as em Dihika, pequena loalidade rural de Bengala.Um ano depois, em 1918, gra�as �a generosidade de Sir Manindra Chandra Nundy, maraj�a deKasimbazar, pude transferir meu grupo, que resia rapidamente em n�umero, para Ranhi. Estaidade em Biliar, a trezentos e vinte quilômetros de Calut�a, �e aben�oada por um dos mais saud�aveislimas da �India. O pal�aio Kasimbazar em Ranhi veio a ser o edif��io prinipal da nova esola, quedenominei Yogôda SatSanga Brahmah�arya Vidy�al�aya.1Organizei os programas para os ursos prim�ario e seund�ario. Inlu��am mat�erias agr��olas, in-dustriais, omeriais e l�assias. Adotando os ideais eduativos dos r��shis (ujos �ashrams na orestaforam as antigas �atedras de ultura, tanto seular omo religiosa, para a juventude da �India), pro-videniei para que a maior parte das aulas fosse dada ao ar livre.Aos estudantes de Ranhi ensina-se, al�em da medita�~ao iogue, um sistema sem paralelos para odesenvolvimento da sa�ude e do orpo, Yogôda, ujos prin��pios desobri em 1916.Compreendendo que o orpo humano �e semelhante a uma bateria el�etria, raioinei que poderiareabasteê-lo de energia por interven�~ao direta da vontade. Como nenhuma a�~ao �e poss��vel sem oquerer, o homem pode aproveitar-se do motor primordial, a vontade, para renovar sua for�a semompliados aparelhos ou exer��ios meânios. Com as simples t�enias Yogôda, qualquer um pode,onsiente e instantaneamente, retirar do ilimitado suprimento de energia �osmia, nova provis~ao defor�a vital (entralizada na medula oblonga ou bulbo raquiano)Os jovens de Ranhi orresponderam amplamente ao tratamento Yogôda, desenvolvendo extra-ordin�aria habilidade para transferir a energia vital de uma parte do orpo �a outra, e para sentarem pose perfeita nas mais dif��eis �asanas (posi�~oes).2 Realizavam proezas de for�a e resistênia quemuitos adultos vigorosos n~ao onseguiam igualar.Meu irm~ao mais jovem, Bishnu Charan Ghosh, entrou para a esola de Ranhi; veio a ser, poste-riormente, not�avel professor de edua�~ao f��sia. Ele e um de seus alunos viajaram em 1938-9 parao Oidente, dando exibi�~oes de for�a e de ontrole da musulatura. Professores da Universidadede Col�umb��a, de Nova York, e de muitas outras universidades da Am�eria e da Europa, �aramassombrados om as demonstra�~oes de poder da mente sobre o orpo3.Ao t�ermino do primeiro ano letivo em Ranhi, o n�umero de andidatos �a admiss~ao asendia a doismil. Mas a esola, que naquele tempo era s�o um internato, podia abrigar apenas em. Iniiou-sepouo depois o ensino para alunos externos.Na V��dy�al�aya eu tinha de desempenhar o papel de pai-e-m~ae para as rian�as menores e deenfrentar muitas di�uldades referentes �a organiza�~ao. Com freq�uênia reordava as palavras deCristo: \Em verdade vos digo, n~ao existe homem que tenha deixado asa, ou irm~aos, ou irm~as, oupai, ou m~ae, ou esposa, ou �lhos, ou terras, por amor a mim e aos evangelhos, que n~ao reeba agoraem vezes mais asas, e irm~aos, e irm~as, e pai, e m~ae, e �lhos, e terras, om persegui�~oes; e no mundovindouro, a vida eterna"4.Sri Yukt�eswar interpretara estas palavras assim: \O devoto que renunia as experiênias omuns davida matrimonial e da edua�~ao dos �lhos, a �m de assumir maiores responsabilidades - em rela�~ao �asoiedade em geral (\em vezes mais agora, em asas e irm~aos") - exeuta um trabalho freq�uentemente1V��dyal�aya, esola. Brahmah�arya refere-se aqui, a um dos quatro est�agios do plano v�edio para a vida humana,que ompreende: 1. o do estudante elibat�ario (brahmah�ari); 2. o hefe de fam��lia om responsabilidades mundanas(grib�astha); 3. o eremita (vanapr�astha); 4. o residente na oresta ou o viajor, livre de todas as preoupa�~oes terrenas(sannyasi). Este esquema ideal de vida, apesar de n~ao ser amplamente seguido na �India moderna, ainda tem muitospartid�arios devotos. Os quatro est�agios s~ao religiosamente levados a abo sob a dire�~ao permanente de um guru.Outras informa�~oes sobre a esola de Ranhi podem ser enontradas no ap��tulo 40.2Em virtude do resente interesse no Oidente pelas �asanas (posi�~oes iogues para a sa�ude) têm sido impressosnumerosos livros ilustrados sobre elas.3Bishnu Charan Ghosh faleeu em 9 de julho de 1970 em Calut�a. (Nota de SRF)4Maros, 10:29-30, 174



aompanhado pela persegui�~ao de um mundo que n~ao o ompreende. Mas estas identi�a�~oes omgrupos maiores ajudam o devoto a superar o ego��smo e lhe trazem uma reompensa divina".Um dia, meu pai hegou a Ranhi para me oneder a bên�~ao paternal, h�a muito tempo negada,porque eu o magoara, ao reusar seu ofereimento de um argo elevado na Estrada de Ferro Bengala-Nagpur.- Filho - disse ele - agora me reoniliei om a esolha que voê fez na vida. Sinto alegria aoontempl�a-lo em meio a estes jovens felizes e vivazes; voê pertene a isto, mais do que aos n�umerossem vida dos hor�arios de trens. - Ele aenou para um grupo de doze rianinhas, oladas aos meusalanhares. - Tive somente oito �lhos - observou, pisando um olho - mas sei omo voê se sente!Com 100,00 m2 de terra f�ertil �a nossa disposi�~ao, estudantes, professores e eu nos delii�avamos omper��odos di�arios de jardinagem e de trabalho ao ar livre. T��nhamos diversos animais de estima�~ao,inlusive um veadinho, ternamente idolatrado pelas rian�as. Eu tamb�em amava o pequeno ervo aponto de permitir que ele dormisse em meu quarto. Ao raiar a madrugada, a riaturinha aproximava-se, trope�ante, de minha ama, para uma ar��ia matutina.Um dia, quando erto neg�oio exigia minha aten�~ao na idade de Ranhi, alimentei o animalz��nhomais edo do que de ostume. Disse aos meninos que n~ao lhe dessem omida at�e o meu regresso.Um deles, desobediente, lhe deu uma grande quantidade de leite. Ao voltar, �a tarde, tristes novasme esperavam: - O �lhote de or�a est�a quase morto, devido �a superalimenta�~ao.Em l�agrimas, oloquei o bihinho inanimado em meu olo. Orei piedosamente a Deus para quea vida lhe fosse poupada. Horas depois, a pequena riatura abriu os olhos, �ou de p�e e aminhou,muito fraa. A esola inteira gritou de alegria.Naquela noite, por�em, aprendi uma li�~ao profunda, que jamais poderei olvidar. Eu permaneeravelando o animalzinho at�e duas horas da madrugada, quando adormei. O veadinho apareeu-meem sonho e me disse:- O senhor est�a me segurando. Por favor, de��xe-me ir; deixe-me ir!- Muito bem - respondi em sonho.Aordei imediatamente e gritei: - Meninos, o veadinho est�a morrendo! As rian�as orreram parajunto de mim.Preipitei-me para o anto do quarto onde oloara o animalzinho querido. Ele fez em �ultimoesfor�o pata levantar-se, ambaleou em minha dire�~ao e em seguida tombou a meus p�es, morto.De aordo om o arma de um grupo que guia e regula os destinos dos animais, o prazo de vida doveadinho hegara ao �m, e ele estava pronto para progredir a uma forma mais elevada. Entretanto,om meu profundo apego, que mais tarde reonhei ser ego��sta, e om minhas prees fervorosas,eu onseguira reter aquela vida nas limita�~oes da forma animal enquanto sua alma lutava por sedesembara�ar. A alma do veadinho fez sua s�uplia em sonho porque, sem minha amorosa permiss~ao,ele n~ao podia ou n~ao queria partir. Assim que onordei, ele se foi.Toda tristeza me abandonou; ompreendi mais uma vez que Deus quer que Seus �lhos amem aada oisa omo uma parte Dele, e n~ao sintam ilusoriamente que a morte �e o �m de tudo. O homemignorante vê apenas o muro intranspon��vel da morte, oultando para sempre os amigos queridos.Mas o homem sem apego, o que ama os outros omo express~oes do Senhor, ompreende que na morteos seres amados apenas regressaram para um hausto de alegria em Deus.A esola de Ranhi reseu, de pequenos e simples alieres, at�e Lima institui�~ao hoje perfei-tamente onheida em Bihar e em Bengala. Muitos de seus departamentos s~ao sustentados porontribui�~ao volunt�aria de pessoas que se regozijam em perpetuar os ideais eduativos dos r��shis.Ramos oresentes da esola estabeleeram-se em Midnapore e Lakshmanpur.A sede de Ranhi mant�em umDepartamento M�edio que fornee gratuitamente onsultas, rem�edios175



e outros servi�os pro�ssionais aos pobres da loalidade. O n�umero de pessoas tratadas sobe, emm�edia, a mais de 18.000 por ano. A Vidy�al�aya salientou-se tamb�em nas ompeti�~oes esportivas; equanto ao ampo dos estudos l�assios e ient���os, muitos d��plomados por Ranhi distinguiram-seposteriormente na arreira universit�aria,Nas três �ultimas d�eadas, a esola de Ranhi teve a honra de reeber a visita de muitos homens emulheres eminentes dos dois hemisf�erios do mundo. Swâmi Pranabananda, o \santo de dois orpos",de Benares, esteve em Ranhi, pelo espa�o de alguns dias em 1918. Ao ver as pitoresas aulas sob as�arvores e, �a noite, os meninos sentados im�oveis durante horas em medita�~ao iogue, o grande mestreomoveu-se profundamente.- A alegria me inunda o ora�~ao - disse ele - ao ver os ideais de L�ahiri Mah�asaya, relativos aotreino adequado da juventude, serem postos em pr�atia nesta institui�~ao. As bên�~aos de meu guruestejam aqui.Um jovenzinho, sentado junto de mim, arrisou-se a fazer uma pergunta ao grande iogue.- Senhor - disse ele - serei monge? Minha vida destina-se uniamente a Deus?Apesar de sorrir amavelmente, os olhos de Swâmi Pranabananda persrutavam o futuro.- Filho - respondeu ele quando voê reser, haver�a uma bonita noiva �a sua espera. (O jovemrealmente se asou, depois de haver planejado, durante anos, ingressar na Ordem dos Swâmis).Algum tempo depois da visita de Swâmi Pranabananda a Ranh��, aompanhei meu pai, emCalut�a, �a asa onde o iogue temporariamente se hospedava. A predi�~ao de Pranabananda, feitamuitos anos antes, voltou de s�ubito �a minha mente: \Vê-lo-ei, om seu pai, mais tarde".Quando Papai entrou no quarto de swâmi, o grande iogue levantou-se e abra�ou-o om afetuosorespeito.- Bh�agabati - disse ele - que est�a fazendo por seu progresso espiritual? N~ao vê que seu �lho disparaem dire�~ao ao In�nito? - Corei ao ouvir este elogio em presen�a de meu pai. O swâmi ontinuou:-Reorde-se om que freq�uênia nosso aben�oado guru ostumava dizer: \Banat, banat, ban jai"5.Pois ent~ao ontinue inessantemente om Kriya Yoga e atinja depressa os portais divinos.O orpo de Pranabananda, que me pareera t~ao saud�avel e forte durante minha primeira e as-sombrada visita a ele em Benares, mostrava, agora sinais inequ��voos da idade, embora sua posi�~aofosse ainda admiravelmente ereta.- Swâmij�� - perguntei, enarando-o diretamente nos olhos por obs�equio, diga-me: n~ao est�a sen-tindo o avan�o da idade? �A medida que o orpo enfraquee, as perep�~oes de Deus sofrem algumadiminui�~ao?Ele sorriu angeliamente. - O Bem-amado est�a omigo, agora mais do que nuna. - Sua absolutaonvi�~ao arrebatou, de modo irresist��vel, minha mente e minha alma. Ele ontinuou:- Ainda estou gozando de duas pens~oes: uma de Bh�agabati, aqui presente, e outra de ima.- Apontando o dedo para o �eu, por um breve per��odo, o santo paralisou-se em êxtase, sua faeiluminada por ardênia divina. Uma resposta mais do que su�iente �a minha pergunta!Notando que no quarto de Pranabananda havia muitas plantas e paotes de sementes, indagueiqual a �nalidade daquilo.- Deixei Benares de�nitivamente - disse ele - e estou a aminho do Himalaia. Ali abrirei um �ashrampara meus dis��pulos. Estas sementes produzir~ao espinafre e alguns outros vegetais. Meus queridosestudantes viver~ao om simpliidade, dediando seu tempo �a beat���a uni~ao om Deus. Nada mais5Um dos oment�arios favoritos de L�ahiri Mah�asaya, om o qual ele enorajava seus dis��pulos a perseverarem emmedita�~ao. Literalmente, signi�a: \Fazendo, fazendo, algum dia, feito". Pode-se traduzir livremente este pensamentoassim: \Um esfor�o hoje; outro, amanh~a; e um dia, voê atinge a Meta Divina".176



�e neess�ario.Papai perguntou a seu ondis��pulo espiritual quando ele voltaria a Calut�a.- Nuna mais - respondeu o santo. - Este �e o ano em que L�ahiri Mah�asaya me disse que eu deixariaminha amada Benares para sempre e iria aos Himalaias para ali abandonar meus despojos mortais.Meus olhos enheram-se de l�agrimas a estas palavras, mas o swâmi sorriu tranq�uilamente. Ele mereordava sua rianinha elestial, sentada nos joelhos da M~ae Divina, em seguran�a. O peso dosanos absolutamente n~ao prejudiou a posse absoluta dos supremos poderes espirituais de um grandeiogue. Ele �e apaz de renovar seu orpo �a vontade; �as vezes, entretanto, n~ao se preoupa em retardaro proesso de envelheimento, mas permite que seu arma se esgote no plano f��sio, dispondo de seuorpo atual omo de um estratagema para eonomizar tempo e exluir a neessidade de eliminar,numa nova enarna�~ao, qua��squer vest��gios remanesentes de arma.Meses depois, enontrei um velho amigo, Sanândam, um dos dis��pulos ��ntimos de Pranabananda.- Meu ador�avel guru j�a se foi - disse-me entre solu�os. - Ele estabeleeu um eremit�erio pertode Rishikesb e nos deu afetuoso treinamento. Quando est�avamos bem instalados e faz��amos r�apidoprogresso espiritual em sua ompanhia, propôs, um dia, alimentar uma enorme multid~ao de Rishikesh.Perguntei por que motivo ele queria um n�umero t~ao grande.- Esta �e a minha �ultima erimônia festiva - disse ele. - N~ao entendi todas as implia�~oes de suaspalavras. Pranabanândaj�� ajudou a ozinhar grande quantidade de omida. Alimentamos era dedois mil onvidados. Depois do festim, sentou-se numa plataforma alta e fez um inspirado serm~aosobre o in�nito. Ao �nalizar, �a vista de milhares de pessoas, voltou-se para mim, que me sentaraatr�as dele no estrado e, ontra o seu ostume, falou-me em tom en�ergio:\- Sanândam, prepare-se: vou dar um pontap�e na ara�a6."\Ap�os um silênio atordoante, gritei, desesperadamente: - Mestre, n~ao o fa�a! Por favor, n~ao porfavor! - A multid~ao permaneeu em silênio, uriosa pelo que se dizia. Pranabanândaj�� sorriu paramim, mas seus olhos j�a avistavam a Eternidade."\- N~ao seja ego��sta - disse ele - e n~ao hore por mim. Durante muito tempo servi alegrementea todos; agora rejubile-se e deseje-me a veloidade divina. Vou me enontrar om o Bem-amadoC�osmio. - Num sussurro, Pranabanândaj�� aresentou: - Renaserei em breve. Depois de gozar,por um urto per��odo, da Bem-aventura�a Divina, voltarei �a Terra para me reunir a B�abaj��7. Voêsaber�a, logo mais, quando e onde minha alma voar�a para a gaiola de um novo orpo."\Mais uma vez ele gritou: - Sanândam, aqui dou um pontap�e na ara�a, por meio da segundaKriya Yoga8."\- Ele ontemplou o mar de faes diante de n�os e teve um gesto de bên�~ao. Dirigindo sua vis~aointernamente para o olho espiritual, meu guru imobilizou-se. Enquanto a multid~ao espantada supu-nha que o santo meditasse em êxtase, j�a ele abandonara o tabern�aulo da arne e abismara sua almana vastid~ao �osmia. Os dis��pulos toaram-lhe o orpo, assentado na posi�~ao de l�otus, mas j�a n~aoaharam o alor da vida. S�o restava uma estrutura r��gida; o inquilino prourara ref�ugio nas praiasda imortalidade".Quando Sanândam terminou sua narrativa, pensei: - O aben�oado \santo de dois orpos" foi6Isto �e, abandonar o orpo.7Guru, ainda vivo, de L�ahiri Mah�asaya (ap��tulo 33).8A segunda Kriya, ensinada por L�ahiri Mah�asaya, permite ao devoto que a dominou, sair do orpo e a ele regressar,onsientemente, em qualquer momento. Iogues adiantados usam a segunda t�enia de Kriya durante a �ultima sa��da,a da morte um momento que eles, invariavelmente, onheem de antem~ao. Os grandes iogues \entram" e \saem"do olho espiritual, estrela de prana e \porta" da salva�~ao. Cristo disse: \Eu sou a porta; atrav�es de mim, qualquerhomem que entre, ser�a salvo, e entrar�a e sair�a, e ahar�a pasto. O ladr~ao (M�aya ou ilus~ao) s�o vem para roubar, matare destruir; Eu (a Consiênia Cr��stia) vim para que eles tenham vida e para que a tenham abundante". Jo~ao, 10:910.177



dram�atio na morte omo o fora em vida!Perguntei onde Pranabananda renaseria.- Considero essa informa�~ao uma on�dênia sagrada - respondeu Sanândam. - Eu n~ao a revelareia ningu�em. Talvez voê venha a desobrir por outras vias.Mais tarde desobri, por meio de Swâmi Keshabananda9 que Pranabananda, pouos anos ap�os seunasimento em um novo orpo, dirigira-se a Badrinarayan, nos Himalaias, e ali se reunira ao grupode santos que irundam o grande B�abaj��.

9Desrevo meu enontro om Keshabananda no ap��tulo 42.178



Cap��tulo 28Renasimento e desoberta de K�ashiPor favor, ningu�em entrar�a na �agua. Vamos nos banhar, retirando �agua om os reipientes que temos.Dirigia-me aos jovens estudantes de Ranhi que me aompanhavam a p�e numa exurs~ao de erade treze quilômetros a uma olina pr�oxima. A lagoa �a nossa frente pareia onvidativa mas senti,intuitivamente, avers~ao por ela. Muitos dos meninos ome�aram a imergir seus reipientes; por�em,alguns rapazes suumbiram �a tenta�~ao das �aguas refresantes. Mal haviam mergulhado quandolongas serpentes aqu�atias ondularam ao seu redor. Quantos gritos e quanta �agua espirrada! Queespontaneidade ômia em fugir da lagoa!Deliiamo-nos om um almo�o ao ar livre, depois de atingir nosso destino. Sentei-me, rodeado demeninos, sob uma �arvore. Ao me verem inspirado, assediaram-me om perguntas.- Por obs�equio, diga-me, senhor - supliou um jovem - se eu sempre permaneerei onsigo na sendada ren�unia.- Ah, n~ao! - respondi - voê ser�a levado de volta �a sua asa, �a for�a, e mais tarde, se asar�a.Inr�edulo, ele protestou om veemênia: - Somente morto poderei ser arregado daqui. (Dentrode pouos meses, entretanto, seus pais hegaram para lev�a-lo embora, a despeito de sua resistêniae de suas l�agrimas. Alguns anos mais tarde, ele, de fato, se asou.)Respondera eu a muitas quest~oes quando se dirigiu a mim um jovenzinho hamado K�ashi. Tinhauns doze anos de idade; era um aluno de grande inteligênia e muito estimado por todos.- Senhor - disse-me ele - qual ser�a minha sorte?- Voê morrer�a em breve. - Um poder irresist��vel havia for�ado as palavras a sa��rem de meusl�abios.A revela�~ao me hoou e me entristeeu, assim omo a todos os demais. Reprovando-me silenio-samente por haver feito o papel de enfant terrible, reusei dar respostas a outras perguntas. Quandoregressamos �a esola, K�ashi veio a meu quarto.- Se eu morrer, o senhor me desobrir�a ap�os o meu renasimento e me reonduzir�a �a sendaespiritual? - perguntou-me, entre solu�os.Senti-me obrigado a reusar esta dif��il responsabilidade oulta. Mas durante as semanas seguintes,K�ashi me pressionava obstinadamente. Vendo-o na iminênia de uma rise nervosa, �nalmente oonsolei.- Sim - prometi. - Se o Pai Celestial me der Sua ajuda, farei tudo para enontr�a-lo.Durante as f�erias de ver~ao, sa�� para uma urta viagem. Lamentando n~ao poder levar K�ashi omigo,hamei-o a meu quarto, antes de partir, e o instru�� uidadosamente para que permaneesse, opondo-se a todas as sugest~oes, dentro das vibra�~oes espirituais da esola. De algum modo pressenti que, se179



ele n~ao voltasse para sua asa, poderia evitar a alamidade iminente.Nem bem eu havia partido, o pai de K�ashi hegou a Ranhi. Durante quinze dias tentou dobrara vontade do �lho, expliando que, se K�ashi fosse a Calut�a apenas por quatro dias para ver a m~ae,poderia regressar em seguida. K�ashi persistentemente reusou. Por �m, o pai disse que levaria o�lho om ajuda da pol��ia. A amea�a perturbou K�ashi que n~ao desejava ser ausa de publiidadedesfavor�avel para a esola. N~ao teve outra alternativa sen~ao ir.Voltei a Ranhi, alguns dias depois. Ao saber em que irunstânias K�ashi fora levado, tomeiimediatamente o trem para Calut�a. Ali, aluguei um ve��ulo de tra�~ao animal. Surpreendentementequando o ohe ultrapassou a ponte da esta�~ao de Howrah, sobre o Ganges, as primeiras pessoas quevi foram o pai de K�ashi e outros parentes, vestidos de luto. Gritando ao meu oheiro para que sedetivesse, saltei do ve��ulo e, om hispas nos olhos, enarei o desventurado pai.- Assassino - gritei absurdamente - o senhor matou o meu menino.O pai j�a ompreendera o mal que �zera ao trazer K�ashi, �a for�a, a Calut�a. Durante os pouosdias em que o menino ali estivera, ele omera alimento ontaminado, ontra��ra o �olera asi�atio emorrera.Meu amor por K�ashi e a promessa de ah�a-lo ap�os a morte, noite e dia me aompanhavam omoassombra�~oes. N~ao importa aonde eu fosse, sua fae assomava diante de mim. Iniiei uma busamemor�avel, semelhante �a que realizara, h�a muito tempo atr�as, ao perder minha m~ae.Senti que, na medida em que Deus me onedera a fauldade de raioinar, deveria utiliz�a-la eexigir dela o m�aximo para desobrir as leis sutis que me permitiriam onheer o paradeiro astral deK�ashi. Era ele uma alma vibrando om desejos irrealizados, um n�uleo de luz utuando em algumlugar entre milh~oes de almas luminosas na regi~ao astral. Como sintonizar om ele, em meio a tantasluzes vibrat�orias de outras almas?Fazendo uso de uma t�enia iogue sereta, irradiei meu amor �a alma de K�ashi, atrav�es do \miro-fone" do olho espiritual, o ponto m�edio entre as sobranelhas1. Intuitivamente senti que K�ashi edovoltaria �a Terra e se eu ontinuasse, sem interrup�~ao, a irradiar meu hamado, sua alma responderia.Eu sabia que a mais leve estimula�~ao enviada por K�ashi seria sentida nos nervos de meus dedos,bra�os e oluna vertebral.Freq�uentemente, usando meus bra�os erguidos, omo antenas, girava omo um pi~ao sobre mimmesmo, tentando desobrir em que dire�~ao estava a asa onde, onforme eu areditava, ele j�a re-nasera sob a forma de embri~ao. Esperava reeber sua resposta no \r�adio" de meu ora�~ao, sempresintonizado.Com zelo nuna diminu��do, pratiquei o m�etodo Jogue, onstantemente, durante os seis mesesseguintes �a morte de K�ashi. Caminhando om alguns amigos, erta manh~a, entre a multid~ao da zonaBowbazar de Calut�a, ergui minhas m~aos na forma ostumeira. Pela primeira vez, houve resposta.Emoionei-me ao onstatar que est��mulos el�etrios deslizavam por meus dedos e palmas. Estasorrentes se traduziram num pensamento poderoso nos reessos profundos de minha onsiênia: -\Eu sou K�ashi, eu sou K�ashi; venha a mim!"Conentrando-me no r�adio de meu ora�~ao, o pensamento tornou-se quase aud��vel. No ara-ter��stio murm�urio, um tanto rouo, de K�ashi2, ouvi seus hamados, repetidas vezes. Agarrei o bra�o1A vontade, projetada do ponto m�edio entre as sobranelhas, �e o \aparelho" que irradia o pensamento. O sentimentodo homem ou seu poder emoional, onentrado almamente no ora�~ao, apaita-o a atuar omo um r�adio mental queapta as mensagens de outras pessoas, pr�oximas ou distantes. Em telepatia, as re�nadas vibra�~oes dos pensamentos doindiv��duo transmissor propagam-se atrav�es de vibra�~oes sutis do �eter astral, e a seguir atrav�es do �eter mais grosseiroda Terra, riando ondas el�etrias que, por sua vez, se transformam em ondas de pensamento na mente do indiv��duoreeptor.2Toda alma, em seu estado puro, �e onisiente. A alma de K�ashi se reordava de todas as arater��stias do meninoK�ashi e por isso imitava sua voz roua a �m de provoar em mim o seu reonheimento. 249180



de um de meus ompanheiros, Prokash Das, e sorri para ele, extravasando alegria:- Paree que loalizei K�ashi!Comeei a dar voltas sobre mim mesmo, para indisfar��avel divertimento de meus amigos e damultid~ao de transeuntes. Os est��mulos el�etrios s�o formigavam atrav�es de meus dedos quando euestava de frente para um atalho pr�oximo, que tinha o nome signi�ativo de \Via Serpentina". Asorrentes astrais desapareiam quando me voltava em outras dire�~oes.- Ah! - exlamei - a alma de K�ashi deve estar vivendo no ventre de erta m~ae, uja morada seenontra nesta transversal.Meus ompanheiros e eu nos aproximamos da Via Serpentina; as vibra�~oes em minhas m~aos ergui-das tornaram-se mais fortes, mais pronuniadas. Como se fosse atra��do por um irm~a, fui arrastadopara o lado direito da rua. Ao atingir a entrada de erta residênia, veri�quei, om pasmo, que meusp�es se paralisavam. Bati �a porta em estado de interis~a exita�~ao, om a respira�~ao suspensa. Sentique minha busa, longa e invulgar, hegara, om êxito, ao �m.A porta foi aberta por uma riada; esta me informou que seu patr~ao estava em asa. Ele deseua esada, vindo do andar superior, e sorriu-me interrogativamente. Eu mal sabia omo formular,minha pergunta, pertinente e impertinente ao mesmo tempo.- Por favor, diga-me se o senhor e sua esposa esperam, h�a seis meses, o nasimento de um �lho.- Sim, de fato. - Vendo que eu era um swâmi, um homem de ren�unia vestido om o h�abitotradiional alaranjado, ele aresentou, ortesmente: Por obs�equio, diga-me omo soube deste assuntomeu, partiular.Quando lhe ontei a respeito de K�ashi e minha promessa de enontr�a-lo, o homem, assombrado,areditou em minha hist�oria.- A rian�a que vai naser ser�a do sexo masulino, de pele lara disse-lhe eu. - Ter�a uma faeampla, om um topete em ima da testa. Suas tendênias espirituais ser~ao not�aveis. - Eu tinhaerteza de que o menino esperado apresentaria as fei�~oes e as arater��stias de K�ashi.Tempos depois visitei a rian�a, ujos pais lhe haviam dado seu antigo nome de K�ash��. At�emesmo na infânia, ele era impressionantemente idêntio, em aparênia, a meu querido estudantede Ranhi. O menino me demonstrou afei�~ao instantânea; a atra�~ao do passado despertou omredobrada intensidade.Anos mais tarde, j�a adolesente, ele me esreveu, durante minha permanênia nos Estados Unidos.Expôs-me seu profundo desejo de seguir o aminho da ren�unia. Enviei-o a um mestre, no Himalaia,que aeitou omo dis��pulo o renasido K�ashi3.
3Embora muitos homens, ap�os a morte f��sia, permane�am no mundo astral, de quinhentos a mil anos, n~ao h�alei invari�avel sobre o deurso de tempo entre as enarna�~oes (ap��tulo 43). O per��odo em que um homem vive numinv�oluro astral ou f��sio �e predeterminado armiamente.A morte e, naturalmente, o sono, \a pequena morte", s~ao uma neessidade fatal, livrando temporariamente dasalgemas dos sentidos o ser humano n~ao iluminado. Como a natureza essenial do homem �e Esp��rito, ele reebe nosono e na morte ertos lembretes revivi�antes de sua natureza inorp�orea.A lei equilibradora de arma, exposta nas Esrituras hindus, �e a da a�~ao e rea�~ao, ausa e efeito, semeadura eolheita. No proesso da justi�a natural (rit�a), ada homem, por seus pensamentos e a�~oes, vem a ser o modeladorde seu destino. Quaisquer energias que ele pr�oprio, s�abia ou insensatamente, tenha posto em movimento, voltam aele, a seu ponto de partida, omo um ��rulo ompletando-se inexoravelmente a si mesmo. \O mundo se paree a umaequa�~ao matem�atia: por mais que se veri�quem transposi�~oes de termos, ela se equilibra a si mesma. Todo segredo�e dito, todo rime �e punido, toda virtude �e reompensada, todo mal �e reparado, em silênio e erteza". -Emerson, em\Retribui�~ao". Entender o arma omo lei de justi�a, em que se fundamentam as desigualdades da vida, serve paralibertar a mente humana do ressentimento ontra Deus e ontra o homem (ver nota �nal do ap��tulo 16).181
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Cap��tulo 29Rabindran�ath Tagore e eu omparamossistemas de edua�~aoRab��ndran�ath Tagore nos ensinou a antar, para exprimir nossa alma, om naturalidade, sem esfor�o,omo os p�assaros.Bhola Nath, de dezessete anos, inteligente jovem de minha esola de Ranhi, deu-me esta ex-plia�~ao depois que eu o umprimentara, erto, manh~a, por seus ântios melodiosos e inesperados.Com ou sem aprova�~ao, dele u��am sons omo de um regato musial. Ele freq�uentara anteriormentea famosa esola de Tagore, \Shantinikêtan"(Porto de Paz), em Bolpur.- As an�~oes de Rabindran�ath têm estado em meus l�abios desde a minha infânia - ontei a meuompanheiro. - Todos os bengalis, at�e mesmo os ampônios analfabetos, deleitam-se om seus versossublimes.Bhola e eu antamos juntos alguns estribilhos de Tagore, o qual pos em m�usia milhares de poemashindus: alguns de sua pr�opria autoria e outros de origem antiga.- Enontrei-me om Tagore depois que ele reebeu o Prêmio Nobel de Literatura - observei ap�os onosso anto. - Senti-me inlinado a visit�a-lo porque admirei sua oragem, n~ao-diplom�atia, quandotratou omo bem entendeu os seus r��tios liter�arios.Eu ri. Bhola, urioso, quis onheer a hist�oria.- Espeialistas em literatura tosquiaram e esfolaram Tagore rudemente pela introdu�~ao de um novoestilo na poesia de Bengala -omeei. - Ele meslava express~oes l�assias e familiares, desprezandotodas as limita�~oes presritas, queridas aos ouvidos dos eruditos. Seus ântios exprimem profundasverdades �los�o�as, em termos emoionais muito atraentes, sem fazer aso das formas liter�ariasaeitas.\Um r��tio inuente e mal�evolo referiu-se a Rabindran�ath omo um 'poeta-pombo que vendiaseus arrulhos em folhas impressas, por Lima r�upia'. Mas a desforra de Tagore estava pr�oxima; todo omundo liter�ario do Oidente urvou-se a seus p�es em homenagem, logo ap�os a tradu�~ao para o inglêsde seu Gitânjali (Oferendas L��rias). Para apresentar-lhe ongratula�~oes, nossos eruditos, inlusiveseus antigos detratores, lotaram um trem que desarregou seu fardo em Shantinikêtan."\Rabindran�ath reebeu seus visitantes depois de obrig�a-los a uma espera deliberadamente longa, eent~ao ouviu seus louvores em est�oio silênio. Por �m, o poeta virou ontra eles suas pr�oprias armashabituais de r��tia."\- Cavalheiros - disse ele - as perfumadas homenagens om que inensam, aqui, se misturaminongruentemente aos p�utridos odores de seu desprezo anterior. Ser�a que existe alguma rela�~aoentre o Prêmio Nobel, a mim onferido, e suas fauldades de apreia�~ao, repentinamente agu�adas?Ainda sou o mesmo poeta que desagradava aos senhores quando oferei pela primeira vez minhas183



ores humildes no santu�ario de Bengala."\Os jornais publiaram um relato do astigo audaioso que Tagor�e ministrou. Admirei as palavrasfranas de um homem n~ao hipnotizado pela adula�~ao - ontinuei. - Fui apresentado a Rabindran�athem Calut�a por seu seret�ario, o sr. C. F. Andrews1, que trajava simplesmente um M�oti bengalês.Ao menionar Tagore, este dizia, muito afetuosamente, gurudeva."\Rabindran�ath reebeu-me om gentileza. Dele emanava uma aura de enanto, de ultura e deortesia. Respondendo �a minha pergunta sobre as inuênias liter�arias que sofreu, Tagore informou-me que suas primeiras fontes de inspira�~ao foram nossas epop�eias religiosas e as obras de V��dy�ap�ati,um poeta popular do s�eulo 14".Inspirado por estas reorda�~oes, omeei a antar a vers~ao de Tagore de uma velha an�~ao deBengala, \Aende a lâmpada de Teu amor". Bhola e eu ant�avamos alegremente, enquanto a-minh�avamos pelos terrenos da V��dyal�aya.Aproximadamente dois anos ap�os a funda�~ao da esola de Ranhi, reebi um onvite de Rab��ndran�athpara visit�a-lo em Shantinikêtan, a �m de troarmos id�eias sobre nossos ideais em mat�eria de edua�~ao.Parti, ontente. Estava o poeta sentado em sua sala de estudo, quando entrei; pensei, ent~ao, reor-dando nosso primeiro enontro, que era ele um modelo de soberba virilidade, t~ao impressionanteomo qualquer pintor o poderia desejar. Sua fae bel��ssima inzelada, de nobre patr��io, tinha pormoldura abelos longos e barba utuante. Olhos grandes, omovidos; um sorriso ang�elio; e umavoz om timbre de auta que era, literalmente, enantadora, Corpulento, alto e grave, ele ombinavauma quase ternura de mulher om a deliiosa espontaneidade de uma rian�a. Nenhuma onep�~aoidealizada de um poeta poderia ahar enarna�~ao mais adequada do que este suave antor.Tagore e eu nos aprofundamos no estudo omparativo de nossas esolas, ambas fundadas fugindo�as diretrizes ortodoxas. Desobrimos muitos aspetos idêntios - instru�~ao ao ar livre, simpliidade,ampla liberdade para o desenvolvimento do esp��rito riador da rian�a. Rabindran�ath, ontudo, davaonsider�avel ênfase ao estudo da literatura e da poesia, e a auto-express~ao atrav�es da m�usia e doanto, onforme eu j�a notara no aso de Bhola. As rian�as de Shantinikêtan observavam per��odosde silênio, mas n~ao reebiam treinamento sistem�atio em ioga.Lisonjeira aten�~ao onedeu o poeta �a minha desri�~ao dos exer��ios Yogôda para o reabastei-mento da energia, e das t�enias iogues de onentra�~ao, ensinados a todos os meus estudantes emRanhi.Tagore ontou-me, desde o in��io, seus pr�oprios esfor�os para eduarse. - Fugi da esola depoisdo quinto ano, - disse ele, rindo. Compreendi, imediatamente, quanto sua inata deliadeza po�etiasofrera a afronta de uma atmosfera de l�ugubre disiplina esolar.- Eis por que abri Shantinikêtan sob a sombra das �arvores e as gl�orias do �eu. - Ele aenoueloq�uentemente para um pequeno grupo que estudava no belo jardim. - Uma rian�a se enontra emseu ambiente natural entre ores e p�assaros antores. A�� ela pode mais failmente expressar a oultariqueza de seus talentos individuais. A verdadeira edua�~ao n~ao vem de fontes exteriores, inuladapor bomba de press~ao, at�e se empanturrar o eduando; ao ontr�ario, ela ajuda a trazer �a superf��iea in�nita reserva de sabedoria interior2.Conordei, aresentando: - Nas esolas omuns, os instintos idealistas e a adora�~ao aos her�ois,pr�oprios dos jovens, morrem de fome numa dieta exlusiva de estat��stias e eras ronol�ogias.O poeta falou afetuosamente de seu pai, Devendran�ath, que inspirara os prin��pios de Shanti-1Esritor e publiista inglês, amigo��ntimo do M. Gandhi. O sr. Andrews �e respeitado na �India pelos muitos servi�osque prestou �a sua p�atria adotiva.2\Tendo a alma nasido muitas vezes ou, omo dizem os hindus, `viajado pela estrada da existênia, atrav�es demilhares de nasimento' . . . nada existe de que ela n~ao tenha obtido onheimento; n~ao admira que seja apaz derememorar . . . 0 que anteriormente onheeu . . . Pois investiga�~ao e aprendizagem s~ao reminisênia", - Emerson, em\Homens Representativos". 184



nikêtan.- Papai presenteou-me om estas terras f�erteis, onde j�a onstru��ra uma asa de h�ospedes e umtemplo - disse-me Tagore. Comeei minha experiênia eduaional aqui, em 1901, apenas om dezmeninos, As oito mil libras que vieram om o Prêmio Nobel foram todas apliadas na manuten�~aoda esola.O pai de Tagore, Devendran�ath, muito onheido omo \Mah�ar��shi", \grande s�abio", foi umhomem not�avel, omo se pode onstatar em sua Autobiogra�a. Dois anos de sua idade adultatransorreram em medita�~ao no Himalaia. Seu avô, Dwarkan�ath Tagore, fora �elebre em Bengalapor suas generosas obras de bene�ênia. Desta �arvore ilustre, brotou uma fam��lia de gênios. N~aoapenas Rabindran�ath; todos seus parentes distinguiram-se em express~oes riadoras. Seus sobrinhos,Gogonendra e Abanindra, situam-se entre os prinipais artistas3 da �India. Seu irm~ao, Dwijendra, foium �l�osofo de profunda vis~ao, amado at�e pelos p�assaros e animaizinhos dos bosques.Rabindran�ath onvidou-me para passar a noite na asa de h�ospedes. Ao rep�usulo, enantei-meom o espet�aulo do poeta junto a um grupo no p�atio. O tempo voou para tr�as: a ena diantede mim assemelhava-se �a de um eremit�erio antigo - o alegre antor, irundado por seus devotos, etodos aureolados por divino amor. Tagore teia ada la�o de amizade om as ordas da harmonia.Jamais agressivo, ele atra��a e apturava os ora�~oes om irresist��vel magnetismo. Rara or de poesia,desabrohada no jardim do Senhor, ativando os outros om um aroma sem artif��ios!Com sua voz melodiosa Rabindran�ath nos leu alguns de seus primorosos poemas, de ria�~aoreente, Muitas de suas an�~oes e pe�as teatrais, esritas para o deleite de seus estudantes, foramompostas em Shantin��kêtan. A beleza de seus versos, para mim, reside na arte de referir-se a Deusem quase todas as estrofes, raramente menionando, entretanto, o Nome sagrado. \Inebriado om abeatitude de antar -esreveu ele - esque�o-me de mim e Te hamo amigo, a Ti que �es o meu Senhor".No dia seguinte, depois do almo�o, eu disse um relutante adeus ao poeta. Regozijo-me, hoje, deque sua pequena esola se tenha onvertido numa universidade internaional, Visva-Bh�arati4, ondeestudiosos do mundo inteiro enontram um ambiente ideal.\Onde a mente �e destemida e a abe�a se mant�em erguida; onde o onheimento �e livre;onde o mundo n~ao foi dividido em fragmentos pelas estreitas paredes dom�estias;onde as palavras brotam das profundezas da verdade;onde o esfor�o infatig�avel estende seus bra�os para a perfei�~ao;onde o l��mpido regato da raz~ao n~ao se embrenhou, perdido, nas sombrias areias des�ertias darotina estagnada;"onde o esp��rito, guiado por Ti, avan�a rumo ao pensamento e �a a�~ao sempre mais amplos; dentrodesse �rmamento de liberdade, meu Pai, permite que minha p�atria desperte!"5Rabindran�ath Tagore.
3Rabindran�ath tamb�em, aos sessenta anos, dediou-se om a�no ao estudo da pintura. Sua obra, inueniada pelavanguarda, foi exposta h�a alguns anos atr�as, em v�arias apitais europ�eias e em Nova York.4Embora o amado poeta tenha faleido em 1941, sua institui�~ao Visva-Bh�arati mant�em-se oresente. Em janeiro de1950, sessenta e ino professores e estudantes de Shantinikêtan visitaram a esola de Yogôda Sat-Sanga em Ranhi,durante dez dias. Che�ava o grupo Sri N.S. Ghosal, reitor do departamento esolar de Visva-Bh�arati. Representandoo belo poema dram�atio de Rabindran�ath, \Puj�arini", os h�ospedes deram grande prazer aos estudantes de Ranhi.5Gitâniali (Maemillan Co.) Enontra-se uidadoso estudo sobre o poeta em A �loso�a de A. Tagore (Mari-aillan, 1911), de autoria do �elebre erudito Sir S. Radhakrishnan.185
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Cap��tulo 30A Lei dos MilagresO grande novelista Leon Tolstoy1 esreveu um deliioso onto, Os Três Eremitas. Seu amigo NiholasRoerih resumiu-o assim:\Numa ilha viviam três velhos eremitas. Eram t~ao simples que usavam apenas esta ora�~ao: 'N�ossomos três; Tu �es três - tem piedade de n�os". Grandes milagres oorriam no deurso desta ingênuapree.\O bispo da regi~ao2 soube da existênia dos três eremitas e da sua inadmiss��vel reza, e deidiuvisit�a-los a �m de lhes ensinar as invoa�~oes anônias. Chegou �a ilha, disse aos eremitas que aquelas�uplia aos �eus era indigna e instruiu-os em muitas ora�~oes usuais. A seguir, e, bispo retirou-senum baro. Viu, ao longe, deslizando na esteira do navio, uma luz esplendorosa. �A medida que elase aproximava, distinguiu os três eremitas, de m~aos dadas, orrendo sobre as ondas no esfor�o dealan�ar o baro."\- Esqueemos as prees que nos ensinou - gritaram eles, ao verem de perto o bispo - e nosapressamos a vir pedir a repeti�~ao delas. O bispo, assombrado, saudiu a abe�a, negativamente."\- Meus queridos - respondeu ele, humildemente ontinuem a viver om sua antiga ora�~ao!"Como foi que os três santos aminharam sobre a �agua?Como foi que Cristo ressusitou o seu orpo depois de rui�ado?Como foi que L�ahiri Mah�asaya e Sri Yukt�eswar realizaram seus milagres?A iênia moderna, por enquanto, n~ao tem respostas, embora as perspetivas da mente mundialtenham se ampliado repentinamente om o advento da Era Atômia. A palavra \imposs��vel" est�a setornando menos preeminente no voabul�ario do homem.As Esrituras v�edias delaram que o mundo f��sio est�a sujeito a uma lei fundamental, a dem�aya, ou prin��pio da relatividade e da dualidade. Deus, a �Unia Vida, �e Unidade Absoluta; a�m de revelar-Se nas manifesta�~oes diversas e separadas de uma ria�~ao, Ele usa um v�eu irreal oufalso. Este v�eu dual��stio e ilus�orio �e m�aya3. Grandes desobertas ient���as dos tempos modernoson�rmaram este simples pronuniamento dos r��shis da antig�uidade.A Lei do Movimento, de Newton, �e uma lei de m�aya: \Para ada a�~ao existe sempre uma rea�~aoigual e ontr�aria; as a�~oes re��proas de dois orpos quaisquer, sendo iguais, têm sempre dire�~aooposta". A�~ao e rea�~ao s~ao, pois, exatamente iguais. \Existir uma for�a ��mpar �e imposs��vel. Deve1Tolstoy sustentou muitos ideais omuns ao Mah�atma Gandhi; eles troaram artas a respeito da n~ao-violênia.Tolstoy onsiderava que o prinipal ensinamento de Cristo era: \N~ao resistais ao mal (om o mal)" (Mateus, V:39);ao mal dever-se-ia \resistir" apenas om seu oposto logiamente e�az, o bem ou o amor.2Paree que o onto tem base hist�oria; uma nota editorial nos informa que o bispo enontrou os três eremitas,enquanto navegava de Arhangel para o mosteiro de Slovetsky, na foz do rio Dvina.3Ver �ultima nota do ap��tulo 4 e segunda nota do ap��tulo 5.187



haver, e sempre h�a, um par de for�as iguais e ontr�arias".Todas as atividades naturais b�asias denuniam a sua origem: m�aya. A eletriidade, por exemplo,�e um fenômeno de atra�~ao e de repuls~ao; seus el�etrons e pr�otons s~ao ontr�arios el�etrios, Outroexemplo: o �atomo ou part��ula derradeira da mat�eria �e, omo o nosso pr�oprio planeta, um im~aom p�olos positivos e negativos. Todo o mundo dos fenômenos est�a sob o inexor�avel dom��nio dapolaridade; nenhuma lei de f��sia, qu��mia ou outra iênia pode jamais subtrair-se aos opostosinerentes ou prin��pios ontrastantes.A iênia f��sia, portanto, n~ao pode formular leis fora de m�aya: a verdadeira textura e estruturada ria�~ao. A pr�opria natureza �e m�aya; as iênias naturais devem for�osamente haver-se oma inelut�avel essênia da natureza, j�a que esta, em sua esfera de a�~ao, �e eterna e inexaur��vel; osientistas do futuro nada mais poder~ao fazer sen~ao demonstrar um aspeto ap�os outro de sua variadain�nidade. Sendo assim, a iênia ontinua em perp�etuo uxo, inapaz de atingir a Causa Primeira e01tima; apta, �e verdade, para desobrir as leis de um osmo j�a existente e funional, mas impotentepara ahar o Autor da Lei e o �Unio Operador. S~ao bem onheidas as grandiosas manifesta�~oes dagravita�~ao e da eletriidade, mas o que s~ao a gravita�~ao e a eletriidade, nenhum mortal o sabe4.Transender m�aya foi a tarefa atribu��da �a ra�a humana pelos profetas milen�arios. Elevar-se sobrea dualidade da ria�~ao e pereber a unidade do Criador, eis o �m supremo do homem. Os que seapegam �a ilus~ao �osmia devem aeitar sua lei essenial de polaridade: uxo e reuxo, asens~ao equeda, noite e dia, prazer e dor, bem e mal, nasimento e morte. Este padr~ao ��lio assume ertamonotonia angustiosa, depois que o homem passou por alguns milhares de nasimentos; ele ome�a,ent~ao, a lan�ar um olhar de esperan�a para al�em das ompuls~oes de m�aya.Remover o v�eu de m�aya �e pôr �a mostra o segredo da ria�~ao. Quem assim desnuda o universo �eo �unio monote��sta autêntio. Todos os demais est~ao adorando imagens pag~as. Enquanto o homempermanee sujeito �as ilus~oes dual��stias da Natureza, sua deusa �e M�aya, a de d�uplie rosto, omo ob��fronte Jano; ele n~ao pode onheer o Deus �unio e verdadeiro.No homem, a ilus~ao do mundo, m�aya, manifesta-se omo av��dya, literalmente \n~ao-onheimento",ignorânia, ilus~ao. M�aya ou av��dya n~ao pode - nuna - ser destru��da por onvi�~ao inteletual ouan�alise, mas somente alan�ando-se o estado interno de nirbikâlpa sam�adhi. Quando falaram, osprofetas do Velho Testamento e os videntes de todas as �epoas e na�~oes, enontravam-se nesse estadode onsiênia.Ezequiel5 disse: \Depois que ele me trouxe para a porta, a mesma porta que olha para o leste: eeis que a gl�oria do Deus de Israel veio da dire�~ao do oriente: e sua voz era omo o som de muitas�aguas: e a terra resplandeeu om sua gl�oria". Atrav�es do olho divino na testa (leste), o iogue levasua onsiênia a singrar na onipresen�a, ouvindo o Verbo ou Aum, o som divino de muitas \�aguas":as vibra�~oes de luz que onstituem a �unia realidade da ria�~ao.Em meio aos trilh~oes de mist�erios do osmo, o mais fenomenal �e a luz. Ao ontr�ario das ondassonoras, uja transmiss~ao exige atmosfera gasosa ou algum outro meio material, as ondas de luztransp~oem livremente o v�auo do espa�o ��nterestelar. Elas dispensam at�e mesmo o hipot�etio �eter,onsiderado, na teoria ondulat�oria, o meio interplanet�ario da luz; se levarmos em onta a teoria deEinstein, as propriedades geom�etrias do espa�o tornam desneess�arias a teoria do �eter. Em qualquerdestas hip�oteses, a luz, de todas as manifesta�~oes da natureza, permanee omo a mais sutil, a maislivre de dependênia material.Na gigantesa onep�~ao de Einstein, a veloidade da luz - 300.000 quilômetros por segundo -domina inteiramente a Teoria da Relatividade. Ele prova matematiamente que a veloidade da luz,4Maroni, o grande inventor, admitiu a inadequa�~ao teleol�ogia da iênia ao dizer: \�E absoluta a inapaidade daiênia para resolver o que �e a vida. Este fato seria realmente aterrador se n~ao houvesse a f�e. O mist�erio da vida �edeerto o mais persistente problema jamais proposto ao pensamento do homem".5Ezequiel, 43:1-2. 188



tanto quanto a mente �nita do homem pode alan�ar, �e a �unia onstante de um universo em uxo.Deste \absoluto", a veloidade da luz, dependem todos os padr~oes humanos de tempo e de espa�o.N~ao mais abstratamente eternos omo eram onebidos, o tempo e o espa�o s~ao fatores relativose �nitos. Eles derivam sua validade, omo medidas ondiionais, uniamente do onfronto om ometro-padr~ao da veloidade da luz.Companheiro do espa�o na relatividade dimensional, o tempo est�a agora reduzido �a sua verdadeiranatureza: uma simples essênia de ambig�uidade. Com alguns rabisos equaionais de sua pena,Einstein baniu do universo toda rela�~ao �xa, exeto a da luz.Em sua Teoria do Campo Uni�ado, desenvolvimento posterior da Teoria da Relatividade, ogrande f��sio reuniu numa s�o f�ormula as leis da gravita�~ao e do eletromagnetismo. Reduzindo aestrutura �osmia �as varia�~oes de uma �unia lei, Einstein regressou, atrav�es de milênios, aos r��shisque prolamaram a �unia textura da ria�~ao: a m�aya prot�eia.Da memor�avel Teoria da Relatividade, naseram as possibilidades matem�atias de explorar o�atomo omo derradeira unidade de mat�eria. Grandes ientistas est~ao agora a�rmando orajosamenteque n~ao s�o o �atomo �e energia em vez de mat�eria, mas que a energia atômia �e essenialmentesubstânia mental.\Reonheer franamente que a iênia f��sia estuda um mundo de sombras �e um progresso dosmais signi�ativos - esreveu S;r Arthur Stanley Eddington em \A Natureza do Mundo F��sio"6 -No mundo da f��sia, observamos um jogo de aparênias, que �e o pr�oprio drama da vida otidiana.Meu otovelo, uma sombra (aparênia, irrealidade, alus~ao �a essênia), ap�oia-se sobre a mesa, outrasombra; a tinta, sombra, desliza sobre o papel, sombra. Tudo �e simb�olio, e o f��sio n~ao vai al�em dos��mbolo. Ent~ao vem (o �l�osofo) a Mente, o alquimista que transmuta os s��mbolos . . . Para onluirem termos rus, a substânia do mundo �e substânia mental".Com a reente inven�~ao de um miros�opio eletrônio, veio a prova de�nitiva de que a luz �e aessênia dos �atomos, e que a natureza �e inevitavelmente dual. O New York Times deu a seguintenot��ia, em 1937, sobre a apresenta�~ao de um miros�opio eletrônio numa assembl�eia da Assoia�~aoAmeriana para o Progresso da Ciênias:\A estrutura ristalina do tungstênio, at�e hoje onheida apenas de modo indireto por meio dosraios X, delineou-se om nitidez numa tela uoresente, mostrando nove �atomos dispostos simetri-amente em ret��ulo �ubio, om um �atomo em ada anto e um no entro. Os �atomos do ret��uloristalino do tungstênio apareiam na tela uoresente omo pontos de luz em disposi�~ao geom�etria.As mol�eulas de ar, que bombardeavam esse ubo ristalino de luz, podiam ser observados omopontos dan�antes de luz, lembrando reexos de luz solar que tremeluzem em �aguas movedi�as . . . "\O prin��pio do miros�opio eletrônio foi desoberto pela primeira vez em 1927 pelos drs. ClintonJ. Dav��sson e Lester H. Germer, dos Laborat�orios da Bell Telephone Co., de Nova York, que demons-traram a dupla personalidade do el�etron, pois este apresenta arater��stias tanto de part��ula quantode onda7. Em sua qualidade de onda, o el�etron evidenia as arater��stias da luz; e iniiou-se umapesquisa para inventar meios de obter a onvergênia de um feixe de el�etrons, da mesma maneiraque as lentes onvergem a luz para um foo."\Por esta desoberta da qualidade jekyll-Hyde do el�etron . . . demonstrativa de que o reino inteiroda natureza f��sia possui uma dupla personalidade, o dr. Davisson reebeu o Prêmio Nobel de F��sia."Esreveu Sir James Jeans em O Universo Misterioso8: \Os rumos do onheimento ient���oapontam para urna realidade n~ao-meânia; o Universo ome�a a pareer-se mais a um grandepensamento que a uma grande m�aquina." A iênia do s�eulo 20 soa, assim, omo uma p�agina dos6Matni�an Co.7Isto �e, tanto de mat�eria quanto de energia.8Cambridge Univ. Press. 189



vetustos Vedas.Da iênia, pois, se este h�a de ser o aminho, aprenda o homem a verdade �los�o�a de que n~aoexiste universo material; sua textura e urdidura �e m�aya, ilus~ao. Submetidas �a an�alise, dissolvem-setodas as miragens da realidade. �A medida que se derrubam, uma a uma, as esoras tranq�uilizan-tes do mundo f��sio, o homem perebe obsuramente sua on�an�a id�olatra, sua transgress~ao doMandamento Divino: \N~ao ter�as outros deuses diante de Mim"9.Em sua famosa equa�~ao resumindo a equivalênia de massa e energia, Einstein provou que aenergia em qualquer part��ula de mat�eria �e igual �a massa ou peso multipliado pelo quadrado daveloidade da lua. Obt�em-se a libera�~ao das energias atômias pelo aniquilamento das part��ulasmateriais. A \morte" da mat�eria deu nasimento �a Era Atômia.A veloidade da luz �e uma onstante ou um padr~ao matem�atio, n~ao porque haja um valor absolutonos 300.000 quilômetros por segundo, mas porque nenhum orpo material, uja massa aumente omsua veloidade, pode jamais alan�ar a veloidade da luz. Em outras palavras: s�o um orpo material,uja massa fosse in�nita, poderia igualar a veloidade da luz.Esta onep�~ao nos leva �a lei dos milagres.Mestres apazes de materializar e desmaterializar seus orpos e outros objetos, de mover-se oma veloidade da luz, e de utilizar os raios da luz riadora para produzir instantaneamente qualquermanifesta�~ao f��sia, preenheram a ondi�~ao da lei de Einstein: sua massa �e in�nita.A onsiênia de um iogue perfeito identi�a-se sem esfor�o, n~ao om um orpo limitado, masom a estrutura universal. A gravita�~ao, seja a \for�a" de Newton ou a \manifesta�~ao da in�eria" deEinstein, �e impotente para obrigar um mestre a exibir a propriedade do peso: ondi�~ao gravitaionalinerente a todos os objetos materiais. Quem tem onsiênia de ser Esp��rito Onipresente n~ao maisest�a sujeito �a solidez do orpo no espa�o e no tempo. Seus \ord~oes de seguran�a", rompidos, ederamao dissolvente \Eu sou Ele".\Fa�a-se a luz! E a luz se fez"10. Na ria�~ao do universo, o primeiro mandamento de Deus deunasimento �a essênia da estrutura: a luz. Nos fulgores deste instrumento imaterial, oorrem todasas manifesta�~oes divinas. Devotos de todas as �epoas d~ao testemunho da apari�~ao de Deus omoama e luz. \Seus olhos eram omo hama de fogo" e \. . . seu rosto era omo o sol quando em suafor�a resplandee", nos diz S. Jo~ao11.Em iogue que, atrav�es da medita�~ao perfeita, fundiu sua onsiênia om o Criador, perebe que aessênia do osmo �e a luz (vibra�~oes de energia vital); para ele, nenhuma diferen�a h�a entre os raiosde luz que omp~oem a �agua e os raios de luz que omp~oem a terra. Livre da onsiênia da mat�eria,livre das três dimens~oes do espa�o e da quarta dimens~ao do tempo, um mestre desloa seu orpo deluz om igual failidade sobre ou atrav�es dos raios de luz da terra, da �agua, do fogo e do ar.\Se, pois, teu olho for �unio, teu orpo inteiro ser�a luminoso12. Conentra�~ao prolongada noolho espiritual libertador apaita o iogue a destruir todas as ilus~oes relativas �a mat�eria e ao pesogravitaional; ele vê o universo omo o Senhor o riou: em essênia, uma indifereniada massa deluz."\As imagens �otias - onta-nos o dr. L. T. Troland, da Universidade de Harvard - forma-sesegundo o mesmo prin��pio das gravuras omuns a meio-tom (autotip��a); isto �e, onstituem-se demin�usulos pontos, ou grânulos demasiado pequenos, para ser perebidos pelo olho . . . A sensibilidadeda retina �e t~ao grande que a sensa�~ao visual pode ser produzida por relativamente pouos quanta deluz adequada."9Êxodo, 20:3.10Gênese, 1:3.11Apoalipse, 1:14-16.12Mateus, 6:22. 190



A lei dos milagres pode ser posta em exeu�~ao por qualquer homem que tenha a experiêniasuperonsiente de que a essênia da ria�~ao �e luz. Um mestre emprega seu divino onheimentodos fenômenos da luz para projetar instantaneamente, no plano das manifesta�~oes perept��veis, osub��quos �atomos de luz. A forma efetiva dessa proje�~ao (seja o que for: uma �arvore, um rem�edio, umorpo humano) �e determinada pelo desejo, e pelo poder de vontade e de visualiza�~ao, do iogue.�A noite, durante o fenômeno ps��quio do sonho, o homem esapa das falsas limita�~oes ego��stasque onstituem sua moldura di�aria. Ao dormir, ele tem uma demonstra�~ao sempre renov�avel daonipotênia de sua mente. Eis que no sonho apareem seus amigos mortos h�a longo tempo, osontinentes mais remotos, a ressurrei�~ao de enas de sua infânia.A onsiênia livre e inondiional, de que todos os homens têm breve experiênia em determinadossonhos, �e o estado mental permanente de um mestre sintonizado om Deus. Liberto de todos osmotivos pessoais e empregando a vontade riadora que lhe foi onferida pelo Criador, um ioguereombina os �atomos de luz do universo para satisfazer qualquer pree sinera de um devoto.\E Deus disse: - Fa�amos o homem �a nossa imagem e semelhan�a; e que ele tenha dom��nio sobreos peixes do mar, e as aves do ar, e sobre os rebanhos, e sobre a terra, e sobre tudo o que rasteja naterra."13Com este objetivo foram feitos o homem e a ria�~ao: para que ele se promovesse a mestre de m�ayae exeresse seu dom��nio sobre o COSMO.Em 1915, pouo depois de meu ingresso na Ordem dos Swâmis, preseniei uma estranha vis~ao.Por interm�edio dela vim a ompreender a relatividade da onsiênia humana e perebi laramentea unidade da Luz Eterna por tr�as das dolorosas dualidades de m�aya. A vis~ao me oorreu quandoestava sentado, erta manh~a, em meu quartinho no s�ot~ao, em asa de Papai, em Gurpar Road. APrimeira Guerra Mundial assolava a Europa, h�a meses; eu vinha reetindo, om tristeza, na vastaobran�a que a morte fazia.Ao fehar os olhos em medita�~ao, minha onsiênia transferiu-se subitamente para o orpo deum apit~ao no omando de um navio de guerra. O estrondo da artilharia explodia no ar, as bateriasdo litoral e os anh~oes da belonave troavam tiros. Uma pesada bomba atingiu o dep�osito dep�olvora e despeda�ou violentamente o meu navio. Atirei-me �a �agua, junto om alguns marujos quesobreviveram �a explos~ao.Com o ora�~ao pulsando aeleradamente, alanei a praia, a salvo. Mas, ai! uma bala perdidaterminou seu r�apido vôo em meu peito, Gemendo, a�� ao h~ao. Meu orpo inteiro paralisou-se;entretanto, eu tinha onsiênia de possu��-lo, omo se tem de uma perna que adormeeu.\En�m, o misterioso passo da morte me alan�ou" - pensei. Exalando o �ultimo suspiro, ia mer-gulhar na inonsiênia quando -viva! - ahei-me sentado em posi�~ao de L�otus em meu quarto deGurpar Road.L�agrimas hist�erias brotavam de meus olhos enquanto eu dava panadinhas e belisava, heio dealegria, minha propriedade reonquistada: um orpo livre de orif��io de bala no peito. Balanei-mede um lado para o outro, respirando deliberadamente, para assegurar-me de que estava vivo. Emmeio destas autoongratula�~oes, novamente senti que minha onsiênia se transferia para o orpomorto do apit~ao, na praia ensang�uentada. Absoluta onfus~ao mental apoderou-se de mim.\Senhor - rezei - estou morto ou vivo?"Um ofusante jogo de luz enheu todo o horizonte. Uma vibra�~ao suavemente rumorejantemodulou-se em palavras: - Que tem a vida ou a morte a ver om a luz? �A imagem de Minhaluz Eu te �z. As relatividades da vida e da morte pertenem ao sonho �osmio. Contempla teu ser,sem sonhos! Desperta, Meu �lho, desperta!13Gênese, 1:26. 191



O Senhor inspira os ientistas a desobrirem, na �epoa e no lugar oportunos, omo etapas nodespertar do homem, os segredos de Sua ria�~ao. Muitos desobrimentos modernos ajudam a ho-mem a ompreender o osmo omo express~ao m�ultipla de um �unio poder: a luz, guiada pela inte-ligênia divina. As maravilhas do inema, do r�adio, d�a televis~ao, do radar, da �elula fotoel�etria -o extraordin�ario \olho el�etrio" - as prodigiosas energias atômias, tudo �e baseado nos fenômenoseletromagn�etios da luz.A arte inematogr�a�a pode retratar qualquer milagre. Do ponto de vista das impress~oes visuais,suas truagens permitem todos os prod��gios. Um homem pode ser visto omo um transparenteorpo astral desprendendo-se de sua grosseira forma f��sia; pode aminhar sobre a �agua, ressusitaros mortos, inverter a seq�uênia natural no desdobramento dos fenômenos, e brinar de anular otempo e o espa�o. Um perito pode juntar os fotogramas a seu bel-prazer, obtendo maravilhas �atiassemelhantes �aquelas que um verdadeiro mestre produz om autêntios raios de luz.Os �lmes de inema, om suas imagens animadas, ilustrammuitas verdades onernentes �a ria�~ao.O Diretor C�osmio esreveu os argumentos de suas pr�oprias pel��ulas e onvoou enormes elenospara os en�arios dos s�eulos. Da abina esura da eternidade, Ele envia Seus raios de luz atrav�es de�tas de eras suessivas e as enas se projetam na tela do espa�o.Exatamente omo as imagens inematogr�a�as pareem reais mas s~ao apenas ombina�~oes deluz e sombra, assim tamb�em a variedade universal �e uma aparênia ilus�oria. Os planetas, omsuas inont�aveis formas de vida, nada mais s~ao que imagens num �lme �osmio. Temporariamenteverdadeiras aos ino sentidos do homem, as enas transit�orias s~ao projetadas na tela da onsiêniahumana pelo in�nito raio riador.Olhando para ima, numa sala de proje�~ao, os espetadores podem observar que todas as imagenssurgidas na tela derivam de um raio de luz sem imagens. Do mesmo modo, a brana e �unia luz daFonte C�osmia emite o olorido drama universal, Com engenhosidade inoneb��vel, Deus proede �amontagem de \superespet�aulos" para divers~ao de Seus �lhos, fazendo-os simultaneamente atores eespetadores de Seu inema �osmio.Certo dia, entrei num inema para ver um doument�ario dos ampos de batalha europeus. APrimeira Guerra Mundial ainda se travava no Oidente; o jornal inematogr�a�o apresentava aarni�ina om tanto realismo que deixei o inema om o ora�~ao onsternado.\Senhor - rezei - por que Tu permites tal sofrimento?"Com enorme surpresa, reebi Sua resposta instantânea, sob a forma de uma vis~ao dos ampos debatalha, os verdadeiros, da Europa. As enas, repletas de mortos e agonizantes, ultrapassavam emrueldade qualquer representa�~ao do ine-jornal.- Preste aten�~ao ! - Uma voz suave dirigia-se �a minha onsiênia interiorizada. - Voê ver�aque estas enas, agora oorrendo na Fran�a, n~ao s~ao mais que fotogramas em brano e preto. Elasonstituem o �lme �osmio, t~ao real e t~ao irreal omo o doument�ario que voê aabou de ver um�lme dentro de outro �lme.Meu ora�~ao ainda n~ao estava onsolado. A Voz Divina ontinuou:A ria�~ao �e, ao mesmo tempo, luz e sombra; do ontr�ario, nenhum �lme seria poss��vel. O bem e omal de m�aya devem se alternar sempre. Se a alegria fosse ininterrupta aqui neste mundo, o homemviria a desejar um outro? Sem o sofrimento, ele di�ilmente trata de reordar que abandonou seular eterno. A dor �e um aguilh~ao da reminisênia. A via de esape implia sabedoria. A trag�ediada morte �e irreal; os que tremem diante dela assemelham-se a um ator ignorante que morre de medono palo quando �e disparado ontra ele um artuho de pôlvora sea. Minhas riaturas s~ao �lhos daluz; n~ao dormir~ao para sempre na ilus~ao.Embora eu tivesse lido desri�~oes de m�aya nas Esrituras, n~ao me deram a profunda perep�~aointerna que obtive om as vis~oes pessoais e om aquelas palavras simultâneas de onsolo. Os valores192



de um indiv��duo se modi�am radialmente quando ele a�nal se onvene de que a ria�~ao �e apenasum vasto inema; e que a pr�opria realidade da ria�~ao reside, n~ao nela, mas al�em dela.Quando terminei de esrever este ap��tulo, sentei-me, em posi�~ao de l�otus, sobre minha ama.Dois quebra-luzes iluminavam tenuemente o quarto14. Erguendo meu olhar, perebi que o tetoestava pontilhado de luzinhas or de mostarda, intilantes e trêmulas omo entelhas radioativas.Mir��ades de raios, omo : risos de l�apis ou linhas de huva, reuniam-se num feixe transparente ejorravam em silênio sobre mim.Imediatamente, meu orpo f��sio perdeu sua densidade e metamorfoseou-se em textura astral.Tive a sensa�~ao de utuar, enquanto o orpo, sem peso, mal toando o leito, movia-se ligeiramente,ora para a esquerda, ora para a direita. Olhei ao redor do quarto; m�oveis e paredes permaneiamos mesmos, mas a pequena massa de luz multipliara-se tanto que o teto era invis��vel. Eu estavamaravilhado.- Este �e o meanismo do inema �osmio. - Uma Voz falou omo se viesse do interior da luz. -Projetando um feixe de raios na tela brana dos len��ois de sua ama, ele est�a produzindo o �lme deseu orpo, Observe, esse orpo nada mais �e que luz!Olhei para meus bra�os, movi-os para tr�as e para diante e, todavia, n~ao onseguir sentir-lheso peso. Uma alegria ext�atia me inundou. O talo �osmio de luz, oresendo omo orpo meu,pareia uma divina reprodu�~ao dos raios luminosos que saem da abina de proje�~ao de um inema emanifestam-se na tela omo imagens.Durante longo tempo assisti a este �lme de meu orpo no inema debilmente iluminado de meupr�oprio quarto. Embora eu tivesse tido muitas vis~oes, nenhuma, at�e aquele instante, fora t~ao singular.A ilus~ao quanto �a solidez de meu orpo se des�zera por ompleto e mais se aprofundava minhaexperiênia de que a* essênia de todos os objetos �e luz; ergui os olhos para o uxo palpitante devit�atrons e supliquei:- Luz Divina, por favor, reabsorve esta humilde imagem orporal em Ti Mesma, �a semelhan�a deElias que subiu ao �eu num arro de fogo238.1514No eremit�erio de Self-Rea�zation Fellowship, em Eninitas, Calif�ornia. (Nota de SRF)15238 11 Reis, 2:11.Considera-se, geralmente, milagre um efeito ou um aonteimento sem lei ou aima da lei. Mas em nosso universo,sujeito a rigorosa regulagem, todos os aonteimentos oorrem segundo leis e s~ao expli�aveis por leis. Os poderes,assim hamados milagrosos, de um grande mestre s~ao o aompanhamento natural de sua exata ompreens~ao das leissutis que operam no osmo interior da onsiênia.Nada se pode denominar verdadeiramente \milagre", exeto no sentido profundo de que tudo �e milagre. Que adaum de n�os esteja enerrado num orpo de intrinada organiza�~ao, e estabeleido num planeta girando atrav�es doespa�o, entre as estrelas existe maior lugar omum? ou algo mais milagroso?Grandes profetas omo Cristo e L�ahiri Mah�asaya ostumam fazer muitos milagres. Mestres desse porte possuemuma enorme e dif��il miss~ao junto �a humanidade; ajudar miraulosamente os que est~ao em desespero paree seruma parte de sua miss~ao. \Fiats" divinos fazem-se neess�arios para as doen�as inur�aveis e os problemas humanosinsol�uveis. Quando um nobre pediu a Cristo a ura de seu �lho agonizante em Cafarmaum, Jesus respondeu omhumor ontrafeito: \V�os, se n~ao virdes sinais e maravilhas, n~ao areditareis." Mas aresentou: \Vai, teu �lho vive"(Jo~ao, 4:46-54).Dei, neste ap��tulo, a explia�~ao v�edia de m�aya, o m�agio poder de ilus~ao subjaente aos mundos dos fenômenos.A iênia oidental j�a desobriu que a \mat�eria" atômia se oloa num plano de irrealidade \m�agia". N~ao s�o anatureza, mas tamb�em o homem (em seu aspeto mortal) est�a sujeito a m�aya, o prin��pio de relatividade, ontraste,dualidade, invers~ao, estados ontr�arios. N~ao se imagine que a verdade sobre m�aya s�o foi ompreendida pelos r��shis. Osprofetas do Velho Testamento referiam-se a m�aya quando falavam de Sat~a (literalmente, em hebraio, \o advers�ario").No Testamento grego, diabolus ou demônio eq�uivale a Sat~a. M�aya ou Sat~a �e o M�agio do Cosmo, que produz amultipliidade de formas para esonder a �Unia Verdade sem Forma. No plano e jogo (�la) de Deus, a �unia fun�~aode Sat~a ou M�aya �e tentar o desvio do homem, do Esp��rito para a mat�eria, da Realidade para a irrealidade.Cristo desreve m�aya pitoresamente, omo um demônio, um assassino e um mentiroso. \O demônio . . . foi umhomiida desde o prin��pio, e n~ao permaneeu na verdade, porque nele n~ao h�a verdade. Quando mente, fala do que193



Evidentemente esta pree ausou alarme, pois o feixe de raios desapareeu. Meu orpo readquiriuseu peso normal e afundou na ama; o enxame de luzes ofusantes bruxuleou e sumiu. Minha horade abandonar este mundo ainda n~ao hegara.- Al�em disso - pensei �loso�amente - Elias bem poderia ter se desgostado om a minha presun�~ao!

lhe �e pr�oprio, porque �e um mentiroso e o pai da mentira." (Jo~ao, 8:44).\O diabo pea desde o prin��pio. O Filho de Deus manifestou-se om este prop�osito: destruir as obras do diabo."(I Jo~ao, 3:8). Isto �e, a manifesta�~ao da Consiênia Cr��stia, dentro do pr�oprio ser do homem, destr�oi sem esfor�o asilus~oes ou \obras do diabo". M�aya existe (\desde o prin��pio", omo Jesus e Jo~ao assinalaram) porque �e inerente, omoestrutura, aos mundos dos fenômenos. Estes se enontram em uxo transit�orio, sempre, omo ant��tese �a ImutabilidadeDivina. 194



Cap��tulo 31Uma entrevista om a M~ae SagradaReverenda M~ae, fui batizado na infânia por seu esposo-profeta. Ele foi o guru. de meus pais e demeu pr�oprio guru Sri Yukt�eswarji. Pode oneder-me, por isso, o privil�egio de ouvir alguns epis�odiosde sua vida sagrada?Dirigia-me a Sr��mati K�ashi Moni, ompanheira de L�ahiri Mah�asaya. Enontrando-me em Benarespor um urto per��odo, realizava um antigo desejo, o de visitar a veneranda senhora.Ela me reebeu enantadoramente na asa dos L�ahiris, no distrito de Garud�eswar Mohulla, emBenares. Apesar de idosa, oresia omo um l�otus emanando uma espiritual fragrânia. Era deestatura m�edia, pele lara, peso�o delgado e grandes olhos brilhantes.- Benvindo seja, �lho. Suba omigo.K�ashi Moni preedeu-me, at�e o pequenino quarto onde, por algum tempo, vivera om seu esposo.Senti-me honrado ao onheer o santu�ario onde o inompar�avel mestre ondesendera em representaro drama do matrimônio. A nobre senhora me indiou uma almofada a seu lado.- Muitos anos deorreram antes que eu perebesse a estatura divina de meu esposo - ome�ou ela.- Certa noite, exatamente neste quarto, tive um v��vido sonho. Anjos gloriosos utuavam omo gra�ainimagin�avel aima de mim. T~ao realista era a vis~ao que despertei naquele instante; estranhamente,o quarto estava envolto em luz deslumbrante. Meu marido, na posi�~ao de l�otus, levitava-se no entrodo quarto, irundado por anjos. Em atitude de dignidade supliante, om as palmas unidas, eles oadoravam.\Desmedidamente surpresa, areditei ainda estar sonhando."\- Mulher - disse L�ahiri Mah�asaya - voê n~ao est�a sonhando. Renunie a seu eterno sono. -Enquanto ele desia lentamente para o h~ao, eu me prostrava a seus p�es."\- Mestre - exlamei - urvo-me �a sua frente, repetidas vezes! Pode perdoar-me tê-lo onsideradomeu esposo? Morro de vergonha ao ompreender que permanei adormeida em minha ignorânia,ao lado de quem est�a divinamente desperto. Desta noite em diante, j�a n~ao o onsidero meu esposoe, sim, meu guru. Aeita minha insigni�ante pessoa omo sua dis��pula?"1\O mestre toou-me om deliadeza. - Alma sagrada, levante-se. Est�a aeita. - Ele apontou paraos anjos: - Reverenie, por favor, ada um destes grandes santos."\Quando terminei minhas humildes genuex~oes, as vozes ang�elias soaram em un��ssono, seme-lhantes ao oro de uma antiga esritura."\- Consorte da Divindade �unia, bendita �es tu. Reebe a nossa sauda�~ao. - Eles se urvaram ameus p�es e suas formas refulgentes, oh, desvaneeram-se. O quarto esureeu."1\Ele, s�o para Deus; ela, para Deus Nele." - Milton. 195



\Meu guru me perguntou se eu queria reeber a iniia�~ao em Kriya Yoga."\- Certamente - respondi. - Lamento n~ao ter reebido essa bên�~ao mais edo em minha vida."\- Voê n~ao estava amadureida. - L�ahiri Mah�asaya sorriu onsoladoramente. - Ajudei-a, emsilênio, a esgotar muito de seu arma. Agora voê tem vontade e est�a preparada."\Ele me toou a testa. Vertiginosas massas de luz apareeram; gradualmente a radia�~ao se trans-formou no olho espiritual, azul opalino, irundado por um anel or de ouro, e tendo ao entro umaestrela brana pentagonal."\- Introduza sua onsiênia, atrav�es da estrela, no reino do In�nito. - A voz de meu guru. vibravaom timbre novo, om suavidade de m�usia long��nqua."\Uma ap�os outra, as vis~oes se desfaziam omo espumas oeânias nas praias de minha alma.Por �m, as esferas panorâmias fundiram-se num mar de beatitude. Perdi-me em bem-aventuran�asempre renovada. Quando, horas depois, regressei �a onsiênia deste mundo, o mestre ensinou-mea t�enia de Kriya Yoga."\Daquela noite em diante, L�ahiri Mah�asaya nuna mais dormiu em meu quarto. Permaneeu nasala da frente, no andar t�erreo, em ompanhia de seus dis��pulos, tanto de dia quanto de noite, semjamais voltar a dormir."A ilustre senhora sileniou. Compreendendo a singularidade de sua rela�~ao om o sublime iogue,aventurei-me, �nalmente, a pedir-lhe outras reminisênias.\- Filho, voê �e insai�avel. Todavia, vou lhe ontar mais uma hist�oria. Ela sorriu, timidamente. -Confessarei um peado ometido ontra meu guru-esposo. Alguns meses depois de minha iniia�~ao,omeei a me sentir abandonada e esqueida. Certa manh~a, L�ahiri Mah�asaya entrou neste quartopara busar um objeto; rapidamente, eu o segui. Dominada pela ilus~ao, dirigi-lhe r��tias severas: -Voê gasta o tempo inteiro om seus dis��pulos. E que faz de sua responsabilidade para om mulhere �lhos? Lamento que n~ao se interesse em dar mais dinheiro �a sua fam��lia."\O mestre olhou-me por um momento e ent~ao - de s�ubito! -desapareeu. Surpresa e amedrontada,Ouvi uma voz ressoar, vinda de todos os antos do quarto: - N~ao vê que tudo �e nada? Como poderiaum nada omo eu produzir riquezas para voê?"\- Guruj�� - exlamei - imploro mil vezes perd~ao! Meus olhos peadores j�a n~ao o podem ver; porfavor, apare�a em sua forma sagrada."\- Estou aqui. - Esta resposta veio do espa�o aima de mim. Olhei para o alto e vi o mestrematerializar-se no ar, sua abe�a toando o forro. Seus olhos assemelhavam-se a hamas ofusantes.Fora de mim, aterrorizada, arrojei-me solu�ante a seus p�es depois que ele, sem ru��do, deseu aoh~ao."\- Mulher - disse-me - proure a riqueza divina, n~ao o vil ouropel da Terra. Ap�os adquirir otesouro interior, voê desobrir�a que as provis~oes exteriores sempre apareer~ao. - Aresentou ele:Um de seus �lhos espirituais uidar�a de garanti-las para voê."\As palavras de meu guru naturalmente se umpriram; um dis��pulo deixou, de fato, uma somaonsider�avel para nossa fam��lia."Agradei a K�ashi Moni por haver partilhado omigo suas extraordin�arias experiênias2. No diaseguinte, voltei �a sua asa e desfrutei v�arias horas de disuss~ao �los�o�a om T��nouri e DuouriL�ahiri. Estes dois santos �lhos do grande iogue hindu seguiram-lhe de perto as pisadas ideais.Ambos eram altos, orpulentos, de pele lara, espessa barba, vozes suaves e um enanto de maneirasque pareia vir de tempos antigos.N~ao foi sua mulher a �unia dis��pula de L�ahiri Mah�asaya; houve entenas de outras, inlusive minha2A vener�avel m~ae faleeu em 1930 em Benares. 196



m~ae. Uma hela pediu uma fotogra�a, erta vez, ao guru. Entregando-lhe uma, ele omentou: - Sevoê a onsiderar uma prote�~ao, assim h�a de ser; do ontr�ario, ser�a apenas um retrato. - Aonteeuque, alguns dias mais tarde, esta mulher e a nora de L�ahiri Mah�asaya estudavam o Bh�agavad G��tasobre uma mesa, aima da qual estava pendurada a fotogra�a do guru, quando uma tempestadeel�etria se desenadeou om grande violênia.- L�ahiri Mah�asaya, protege-nos! - A mulher urvou-se diante da fotogra�a. O relâmpago aiusobre o livro na mesa, mas as duas devotas �aram ilesas.- Senti, omo se um len�ol de gelo fosse enrolado em mim, para isolarme do alor ardente - relatoua hela.L�ahiri Mah�asaya realizou dois milagres para atender a uma dis��pula sua, Abhoya. Esta e omarido, um advogado de Calut�a, deidiram partir para Benares, erto dia, a �m de visitar o guru.A arruagem foi retardada pelo tr�afego intenso; eles hegaram �a esta�~ao prinipal de Howrah, emCalut�a, apenas para ouvir o apito de partida do trem para Benares.Abhoya, perto do guihê de passagens, permaneia quieta,\L�ahiri Mah�asaya, suplio-lhe, fa�a que o trem pare! - rezava ela, sileniosamente. - N~ao possosuportar o tormento da demora, a espera de mais um dia aqui, sem o ver!"As rodas do trem resfolegante ontinuavam a girar e girar, sem que houvesse progresso sobre ostrilhos. O maquinista e os passageiros deseram �a plataforma para observar o fenômeno. Um guarda-linha, de naionalidade inglesa, aproximou-se de Abhoya e de seu marido. Contrariando todos ospreedentes, o guarda ofereeu seus servi�os.Bab�u - disse ele - dê-me o dinheiro. Comprarei suas passagens enquanto sobem. ao trem.Assim que o asal se sentou e reebeu as passagens, o trem lentam�ente se pôs em marha. Empânio, o maquinista e os passageiros embararam, de volta a seus lugares, sem saberem por que otrem se detivera antes, e omo se pusera a aminho.Chegando �a asa de L�ahiri Mah�asaya, em Benares, Abhoya prostrou-se ante o mestre, sileniosa-mente, e tentou toar-lhe os p�es.- Comporte-se, Abhoya - omentou ele. - Quanto voê gosta de me aborreer! Como se n~aopudesse vir aqui pelo trem seguinte!Abhoya visitou L�ahiri Mah�asaya em outra oasi~ao memor�avel. Desta vez, ela queria a interess~aodo guru, n~ao para a viagem de trem, mas para a viagem da egonha.- Suplio sua bên�~ao para que viva o meu nono �lho - disse ela. - Oito rian�as naseram de mim;todas morreram logo ap�os o nasimento.O mestre sorriu, ompadeido. - A rian�a que voê espera viver�a. Siga minhas instru�~oesuidadosamente. O bebê, uma menina, naser�a �a noite. Vigie para que a lamparina se onservequeimando at�e a madrugada. N~ao adorme�a, evite que a luz se extinga.O bebê de Abhoya foi uma menina, nasida �a noite, exatamente omo o onisiente guru previra.A m~ae instruiu a enfermeira para que onservasse a lamparina heia de azeite. As duas mulheresmantiveram a indispens�avel vig��lia at�e as primeiras horas da madrugada, mas a�nal adormeeram.A lamparina quase se esgotou; a hama bruxuleava debilmente. A porta do quarto se destranou ese abriu om estr�epito. As mulheres aordaram, assustadas. Seus olhos assombrados ontemplarama forma de L�ahiri Mah�asaya.- Abhoya, veja, a luz quase se apaga! - Ele apontou para a lamparina, que a enfermeira se apressoua enher de azeite. Assim que a hama brilhou vivamente outra vez, o mestre desapareeu. A portafehou-se; o ferrolho prendeu-a sem ajuda vis��vel.A nona �lha de Abhoya sobreviveu; em 1935, quando inquiri aera dela, soube que ainda vivia.197



Um dos dis��pulos de L�ahiri Mah�asaya, o vener�avel Kali Kumar Roy, relatou-me muitos detalhesfasinantes de sua vida om o mestre.- Fui h�ospede freq�uente de seu lar em Benares, �as vezes durante semanas - disse-me Roy. -Observei que muitos santos, dand�� swâmis3 hegavam na quietude da noite para sentar aos p�es doguru. Costumavam empenhar-se em disuss~oes sobre temas de medita�~ao e de �loso�a. Despontandoa aurora, os augustos visitantes partiam. Durante minhas visitas desobri que L�ahiri Mah�asaya nemuma vez se deitou para dormir.\No ome�o de minha assoia�~ao om o mestre, tive de enfrentar a oposi�~ao de meu empregador- ontinuou Roy, - Era um homem saturado de materialismo."\- N~ao quero fan�atios religiosos entre meu pessoal - ostumava dizer om desprezo. - Se, um dia,enontrar o harlat~ao que �e seu guru, dir-lhe-ei umas verdades que ele n~ao esqueer�a."\Esta amea�a n~ao foi apaz de interromper meu programa regular; eu passava quase todas asnoites junto a meu guru. Certa noite, meu patr~ao me seguiu e irrompeu brusamente na sala. Semd�uvida, tinha a inten�~ao de fazer os prometidos oment�arios. Mas assim que o homem se sentou,L�ahiri Mah�asaya dirigiu-se ao grupo de aproximadamente doze dis��pulos:"\- Gostariam de ver um �lme?"\Quando aenamos a�rmativamente, ele nos pediu que esureêssemos a sala. - Sentem um atr�asdo outro, em ��rulo - disse ele e oloquem as m~aos sobre os olhos do homem �a sua frente."\N~ao me surpreendi ao observar que meu patr~ao tamb�em estava seguindo as instru�~oes do mestre,embora a ontragosto. Dentro de pouos minutos, L�ahiri Mah�asaya nos perguntou o que est�avamosvendo."\- Senhor - repliquei - vejo uma formosa mulher. Usa um sar�� om barra vermelha e permanee dep�e junto a uma planta hamada 'orelhas de elefante'. - Todos os outros dis��pulos �zeram a mesmadesri�~ao. O mestre voltou-se para meu hefe: - Voê reonhee essa mulher?"\- Sim. - O homem lutava evidentemente om emo�~oes novas para sua natureza. - Tenho sido umtolo, gastando dinheiro om ela, quando possuo uma boa esposa. Envergonho-me dos motivos queme trouxeram aqui. Pode perdoar-me e reeber-me omo seu dis��pulo?"\- Se levar uma vida moral durante seis meses, eu o aeitarei."O mestre aresentou: - Do ontr�ario, n~ao preisarei dar-lhe a iniia�~ao.\Durante três meses, meu hefe resistiu �a tenta�~ao; a seguir, reatou sua antiga liga�~ao om amulher. Dois meses depois, morreu. Deste modo, vim a ompreender a velada profeia de meu guru,sobre a improbabilidade de dar a iniia�~ao �aquele homem."L�ahiri Mah�asaya tinha um amigo famoso, Swâmi Trailanga, a quem se atribu��am mais de trezentosanos de idade. Os dois iogues freq�uentemente se sentavam juntos para meditar. A fama de Trailangat~ao amplamente se difundiu que pouos indianos negariam autentiidade a qualquer relato de seusespantosos milagres. Se Cristo retornasse �a terra e aminhasse pelas ruas de Nova York, exibindoseus poderes divinos, ausaria entre o povo o mesmo medo reverente que Trailanga provoava, h�ad�eadas atr�as, ao passar entre a multid~ao nas ruas de Benares. Ele foi um dos s��ddhas (seres que se�zeram perfeitos), os quais deram �a �India alieres de imento ontra as eros~oes do tempo.Em muitas oasi~oes viu-se o swâmi beber, sem efeitos noivos, os venenos mais mort��feros. Mi-lhares de pessoas, inlusive algumas que ainda vivem, puderam ver Tra��langa utuar no Ganges.Durante dias seguidos, ele ostumava sentar-se em ima da �agua; ou, durante per��odos muito longos,3Membros de erta Ordem de monges que arregam ritualmente um danda (bast~ao de bambu) omo s��mbolo deBrahma-danda (bast~ao de Brahma) que �e, no homem, a oluna vertebral. O despertar dos sete entros erebrospinaisonstitui a verdadeira senda para o In�nito. 198



esondia-se sob as ondas. Um espet�aulo omum no Ghat Man��karnika era o orpo im�ovel do swâmisobre as lajes abrasadoras, inteiramente exposto ao sol impiedoso da �India.Atrav�es destes feitos, Tra��langa prourou ensinar a todos que a vida humana n~ao depende deoxigênio nem de ertas ondi�~oes e preau�~oes. Estivesse o orpo do grande mestre aima ou abaixoda �agua, desa�asse ou n~ao seu orpo os inlementes raios solares, ele provava que vivia da onsiêniadivina: a Morte n~ao o podia toar.Este iogue n~ao foi grande apenas espiritualmente; possu��a tamb�em um f��sio avantajado. Seu pesoultrapassava as trezentas libras4: uma libra para ada ano de sua vida! Como raramente ele omia,o mist�erio aumentava. Um mestre, ontudo, failmente ignora todas as regras omuns de sa�ude,quando assim deseja proeder por alguma raz~ao espeial, muitas vezes s�o dele onheida.Grandes santos, que despertaram do sonho �osmio de m�aya e hegaram �a realiza�~ao de que estemundo �e uma id�eia na Mente Divina, podem fazer o que bem entenderem om o orpo, pois sabemque n~ao passa de uma forma manipul�avel de energia ondensada. Embora, hoje, os ientistas om-preendam que a mat�eria nada mais �e que energia ongelada, h�a muito tempo os mestres iluminadospassaram vitoriosamente da teoria �a pr�atia, no ampo do dom��nio sobre a mat�eria.Trailanga permaneia sempre ompletamente nu. A pol��ia de Benares, atormentada, passou aonsider�a-lo uma desonertante rian�a-problema. O swâmi, natural omo o primitivo Ad~ao nojardim do �Eden, era inonsiente de sua nudez. A pol��ia, ao ontr�ario, tinha plena onsiêniadaquela nudez; e o tranava na pris~ao, sem erimônia. Seguia-se um enleio geral; o enorme orpo deTrailanga era logo visto, em toda sua ausênia habitual de vestu�ario, sobre o telhado da adeia. Suaela, ainda seguramente tranada, nenhuma have ofereia ao enigma de sua evas~ao.Agentes da lei, desanimados, umpriam novamente seu dever. Desta vez, oloavam um guardaem frente �a ela do swâtni. De novo, a For�a urvava-se ante o Direito: logo se podia avistar o grandemestre em seu despreoupado passeio sobre o telhado.A Deusa da Justi�a usa uma venda nos olhos; a pol��ia burlada deidiu seguir-lhe o exemplo, noaso de Trailanga.O grande iogue tinha por h�abito manter silênio5. A despeito de um rosto gorduho e de umestômago do tamanho de um barril, Trailanga omia apenas oasionalmente. Ap�os semanas sem sealimentar, ele quebrava o jejum om aldeir~oes de leite oalhado que os devotos lhe ofereiam. Um�eptio deidiu, erta vez, provar que Trailanga era um harlat~ao. Coloou, em frente ao swâmi, umgrande balde om uma mistura de �oxido de �alio, usada para branquear paredes.- Mestre - disse o materialista, om uma reverênia de a�oada - eu lhe trouxe um pouo de leiteoalhado. Beba-o, por favor,Sem hesitar, Trailanga sorveu, at�e a �ultima gota, os litros de al ardente. Em pouos minutos, omalfeitor a��a ao solo, em agonia.- Salve-me, swâmi, salve-me! - gritava ele. - Estou em fogo! Perdoe-me pela maldade om que osubmeti �a prova!O grande iogue quebrou seu silênio habitual. - Voê zombava disse ele - e, ao me ofereer veneno,n~ao tinha onsiênia de que minha vida �e una om a sua. Se n~ao fosse o meu onheimento de queDeus est�a em meu estômago, assim omo est�a em ada �atomo da ria�~ao, a al me teria matado.Agora que voê onhee o signi�ado divino do bumerangue, nuna mais use de trapa�a om osoutros.D�ebil ainda, o peador urado pelas palavras de Trailanga retirou-se furtivamente.4Equivalentes a 136 quilos.5Ele era um m�uni, um monge que observa mauna, silênio espiritual. A palavra sânsrita m�uni tem parentesoom a grega monos, \sozinho, �unio", da qual derivam as palavras inglesas monk (monge) e monism (monismo).199



A revers~ao da dor n~ao resultou da vontade do mestre e, sim, da opera�~ao de uma lei de justi�a6que sust�em at�e o mais long��nquo orpo eleste em rota�~ao no osmo. Esta lei divina funionainstantaneamente para homens que alan�aram a realiza�~ao de Deus, omo Trailanga; eles abolirampara sempre todas as obstinadas ontraorrentes do ego.A f�e nos ajustes autom�atios da justi�a (geralmente pagos em moeda inesperada, omo no asode Trailanga e de seu pretenso assassino) abranda nossa preipitada indigna�~ao ontra a injusti�ahumana. \A vingan�a �e minha; eu retribuirei, diz o Senhor"7. Que neessidade h�a dos m��serosreursos do homem? O universo trama a retribui�~ao, pontualmente.As mentes obtusas n~ao areditam na possibilidade da justi�a divina, do amor, da onisiênia, daimortalidade. \Rid��ulas supersti�~oes das Esrituras!" Homens om esta insensibilidade, irreverentesante o espet�aulo �osmio, provoam em suas vidas uma disordante suess~ao de aonteimentos quepor �m os ompelir�a a busar a sabedoria.Referiu-se Jesus �a onipotênia da lei espiritual, por oasi~ao de sua entrada triunfal em Jerusal�em.Enquanto os dis��pulos e a multid~ao lamavam de alegria e prolamavam: \Paz nos �eus e gl�oria nasalturas", ertos fariseus queixavam-se do indigno espet�aulo: - Mestre protestaram eles - repreendeos teus dis��pulos.Jesus, por�em, respondeu que, se os dis��pulos fossem emudeidos, \as pedras imediatamente la-mariam"8.Nesta reprimenda aos fariseus, Cristo salientava que a justi�a divina n~ao �e uma abstra�~ao �gurativae que o homem de paz, embora a l��ngua lhe seja arranada, ainda enontrar�a seu verbo e sua defesanas pedras fundamentais da ria�~ao, nas pr�oprias leis do universo.\Pensais - dizia Jesus - sileniar os homens de paz? Pois esperais sufoar a voz de Deus, ujagl�oria e onipresen�a at�e as pedras antam. Exigis que os homens n~ao elebrem juntos sua a�~ao degra�as pela paz nos �eus? Aonselhais que se reunam em multid~oes e expressem sua unidade somenteem oasi~oes de guerra sobre a superf��ie terrestre? Ent~ao, preparai-vos, �o fariseus, para subverter osalieres do mundo; pois os homens serenos, assim omo as pedras e a argila, e a �agua e o fogo e oar se levantar~ao ontra v�os, para dar testemunho da harmonia divina que, existe na ria�~ao."Trailang�a, iogue semelhante a Cristo, onedeu, uma vez, a meu sajo mama (tio materno) umagra�a espiritual. Certa manh~a, meu tio deparou om o mestre em meio a uma multid~ao de devotosno ghat de Benares. Deu um jeito de ortar aminho e aproximar-se de Trailanga, a �m de toarhumildemente os p�es do iogue. E �ou assombrado ao se ver instantaneamente livre de uma dolorosaenfermidade rônia9.�E mulher o �unio dis��pulo ainda vivo do grande iogue: Shânkari Mai Jiew. Filha de um dosdis��pulos de Trailanga, foi treinada pelo Swâmi, desde a primeira infânia. Viveu durante quarentaanos numa s�erie de avernas solit�arias no Himalaia, perto de Badrinath, Kedarnath, Amarnath ePasupatinath, A bramah�arini (aseta do sexo feminino), nasida em 1826, j�a ultrapassou bastanteo seu pr�oprio enten�ario. Entretanto, n~ao aparenta velhie, onservando o abelo negro, dentesbrilhantes e uma energia admir�avel. Sai de sua relus~ao periodiamente, para ompareer �as melasou onentra�~oes religiosas.Esta santa mulher visitava L�ahiri Mah�asaya, om freq�uênia; ontou que, um dia, na zona de6Comparar om 11 Reis, 2:19-24. Depois de Elisha ter realizado o milagre de \urar as �aguas" em jeri�o, um grupode rian�as o ridiularizou. \Ent~ao sa��ram do bosque duas ursas e despeda�aram quarenta e duas rian�as."7Romanos, 12:19.8Luas, 19:37-40.9As vidas de Trailanga e de outros grandes mestres nos reordam as palavras de Jesus: \E estes sinais aompanhar~aoos que areditarem: em meu nome (a Consiênia Cr��stia) eles expulsar~ao os demônios; falar~ao novas l��nguas; pegar~aonas serpentes; e se beberem algo mort��fero, n~ao lhes far�a dano algum; por~ao as m~aos sobre os enfermos e estes �ar~aourados" (Maros, 16:17-18). 200



Barakpur, perto de Calut�a, enquanto estava sentada ao lado de L�ahiri Mah�asaya, o grande guruB�abaj�� penetrou sem ru��do na sala e onversou om ambos. - O mestre imortal usava uma tangamolhada - reorda ela - omo se tivesse aabado de dar um mergulho no rio. Ele me aben�oou omalguns onselhos espirituais.Trailanga, em erta oasi~ao, em Benares, abandonou o silênio ostumeiro a �m de render p�ubliahomenagem a L�ahiri Mah�asaya. Um dos dis��pulos de Trailanga objetou:- Por que um swâmi e um homem, omo o senhor, mostra tanto respeito a um hefe de fam��lia?- Meu �lho - repliou Trailanga - L�ahiri Mah�asaya �e omo um gatinho divino que permanee ondequer que a M~ae C�osmia o oloque. Enquanto representa o papel e umpre os deveres de um homemdo mundo, ele atingiu aquela realiza�~ao de Deus que eu busquei pela ren�unia de tudo - at�e de minhatanga!
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Cap��tulo 32Rama �e ressusitado\Ahava-se ent~ao, enfermo, um homem hamado L�azaro . . . Ouvindo isto, Jesus disse: - Esta enfer-midade n~ao �e para morte, mas para gl�oria de Deus, a �m de que o Filho de Deus seja glori�ado pormeio dela"1.Sri Yukt�eswar expliava as Esrituras rist~as, em erta manh~a de sol, no terra�o de seu eremit�eriode Serampore. Al�em de outros dis��pulos do Mestre, eu estava presente om um pequeno grupo deestudantes de Ranh��.- Nesta passagem, Jesus hama-se a si mesmo o Filho de Deus. Embora ele estivesse verdadeira-mente unido a Deus, esta a�rma�~ao sua tem profundo signi�ado impessoal - expliou meu guru. OFilho de Deus �e o Cristo ou Consiênia Divina no homem. Nenhum mortal pode glori�ar Deus.A �unia homenagem que o homem pode prestar a seu Criador �e a de bus�a-lo; o homem n~ao podeglori�ar uma Abstra�~ao que ele desonhee. A \gl�oria" ou balo em torno da abe�a dos santos �eum testemunho simb�olio de sua apaidade de render homenagem a Deus.Sri Yukt�eswar ontinuou a ler a maravilhosa hist�oria da ressurrei�~ao de L�azaro. Ao onluir, oMestre guardou longo silênio, om o livro sagrado aberto sobre os joelhos.- Tamb�em tive o privil�egio de assistir a milagre idêntio. - Meu guru falou �nalmente om soleneun�~ao. L�ahiri Mah�asaya ressusitou dentre os mortos um de meus amigos.Os pequenos estudantes a meu lado sorriram om agudo interesse. Em mim existia bastantemeninie tamb�em, para apreiar n~ao apenas a �loso�a, mas, em partiular, as prodigiosas experiêniasde Sri Yukt�eswar om seu guru.- Meu amigo Rama e eu �eramos insepar�aveis - ome�ou o Mestre. Sendo ele t��mido e reluso,preferia visitar nosso guru, L�ahiri Mah�asaya, entre a meia-noite e a madrugada, quando se ahavaausente a multid~ao de dis��pulos diurnos. Como eu fosse seu mais ��ntimo amigo, fazia-me on�dêniasobre muitas de suas mais profundas experiênias espirituais. Eu enontrava inspira�~ao em suaompanhia ideal. - A fae de meu guru suavizou-se om reorda�~oes.- Rama foi repentinamente submetido a uma prova severa -ontinuou Sri Yukt�eswar. - Ele ontraiuo �olera asi�atio. Como nosso mestre nuna pusesse obje�~oes aos servi�os dos m�edios em momentosde doen�a grave, dois espeialistas foram hamados. Em meio �a fren�etia afoba�~ao para atender aoenfermo, eu rezava fervorosamente a L�ahiri Mah�asaya, implorando ajuda. Corri �a asa de L�ahiriMah�asaya e, solu�ando, ontei-lhe a hist�oria.\- Os doutores est~ao uidando de Rama. Logo ele estar�a bom. Meu guru sorriu jovialmente."\Regressei de ora�~ao leve para junto do leito de meu amigo, apenas para enontr�a-lo moribundo."\- Ele n~ao pode durar mais de duas horas - disse-me um dos m�edios om um gesto de desespero.1Jo~ao, 11:1-4. 203



Mais uma vez me apressei a ir ver L�ahiri Mah�asaya."Os doutores s~ao homens onsieniosos. Estou erto de que Rama �ar�a bom. - Alegremente, omestre me despediu.\Em asa de Rama desobri que os dois m�edios haviam partido. Um deles me deixara um bilhete:\Fizemos tudo que foi poss��vel, mas n~ao h�a esperan�a para este aso."\Meu amigo era, de fato, a imagem de um agonizante. Eu n~ao admitia que as palavras de L�ahiriMah�asaya pudessem falhar e, ontudo, a vista de Rama, de sua vida a esoar rapidamente omo mar�evazante, ontinuava sugerindo �a minha mente: - `Agora tudo se aabou.' Debatendo-me, assim, entreondas alternativas de ren�a e desren�a, ontinuei a atender meu amigo, fazendo por ele o que melhorpodia. Rama ergueu-se para gritar:"- Yukt�eswar, orra ao mestre e diga-lhe que parti. Pe�a-lhe que aben�oe meu orpo antes daerimônia f�unebre. - Com estas palavras e um suspiro profundo, Rama entregou sua alma2.\Chorei durante uma hora, ao lado de sua ama. Ele, que sempre fora um amante da quietude,atingira ent~ao a imobilidade absoluta da morte. Outro dis��pulo entrou; pedi-lhe que �asse na asaat�e o meu regresso. Semi-ofusado, entorpeido, aminhei penosamente at�e meu guru."Como est�a Rama agora? - O rosto de L�ahiri Mah�asaya sorria em meio a uma aur�eola.\- Senhor, em breve ver�a omo ele se aha - falei sem pensar, emoionado. - Em pouas horasver�a seu orpo, antes de ser arregado �a �area de rema�~ao. - Minha voz falhou e rompi em solu�os,abertamente."\- Yukt�eswar, ontrole-se. Sente-se, aalme-se e medite. - Meu guru entrou em sam�adhi. A tardee a noite deorreram em silênio ininterrupto; esforei-me inutilmente para reaver a tranq�uilidadeinterior."\Ao amanheer, L�ahiri Mah�asaya olhou-me onsoladoramente. -Vejo que voê ainda est�a pertur-bado. Por que n~ao me expliou ontem que esperava minha ajuda tang��vel a Rama, sob a forma dealgum rem�edio? - O mestre apontou para uma lamparina, om formato de x��ara, ontendo �oleo der��ino."\- Enha uma garra�nha om �oleo de lamparina; ponha sete gotas na boa de Rama."\- Senhor - protestei - ele est�a morto desde ontem �a tarde. Que utilidade tem o �oleo agora?"\- N~ao importa, fa�a o que lhe digo. - A atitude alegre de L�ahiri Mah�asaya era inompreens��velpara mim; eu ainda n~ao enontrara al��vio para minha desola�~ao."\Depois de transferir a pequena por�~ao de �oleo para um fraso, parti para a asa de Rama."\Enontrei r��gido o orpo de meu amigo, no abra�o da morte. Sem dar aten�~ao ao aspetoadav�erio, abri seus l�abios om o indiador da m~ao direita; om a m~ao esquerda e o aux��lio darolha, verti o �oleo, gota a gota, entre seus dentes errados. Quando a s�etima gota lhe toou os l�abiosfrios, Rama estremeeu violentamente. Seus m�usulos vibravam da abe�a aos p�es, enquanto ele sesentava, espantado."\- Vi L�ahiri Mah�asaya num esplendor de luz - gritou. - Ele fulgurava omo o sol: `Levante-se,abandone o sono', ordenou-me ele, `Venha om Yukt�eswar, venha me ver."\Eu mal podia areditar em meus olhos quando Rama se vestiu e se mostrou forte bastante paraaminhar at�e a asa de nosso guru, depois daquela mol�estia fatal. Ali, ele se prostrou aos p�es deL�ahiri Mah�asaya, om l�agrimas de gratid~ao."\O mestre transbordava de j�ubilo. Com ar travesso, pisou um olho para mim."\- Yukt�eswar - disse ele - doravante, ertamente voê n~ao deixar�a de levar onsigo uma garrafa2A v��tima do �olera permanee, muitas vezes, onsiente e raional at�e o momento da morte.204



de �oleo de r��ino. Sempre que vir um ad�aver, �e s�o administrar o �oleo. Pois sete gotas de �oleo delamparina devem aniquilar, sem d�uvida, o poder de Yama!"3\- Guruj��, em que rid��ulo o senhor me oloa! N~ao entendo; por favor, indique-me a natureza demeu erro."\- Eu lhe disse duas vezes que Rama �aria bom; entretanto, voê n~ao me areditou inteiramente- expliou L�ahiri Mah�asaya. - Eu n~ao quis dizer que os doutores seriam apazes de ur�a-lo; simples-mente disse que eles estavam uidando dele; nenhuma rela�~ao de ausa e efeito havia entre minhasa�rma�~oes. N~ao quis interferir no trabalho dos m�edios; eles têm de viver, tamb�em. - Com vozvibrante de alegria, meu guru aresentou: Reorde sempre que o inesgot�avel Param�atman4 podeurar qualquer um, om m�edio ou sem m�edio."\- Vejo meu erro - reonhei om remorso. - Sei agora que sua simples palavra est�a vinulada atodo o osmo."Quando Sri Yukt�eswar terminou a assombrosa hist�oria, um dos meninos de Ranhi arrisou umapergunta que, partindo de uma rian�a, era duplamente ompreens��vel.- Senhor - disse ele - por que seu guru mandou �oleo de r��ino?- Menino, o �oleo n~ao tinha signi�ado espeial. Perebendo que eu esperava algo de material,L�ahiri Mah�asaya esolheu o �oleo porque estava �a m~ao, omo um s��mbolo objetivo para despertarmaior f�e em mim. O mestre permitiu que Rama morresse porque eu, parialmente, duvidara. Maso divino guru sabia que, tal omo ele dissera, o dis��pulo �aria bom, a ura deveria proessar-se,mesmo que fosse preiso resgatar Rama da morte, doen�a geralmente irremedi�avel!Sri Yukt�eswar despediu o pequeno grupo e onvidou-me a sentar sobre um obertor a seus p�es.- Yogananda - disse ele om singular gravidade - desde o nasimento voê foi erado por dis��pulosdiretos de L�ahiri Mah�asaya. O grande mestre viveu sua vida sublime, em relus~ao parial, e reusou-se ategoriamente a permitir que seus adeptos formassem qualquer organiza�~ao fundamentada emseus ensinamentos. Fez, entretanto, esta predi�~ao signi�ativa:\Aproximadamente inq�uenta anos ap�os a minha morte, esrever-se-�a um relato de minha vida, emvirtude do grande interesse que, pela Ioga, h�a de naser no Oidente, A mensagem da Ioga irundar�ao globo. Ajudar�a a estabeleer a fraternidade e a unidade dos homens, om base na perep�~ao diretaque ter~ao do Pai �unio."- Meu �lho Yogananda - ontinuou Sri Yukt�eswar - voê deve exeutar sua parte na difus~ao dessamensagem e no relato esrito dessa vida sagrada.Em 1945, inq�uenta anos ap�os a partida de L�ahiri Mah�asaya, oorrida em 1895, ompletou-se opresente livro. N~ao posso deixar de admirar a oinidênia de que o ano de 1945 assinale tamb�em oin��io de uma nova era - a Idade das revoluion�arias energias atômias. Todas as mentes pensadorasse voltam, omo jamais o �zeram antes, para os problemas urgentes da paz e da fraternidade, a menosque o uso b�elio da energia nulear fa�a desapareer todos os homens junto om seus problemas.Ainda que as obras da ra�a humana desapare�am sem deixar vest��gios, pela a�~ao do tempo oudas bombas, o sol n~ao hesita em seu urso, as estrelas persistem em sua vig��lia invari�avel. A lei�osmia n~ao pode ser suspensa ou alterada, e o homem faria bem pondo-se em harmonia om ela. Seo osmo �e ontra a violênia, se o sol n~ao faz guerra nos �eus, mas retira-se em tempo oportuno parapermitir �as estrelas seu pequeno desloamento, que serventia h�a em nosso punho armado? Vir�a delealguma paz? N~ao �e a for�a bruta e ruel, mas a boa vontade que fortalee os tend~oes do universo; ahumanidade em paz onheer�a os frutos da vit�oria sem termo, mais does ao paladar que quaisqueroutros nutridos em solo de sangue.3O deus da morte.4Literalmente, \Alma Suprerna". 205



A Liga das Na�~oes efetiva5 ser�a uma liga natural e anônima dos ora�~oes humanos. Amplo aux��liom�utuo e disernimento intuitivo, neess�arios �a ura dos infort�unios terrestres, n~ao derivam do metoexame inteletual das diferen�as humanas e, sim, do onheimento da unidade profunda de todosos homens de seu parenteso om Deus. Para atingir o supremo ideal do mundo a paz atrav�es dafraternidade - possa a ioga, iênia da omunh~ao pessoal om a Divindade, difundir-se om o tempo,entre todos os homens, em todas as terras.Embora a �India possua uma iviliza�~ao mais antiga do que qualquer outra na�~ao, pouos his-toriadores notaram que o prod��gio de sua sobrevivênia n~ao �e, de modo algum, um aidente, masuma deorrênia l�ogia do testemunho de devo�~ao �as verdades eternas que a �India tem ofereido,atrav�es de seus melhores �lhos, no urso das gera�~oes. Por essa absoluta ontinuidade de ser, pelaintransitividade perante as eras hist�orias (poder~ao os empoeirados eruditos dizer-nos quantas?) a�India deu a mais valiosa resposta de qualquer povo ao desa�o do tempo.A narra�~ao b��blia da s�uplia de Abra~ao ao Senhor6 para que a idade de Sodoma fosse poupadase dez homens justos pudessem ali ser enontrados, e a resposta divina: \N~ao a destruirei por amoraos Dez" - ganha novo signi�ado �a luz da evas~ao da �India ao esqueimento. Extintos se aham osimp�erios de na�~oes poderosas, h�abeis nas artes da guerra e que foram, outrora, ontemporâneas da�India, Egito, Babilônia, Gr�eia e Roma antigos.A resposta do Senhor demonstra laramente que uma na�~ao sobrevive, n~ao por suas onquistasmateriais e, sim, em virtude daqueles homens que s~ao suas obras primas.Sejam as palavras divinas novamente ouvidas, neste s�eulo 20, duas vezes tinto de sangue antesque lhe transorresse a metade: \Nenhuma na�~ao apaz de produzir dez homens, grandes aos olhosdo Juiz Inorrupt��vel, onheer�a a extin�~ao."D�oil a essa persuas~ao, a �India provou, a si mesma, n~ao ser tola, frente a milhares de ast�uias doTempo. Mestres do supremo êxtase, em todos os s�eulos, santi�aram seu solo. S�abios modernossemelhantes a Cristo, omo L�ahiri Mah�asaya e Sri Yukt�eswar, levantam-se para prolamar que o o-nheimento da ioga, a iênia da unidade om Deus, �e vital para a ventura do homem e a longevidadede uma na�~ao.Sobre a vida de L�ahiri Mah�asaya e sua doutrina universal, apareeram impressas, at�e hoje, in-forma�~oes muito esassas7. Durante três d�eadas, na �India, Am�eria e Europa, enontrei sinero eprofundo interesse por sua mensagem de ioga libert�aria. No Oidente, onde as vidas dos grandesiogues modernos s~ao pouo onheidas, faz-se neess�aria agora, onforme ele mesmo previu, umabiogra�a deste mestre.L�ahiri Mah�asaya naseu em 30 de setembro de 1828, numa piedosa fam��lia de brâmanes, de antigalinhagem. Sua terra natal foi o vilarejo de Ghurni, no distrito de Nad��a, perto de Krishnanagar,em Bengala. Era �lho �unio de Muktak�ashi, segunda esposa de Gaur Mohan L�ahiri, homem quegozava de reputa�~ao e estima. A primeira mulher, ap�os o nasimento de três �lhos, morrera duranteuma peregrina�~ao. A segunda, a m~ae de L�ahiri, faleeu quando este era menino. Poua informa�~aotemos a respeito dela, exeto um fato revelador: era ardente devota do Senhor Shiva8 designado, na5Dir��amos hoje \A ONU efetiva". A Organiza�~ao das Na�~oes Unidas que substituiu a Liga, data de 26 de junho de1945, ano em que o Autor terminou a reda�~ao de sua Autobiogra�a. Ele aqui se refere �a futura existênia de umafraternidade de povos baseada onsientemente em �lia�~ao divina.6Gênev, 18:23-32.7Curta biogra�a em bengali, Sri Sri Shyama Charan L�ahiri Mah�asaya, esrita por Swâmi Saty�ananda, apa-reeu em 1941. De suas p�aginas, traduzi algumas passagens para este ap��tulo sobre L�ahiri Mah�asaya.8Um dos aspetos da Trindade Divina - Brahma-Vishnu-Shiva - uja obra no universo �e, respetivamente, a deria�~ao, preserva�~ao, e dissolu�~ao-restaura�~ao. - Pronunia-se Chiva e, �as vezes, Siva. Representado na mitologia omoo Senhor dos Renuniantes, Shiva aparee em vis~oes a seus devotos, sob v�arios aspetos, omo Mah�adeva, o Aseta deabelos tran�ados, e Natar�aja, o Bailarino C�osmio. - Para muitas mentes, �e dif��il oneber Deus sob o aspeto deShiva ou Destruidor. Puspadanta, devoto de Shiva e autor do hinoMaMm�astava, pergunta num queixume: \PorqueTu riaste os mundos, apenas para destru��-los?" Segue-se uma estrofe desse hino, traduzida para o inglês por Arthur206



Esrituras, \Rei dos Iogues".O menino, ujo nome ompleto era Shyama Charan L�ahiri, passou a primeira infânia em seu laranestral de Ghurni. Com a idade de três ou quatro anos, sentava-se freq�uentemente em posi�~aoiogue, debaixo das areias, seu orpo inteiramente oulto, menos a abe�a.A propriedade da fam��lia foi destru��da no inverno de 1833, quando o vizinho rio Jalangi mudoude urso e desapareeu nas profundezas do Ganges. Um dos templos a Shiva, fundado pelos L�ahiris,desapareeu no rio, junto om a residênia da fam��lia. Um devoto salvou a imagem de pedra deSenhor Shiva das �aguas turbilhonantes e oloou-a em novo templo, hoje muito onheido omo oLugar de Shiva, em Ghurni.Gaur Mohan L�ahiri e sua fam��lia abandonaram Ghurni e passaram a residir em Benares, onde o paiimediatamente erigiu um templo a Sh��va. Ele dirigia seu lar segundo a disiplina v�edia, observandoregularmente erimônias de ulto, atos de aridade e estudo das Esrituras. Todavia, justo e deampla ompreens~ao, aproveitava, dentre as id�eias modernas, as ben�e�as.Em Benares, o menino L�ahiri reebeu li�~oes de hindi e urdu, om alguns ompanheiros. Freq�uentouuma esola dirigida por Joy Narayan Ghosal, reebendo instru�~ao em sânsrito, bengali, franês einglês. Dediando-se ao estudo rigoroso dos Vedas, o jovem iogue ouvia om avidez as disuss~oessobre as Esrituras, entre eruditos brâmanes, um dos quais, Nag-Bhatta, era um estudioso Mabratta.O adolesente Shyama Charan, por sua bondade, deliadeza e oragem, era querido de todos os seusompanheiros. Com f��sio bem proporionado, saud�avel e forte, sobressaiu em nata�~ao e em muitasoutras proezas de habilidade manual.Em 1846, Shyama Charan L�ahiri asou-se om Sr��mati K�ashi, �lha de Sri Debnarayan Sanyal.Modelar esposa hindu, K�ashi Moni exeutava seus deveres dom�estios alegremente, e respeitava atradiional obriga�~ao de dona de asa, a de servir os h�ospedes e os pobres. Dois �lhos santos, Tinourie Duouri, e duas �lhas aben�oaram a uni~ao. Aos 23 anos, em 1851, L�ahiri Mah�asaya assumiu o postode ontador no Departamento de Engenharia Militar do governo inglês. Reebeu muitas promo�~oesdurante seu tempo de servi�o. Assim, n~ao foi apenas um mestre aos olhos de Deus, mas tamb�emum homem de suesso neste mundo, no diminuto drama humano, onde desempenhou humilde papelomo funion�ario de reparti�~ao.Em �epoas diferentes, o Departamento de Engenharia transferiu L�ahiri Mah�asaya para pequenosesrit�orios em Gazipur, Mirjapur, Naini Tal, Danapur e Benares. Ap�os a morte do pai, o jovemassumiu inteira responsabilidade por todos os membros de sua fam��lia. Comprou-lhes uma asa emsub�urbio afastado de Benares, em Garad�eswar Mohulla.Aos trinta e três anos, L�ahiri Mah�asaya9 viu umprir-se o designio para o qual se reenarnara naTerra. Enontrou seu grande guru, B�abaj��, perto de Ranikhet, no Himalaia, e foi por ele iniiado emKriya Yoga.Este aonteimento n~ao foi apenas uma feliidade para L�ahiri Mah�asaya, mas um momento afor-tunado para toda a ra�a humana. Perdida, ou h�a longo tempo desapareida, a mais elevada arte daIoga foi, de novo, trazida �a luz.Segundo os lend�arios Purânas, o Ganges10 baixa do �eu �a terra para ofereer um trago divino aoAvalon:\Pela vigorosa mara�~ao r��tmia de Teus p�es, a seguran�a da Terra subitamente perigou, pelo movimento de Teusbra�os, fortes omo barras de ferro, as estrelas no �eter viram-se dispersas. A�oitados por Teus abelos soltos, os�eus se transtornaram. Em verdade, Tu dan�aste bem! Mas perturbar o mundo a �m de salv�a-lo - que mist�erio �eeste?" O antigo poeta onlui, por�em: \Grande �e a diferen�a entre minha mente - apaz de entender pouo e sujeitaa sofrimentos e Tua gl�oria imorredoura que ultrapassa todos os atributos!"9O t��tulo religioso de Mah�asaya, em sânsrito, signi�a \de mente vasta".10As �aguas de M~ae Ganga, rio sagrado dos hindus, têm sua nasente numa averna de gelo no Himalaia, entre silêniose neves eternos. No deurso dos s�eulos, milhares de santos preferiram permaneer junto ao Ganges e deixaram, aolongo de suas margens, uma aura de bên�~aos. Um aspeto extraordin�ario, e talvez ��mpar, do rio Ganges �e sua natureza207



sedento devoto Bhagirath; assim tamb�em, em 1861, o rio elestial de Kriya Yoga ome�ou a uir dasdas seretas fortalezas do Himalaia para as ressequidas moradas dos homens.

impolu��vel. Nenhuma bat�eria vive em sua esterilidade inalter�avel. Milh~oes de indianos usam suas �aguas, sem perigo,para beber e tomar banho. Este fato desonerta os ientistas modernos. Um deles, o dr. John Howard Northrop,o-laureado om o Prêmio Nobel, de Qu��mia em 1946, disse reentemente: \Sabemos que o Ganges est�a seriamenteontaminado. Apesar disso, os indianos bebem suas �aguas, nadam nelas e evidentemente n~ao sofrem nenhum dano."E aresentou, esperan�oso: \Talvez o bateri�ofago (v��rus que destr�oi as bat�erias) esterilize o rio."Os Vedas inulam reverênia a todos os fenômenos naturais. O hindu devoto ompreende bem o louvor de S~aoFraniso de Assis: \Bendito sejas, meu Senhor, por nossa Irm~a �Agua, t~ao �util e humilde, asta e preiosa."208



Cap��tulo 33B�abaji, O Cristo-Iogue da �India ModernaOs penhasos do Himalaia, ao norte, perto de Badrinarayan, ainda s~ao aben�oados pela presen�aviva de B�abaj��, guru de L�ah��r�� Mah�asaya. O reluso mestre onserva sua forma f��sia h�a s�eulos,talvez milênios. O imortal B�abaj��, �e um avat�ara. Esta palavra sânsrita signi�a \desida"; suasra��zes s~ao ava, \para baixo", e tri, \passar". Nas Esrituras hindus, avat�ara signi�a a desida daDivindade �a arne.- O estado espiritual de B�abaj�� est�a al�em da ompreens~ao humana expliou-me Sri Yukt�eswar. -A raqu��tia vis~ao do homem n~ao pode penetrar atrav�es de sua estrela transendental. Proura-se emv~ao imaginar o alane de um avatar. �E inoneb��vel.Os Upan��sh�ads lassi�aram minuiosamente ada est�agio de avan�o espiritual. Um siddha (\serque se fez perfeito") progrediu do estado de jivanm�ukta (\liberto enquanto vive") para o de pa-ram�ukta (\supremamente livre - ompleto poder sobre a morte"); o �ultimo esapou inteiramente daesravid~ao de m�aya e de sua engrenagem ��lia de reenarna�~oes. O param�ukta raramente volta aoorpo f��sio; se retorna, �e um avatar, esolhido por Deus omo instrumento de bên�~aos sublimes parao mundo. Um avatar n~ao est�a sujeito �a eonomia universal; seu orpo puro, vis��vel omo imagem deluz, aha-se livre de qualquer d��vida para om a Natureza.O olhar asual talvez n~ao veja nada de extraordin�ario na forma de um avatar, mas este n~aoprojeta sombra nem deixa qualquer pegada no h~ao. Estas s~ao provas externas, simb�olias, de sehaver liberado interiormente da treva e da esravid~ao �a mat�eria. Somente tal homem Deus onheea Verdade por tr�as das relatividades da vida e da morte. Omar Khayyam, t~ao grosseiramenteompreendido, antou este homem liberto, na esritura imortal, o Rubayat:\Ah, Lua de Meu Deleite que n~ao onhee minguante,a Lua do C�eu se eleva mais uma vez;quantas vezes, doravante, ao elevar-se, ela me prourar�aneste mesmo jardim - em v~ao!"A \Lua do Deleite que n~ao onhee minguante" �e Deus, eterna Estrela Polar, jamais anarônia.A \Lua do C�eu . . . elevando-se mais uma vez" �e o osmo exterior, agrilhoado �a lei da reorrêniaperi�odia.Atrav�es da Auto-realiza�~ao, o vidente persa libertara-se para sempre dos regressos ompuls�orios �aTerra: o \jardim" da Natureza ou M�aya. \Quantas vezes, doravante, ao elevar-se, ela me prourar�a. . . em v~ao!"1 Um universo, repleto de maravilhas, em busa de uma omiss~ao absoluta: que frustra�~ao!Cristo expressou sua liberdade de outro modo: \E erto esriba aproximou-se e disse-lhe: - Mestre,seguix-vos-ei aonde quer que fordes. - E Jesus lhe respondeu: - As raposas têm ovis e as aves do1Tradu�~ao para o inglês de Edward Fitzgerald. 209



�eu têm ninhos; mas o Filho do Homem n~ao tem onde relinar a abe�a"2.Na vastid~ao da onipresen�a, omo se poderia seguir o Cristo, exeto em Esp��rito irur��vidente?Krishna, Rama, Buddha e Patânjali ontam-se entre os antigos avatares. Consider�avel literaturapo�etia em tamil desenvolveu-se aera de Agastya, um avatar da �India meridional. Ele realizoumuitos milagres durante os s�eulos anteriores e posteriores a Cristo e aredita-se que, at�e hoje, ret�emsua forma f��sia.A miss~ao de B�abaj�� na �India tem sido a de dar assistênia aos profetas na exeu�~ao das tarefasespe���as que a vontade divina lhes atribui. Quali�a-se, assim, omo aquele que as Esriturashamam de Mah�avat�ar (Grande Avatar). Ele a�rmou ter dado a iniia�~ao iogue a Shânkara3, re-organizador da Ordem dos Swâm��s, e a Kabir, famoso mestre medieval. Seu prinipal dis��pulo nos�eulo 19, omo sabemos, foi L�ahiri Mah�asaya, que infundiu vida nova �a perdida arte de Kriya.B�abaji vive sempre em omunh~ao om Cristo; juntos enviam vibra�~oes redentoras e juntos plane-jaram a t�enia espiritual de salva�~ao para esta �epoa. O trabalho destes dois mestres ompletamenteiluminados - um, om orpo, e o outro, sem - �e inspirar as na�~oes a renuniarem �as guerras, aos �odiosde ra�a, ao setarismo religioso e ao materialismo, ujos males atuam omo bumerangues. B�abaj��est�a a par das tendênias modernas e, em espeial, da inuênia e das omplexidades da iviliza�~aodo Oidente; ele onhee perfeitamente a neessidade de difundir a ioga em ambos os hemisf�eriospara realizar a liberta�~ao do homem.A falta de referênias hist�orias a B�abaj�� n~ao nos deve surpreender. O grande guru jamais apareeuostensivamente em qualquer s�eulo; o equ��voo brilho da publiidade n~ao tem lugar em seus planosmilenares. Semelhante ao Criador, �unio mas silenioso Poder, B�abaj�� opera em humilde anonimato.Grandes profetas omo Cristo e Krishna vêm ao mundo om um objetivo espe���o e espetaular;e partem, assim que o realizam Outros avatares, omo B�abaj��, inumbem-se de obras relaionadasom o lento progresso evolutivo do homem atrav�es dos s�eulos, em vez de se ligarem a algum fatohist�orio exepional. Tais mestres sempre se oultam ao olhar grosseiro do p�ublio e têm o poder dese tornar invis��veis �a vontade. Por estas raz~oes, e porque geralmente instruem seus dis��pulos paraque mantenham silênio a respeito de si, algumas �guras espirituais do mais alto porte permaneemdesonheidas para o mundo. Nestas p�aginas sobre B�abaj��, fa�o simplesmente uma alus~ao �a sua vida- s�o re�ro alguns fatos que ele onsidera onvenientes e �uteis �a divulga�~ao p�ublia.Jamais se desobriram quaisquer dados delimitadores da fam��lia e do lugar de nasimento deB�abaj�� - t~ao aros ao ora�~ao do ronista hist�orio. Este avatar usa geralmente o idioma hindu, masonversa failmente em qualquer l��ngua. Adotou o singelo nome de B�abaj�� (Reverendo Pai); outrost��tulos de respeito que lhe deram os dis��pulos' de L�ahiri Mah�asaya s~ao Mah�amuni B�abaj�� Mah�ar�aj(Supremo Mestre Ext�atio), Mah�a Yogi (O Grande logue) e Trambak Baba ou Shiva Baba (t��tulosde avatares de Shiva). Tem, aaso, importânia que desonhe�amos o patron��mio de um mestreompletamente liberto?- Sempre que pronunie om venera�~ao o nome de B�abaj�� - disse L�ahiri Mah�asaya - o devoto atraiuma bên�~ao espiritual instantânea.O impere��vel guru n~ao mostra sinais de idade em seu orpo; paree um jovem de vinte e inoanos, n~ao mais. De epiderme lara, onstitui�~ao e estatura medianas, o belo e vigoroso orpo deB�abaj�� irradia um brilho perept��vel. Seus olhos s~ao pretos, serenos e ternos; seu longo e lustrosoabelo �e or de obre. �As vezes, a fae de B�abaj�� se paree muito �a de L�ahir�� Mah�asaya. T~ao not�avelera a semelhan�a que L�ahiri Mah�asaya, em sua velhie, poderia oasionalmente ter passado por paide B�abaj��, uja aparênia �e sempre a da juventude.2Mateus, 8:19-20.3Shânkara, ujo guru, historiamente onheido, foi Govinda jati, reebeu a iniia�~ao em Kriya Yoga de B�abaj��, emBenares. B�abaj��, ao ontar a hist�oria a L�ahiri Mah�asaya e a Swmi Kebalananda, forneeu muitos detalhes fasinantesde seu enontro om o grande monista. 210



Swâmi Kebalananda, meu santo instrutor de sânsrito, passou algum tempo om B�abaj��4 noHimalaia.- O inompar�avel mestre move-se om seu grupo, de um lugar a outro nas montanhas - disse-me Kebalananda. - Seu pequeno s�equito onta om dois dis��pulos amerianos sumamente adi-antados. Depois de permaneer em erta loalidade por algum tempo, B�abaj�� diz: \Dera dandauthao"(Levantemos nosso b�aulo e aampamento). �ae arrega um danda (b�aulo de bambu). Suaspalavras s~ao o sinal para o grupo mover-se instantaneamente a outro lugar. Nem sempre ele empregaeste m�etodo de viagem astral; �as vezes, vai a p�e, de ume a ume.\B�abaj�� pode ser visto ou reonheido somente quando assim o deseja. Sabe-se que ele apareeusob formas pouo diferentes, a v�arios devotos �as vezes, om barba e bigode e, �as vezes, sem. Seuorpo inorrupt��vel n~ao requer alimento; o mestre, por isso, raramente ome. Ao visitar os dis��pulos,num gesto de ortesia, aeita, oasionalmente, frutas ou arroz ozido em leite e em manteiga."\Conhe�o dois assombrosos inidentes da vida de B�abaj�� - prosseguiu Kebalananda. - Estavamseus dis��pulos sentados, erta noite, em torno de uma enorme fogueira que ardia para uma erimôniav�edia sagrada. O guru, de s�ubito, agarrou uma aha inandesente e golpeou de leve o ombro deum hela, pr�oximo ao fogo."\- Senhor, que rueldade! - L�ahiri Mah�asaya, ali presente, fez esta ensura."\- Voê preferia vê-lo arder at�e �ar em inzas, segundo o dereto de seu arma passado?"\Com estas palavras, B�abaj�� oloou sua m~ao uradora sobre o ombro des�gurado do hela:-Livrei-o, esta noite, de uma dolorosa morte. A lei �armia umpriu-se satisfatoriamente om seu levesofrimento pelo fogo."\Em outra oasi~ao, o santo grupo de B�abaj�� foi perturbado pela hegada de um estranho. Comadmir�avel habilidade, ele esalara os penhasos at�e a plataforma quase inaess��vel, pr�oxima ao aam-pamento do guru."\- O senhor deve ser o grande B�abaj��. - O rosto do homem iluminara-se om inexprim��vel ve-nera�~ao. - Estou �a sua proura, sem desistir, durante meses, entre estes rohedos proibitivos. Suplio-lhe, aeite-me omo seu dis��pulo."\Como o grande guru n~ao desse resposta, o homem apontou para o abismo revestido de rohas,abaixo da plataforma. - Se reusar, eu me atirarei desta montanha. A vida n~ao ter�a mais valor paramim, se n~ao puder obter sua dire�~ao espiritual em minha busa de Deus."\- Ent~ao, salte - disse B�abaj��, sem emo�~ao. - N~ao posso aeit�a-lo, em seu atual estado de desen-volvimento."\O homem arremessou-se do penhaso imediatamente. B�abaj�� deu instru�~oes aos dis��pulos sur-presos para trazerem o orpo do desonheido. Quando regressaram om a forma destro�ada, omestre oloou a m~ao sobre o morto. Milagre! ele abriu os olhos e prostrou-se om humildade anteo guru onipotente. - Agora voê est�a pronto para o disipulado. - B�abaj�� sorriu om efeito para oressusitado hela. - Voê passou orajosamente a dif��il prova5. A morte n~ao voltar�a a to�a-lo; agoravoê �e um dos imortais de nosso rebanho. - A seguir, pronuniou a ostumeira ordem de partida;`Dera danda uthao'; o grupo inteiro sumiu da montanha."Um avatar vive no Esp��rito onipresente; para ele n~ao existe distânia inversa ao quadrado. Por-4B�abaj�� (Pai Revereniado) �e um t��tulo omum. Diversos instrutores de relevo na �India reebem esse tratamento.Nenhum deles, por�em, �e B�abaj��, o guru de L�ahiri Mah�asaya. A existênia do Mah�avat�ar foi revelada ao p�ublio pelaprimeira vez em 1946, em Autobiogra�a de um Iogue.5Era um teste de obediênia. Quando o mestre iluminado ordenou: \Salte", o homem obedeeu. Se hesitasse,renegaria sua a�rma�~ao de que ons��derava a vida destitu��da de valor sem a orienta�~ao de B�abaj��. Se hesitasse,revelaria falta de on�an�a total no guru. Por isso, apesar de dr�astio e invulgar, o teste foi perfeito naquelasirunstânias. 211



tanto, s�o um motivo existe para que B�abaj�� onserve sua forma f��sia, de s�eulo para s�eulo: o desejode dar �a humanidade o exemplo onreto de suas pr�oprias possibilidades. Se ao homem jamais fosseonedido vislumbrar a Divindade revestida de arne, ele permaneeria oprimido pela pesada ilus~ao(m�aya) de que n~ao pode transender sua ondi�~ao mortal.Desde o in��io, Jesus onheia a seq�uênia de sua vida; perorreu ada etapa, n~ao em proveitopr�oprio, devido a qualquer ompuls~ao �armia, mas uniamente para soerguer e alentar os seresdotados de reex~ao. E para benef��io das gera�~oes futuras, os quatro evangelistas Mateus, Maros,Luas e Jo~ao - registraram o inef�avel drama.Tamb�em para B�abaj�� n~ao h�a passado, presente e futuro - ategorias relativas - pois desde oprin��pio ele onheia todas as fases de sua vida. Aomodando-se ao restrito entendimento doshomens, permitiu que muitos atos de sua vida divina se desenrolassem em presen�a de uma oumais testemunhas. Assim, aonteeu que um dis��pulo de L�ahiri Mah�asaya estava presente quandoB�abaj�� onsiderou que era hegado o tempo de prolamar as possibilidades da imortalidade orporal.Ele proferiu esta promessa diante de Ram Copal Muzurndar, para que eventualmente se tornasseonheida e inspirasse outros ora�~oes que busam. Os grandes seres falam e partiipam do ursoaparentemente natural dos aonteimentos, apenas em benef��io da esp�eie humana, onforme Cristodisse: \Pai . . . eu sabia que Tu sempre me esutas; mas assim falei por ausa do povo que est�a emredor, para que todos areditem que Tu me enviaste"6.Durante minha estada em Ranbajpur, om Ram Gopal, \o santo que n~ao dorme"7, ele relatou-mea maravilhosa hist�oria de seu primeiro enontro om B�abaj��.\- �As vezes, eu deixava minha solit�aria ova para sentar-me aos p�es de L�ahiri Mah�asaya, emBenares - disse-me Ram Gopal. - Certa vez, �a meia noite, ao meditar sileniosamente om um grupode dis��pulos, o mestre me fez um pedido surpreendente."\- Ram Gopal - disse ele - vai imediatamente ao ghat de banho de Dasasamedh."\Em breve atingi aquele lugar retirado. Era noite lara, de luar, e as estrelas pisavam. Depoisde me sentar um pouo em paiente silênio, minha aten�~ao foi despertada por uma enorme lajede pedra, pr�oxima de meus p�es. Ela se ergueu gradualmente, revelando uma gruta subterrânea.Quando a laje se deteve no ar, sustida por meios desonheidos, a forma vestida de uma mulherjovem e insuperavelmente bela emergiu da ripta e levitou a erta altura no ar. Envolta em lialosuave, ela deseu lentamente diante de mim e parou im�ovel, embebida em êxtase. A�nal se moveu efalou gentilmente."\- Sou M�ataj��8, irm~a de B�abaj��. Pedi a ele e tamb�em a L�ahiri Mah�asaya que viessem �a minhaova esta noite, a �m de disutirmos um assunto de grande importânia."\Uma luz nebulosa utuava rapidamente sobre o Ganges; a estranha luminesênia reetia-senas �aguas opaas. Aproximou-se ada vez mais at�e que, num relâmpago egador, apareeu ao ladode M�ataj�� e ondensou-se instantaneamente na forma humana de L�ahiri Mah�asaya. Ele se urvou,humilde, aos p�es da santa mulher."\Antes que eu me reobrasse do espanto, �quei ainda mais maravilhado ao ontemplar uma rodo-piante massa de luz m��stia a viajar pelo �eu. Desendo velozmente, o amejante turbilh~ao aerou-sede nosso grupo e materializou-se no orpo de um formoso jovem. Compreendi imediatamente que eraB�abaj��. Pareia-se a L�ahiri Mah�asaya, embora B�abaj�� aparentasse ser mais jovem que seu dis��puloe tivesse abelos longos e brilhantes."6Jo~ao, 11:41-42.7O iogue onipresente que observou n~ao ter eu me urvado ante a pedra irular no santu�ario de Tarak�eswar (ap��tulo13).8\M~ae Sagrada". M�ataj��, tamb�em, tem vivido atrav�es dos s�eulos; ela �e quase t~ao adiantada espiritualmente quantoo irm~ao. Permanee em êxtase numa sereta averna subterrânea, junto ao desembaradouro de Dasasamedh.212



\L�ahiri Mah�asaya, Mat�aji e eu nos ajoelhamos aos p�es do grande guru. Uma et�erea sensa�~ao degl�oria beat���a fez vibrar ada �bra de meu ser ao toar sua arne divina."\- Aben�oada irm~a - disse B�abaj�� - pretendo abandonar meu orpo e submergir na CorrentezaIn�nita."\- Tive um vislumbre de seu plano, amado mestre. Quis disuti-lo onsigo, esta noite. Por queabandonaria seu orpo? - Implorante, a gloriosa mulher o mirou."\- Que diferen�a faz, usar uma onda vis��vel ou invis��vel no oeano de meu Esp��rito?"\M�ataj�� respondeu om uma rara hispa de gênio: - Guru imortal, se nenhuma diferen�a faz,ent~ao, por favor, nuna abandone sua forma9."\- Assim seja - disse B�abaj��, solenemente, - Nuna deixarei minha forma f��sia. Permaneer�asempre vis��vel, pelo menos a um pequeno grupo de pessoas neste mundo. Atrav�es de seus l�abios,M�ataji, o Senhor manifestou Seu pr�oprio desejo."\Como eu assistisse, aterrorizado, �a onversa�~ao entre aqueles seres exelsos, o grande guru voltou-se para mi om um gesto benigno."\- N~ao tenha medo, Ram Gopal - disse ele - �e uma bên�~ao para voê ser testemunha, aqui, destapromessa imortal."�A medida que a melodiosa voz de B�abaj�� se desvaneia, sua forma e a de -L�ahiri Mah�asayalentamente levitaram; afastaram-se, regressando por ima do Ganges. Uma aur�eola de luz ofusantenimbava seus orpos ao sumirem no �rmamento noturno, A forma de M�ataj�� utuou em dire�~ao �aaverna e deseu; a laje, baixando, fehou o subterrâneo, omo se fosse movida por m~aos invis��veis.\In�nitamente inspirado, retornei �a asa de L�ahiri Mah�asaya. Ao urvar-me diante dele, na ante-manh~a, meu guru sorriu, ompreensivamente."\- Compartilho de sua alegria, Ram Gopal - disse ele. - Seu desejo, a mim tantas vezes manifesto,de enontrar B�abaj�� e M�ataj��, foi, por �m, maravilhosamente satisfeito."\Meus ondis��pulos me informaram que L�ahiri Mah�asaya n~ao se movera de seu estrado desde aminha partida �a meia-noite. Disse-me um dos helas:"\- Ele pronuniou um admir�avel disurso sobre a imortalidade, depois que voê saiu para o ghatde Dasasamedh."\E eu, pela primeira vez, ompreendi plenamente a verdade dos vers��ulos das Esrituras, quandoa�rmam que um homem uni�ado om Deus, pode apareer em diferentes lugares, em dois ou maisorpos, ao mesmo tempo."\L�ahiri Mah�asaya expliou-me, posteriormente, muitos pontos metaf��sios aera do sereto planodivino para este planeta - onluiu Ram Copal. - B�abaj�� foi esolhido por Deus para permaneer emseu orpo, enquanto durar este ilo do mundo. As eras h~ao de vir e de �ndar. O mestre imortal10,9O inidente faz lembrar Tales. O grande �l�osofo grego ensinou que n~ao havia diferen�a entre a vida e a morte.\Por que n~ao morre, ent~ao?" perguntou-lhe um r��tio. \Porque n~ao faz diferen�a" - respondeu Tales.10\Se um homem guardar a minha palavra (permaneer ininterruptamente em Consiênia Cr��stia), ele jamaisonheer�a a morte." (Jo~ao, 8:51).Nesta a�rma�~ao, Jesus n~ao se referia �a vida imortal no orpo f��sio - um on�namento mon�otono om que di�ilmentese astigaria um peador, e muito menos um santo! O homem iluminado de quem Jesus falava �e aquele que despertoudo transe mortal da ignorânia para a Vida Eterna (ap��tulo 43).A natureza essenial do homem �e Esp��rito onipresente e sem forma. O inv�oluro arnal, ompuls�orio ou �armio,�e o resultado de av��dya, ignorânia. As Esrituras hindus ensinam que o nasimento e a morte s~ao manifesta�~oes dem�aya, ilus~ao �osmia. Nasimento e morte s�o têm sentido no mundo da relatividade.B�abaj�� n~ao est�a limitado a um orpo f��sio ou a este planeta, mas, por vontade de Deus, enontra-se desempenhandouma miss~ao espeial em favor da Terra.Os grandes mestres omo Sri Swâmi Pranabananda (ap. 27) que voltaram �a Terra em novos orpos, fazem-no por213



por�em, ontemplando o drama dos s�eulos, sempre estar�a presente no palo terrestre."

motivos que eles onheem melhor que ningu�em. Sua enarna�~ao neste planeta n~ao est�a sujeita �as r��gidas restri�~oesdo arma. Estes regressos volunt�arios hamam-se vyutihana ou retorno �a vida terrena depois que m�aya deixou deegar.Seja qual for sua morte f��sia, omum ou extraordin�aria, um mestre que se uni�ou om Deus �e apaz de ressusitarseu orpo e nele apareer aos olhos dos habitantes da Terra. Materializar os �atomos de um orpo f��sio n~ao exigegrande esfor�o dos poderes de algu�em que se uniu ao Senhor - a Ele. Cujos sistemas solares desa�am �alulo! \Dou aminha vida para tornar a tom�a-la" prolamou o Cristo. \Nenhum homem a tira de mim, mas eu mesmo a deponho.Tenho poder para d�a-la e poder para tornar a tom�a-la." (Jo~ao, 10:17-18).214



Cap��tulo 34Materializa�~ao de um Pal�aio noHimalaiaO primeiro enontro de B�abaj�� om L�ahiri Mah�asaya �e uma hist�oria ativante e uma das pouas quenos d~ao um vislumbre minuioso do imortal guru.Estas palavras onstitu��ram o preâmbulo de Swâmi Kebalananda a um relato extraordin�ario. Aprimeira vez que o ouvi foi, literalmente, fasinante. Em muitas outras oasi~oes, persuadi meu am�avelinstrutor de sânsrito a repetir a hist�oria, que Sri Yukt�eswar posteriormente me ontaria, quase omas mesmas palavras. Ambos, dis��pulos de L�ahiri Mah�asaya, ouviram a reverante narra�~ao dos l�abiosde seu guru.\- Meu primeiro enontro om B�abaj�� oorreu quando eu tinha trinta e três anos - dissera L�ahiriMah�asaya. - No outono de 1861, eu residia em Danapur, sendo ontador do Departamento deEngenharia Militar do Governo. Certa manh~a, o hefe do esrit�orio mandou me hamar."\- L�ahiri - disse ele - aaba de hegar um telegrama de nossa matriz. Voê ser�a transferido paraRan��khet, onde estamos instalando uma base militar1."\Em ompanhia de um riado, parti para urna jornada de oitoentos quilômetros. Viajando deavalo e de arro�a, hegamos a Ranikhet2 no Himalaia, trinta dias depois."\Meu trabalho buror�atio n~ao era absorvente; eu podia passar muitas horas perambulando pelasmagn���as montanhas. O povo dizia que grandes santos aben�oavam a regi~ao om sua presen�a; sentiforte desejo de vê-los. Durante um passeio a esmo, nas primeiras horas da tarde, �quei assombrado aoouvir uma voz long��nqua hamar pelo meu nome. Continuei, om vivaidade e vigor, minha asens~aoao Monte Drongiri. Leve inquietude me assaltou �a id�eia de que talvez eu n~ao pudesse regressar, antesde a esurid~ao deser sobre a selva."\Cheguei, por �m, a uma pequena lareira, em ujos limites se abria uma pequena �leira deavernas, Num dos bordos rohosos, enontrava-se de p�e um jovem sorridente, om a m~ao estendidapara ima, em gesto de boas-vindas. Notei om espanto que, exetuando seu abelo or de obre, elemostrava not�avel semelhan�a omigo."\- L�ahiri, voê hegou! - O santo dirigia-se a mim afetuosamente em hindi. - Desanse aqui, nestaaverna. Fui eu quem o hamou."\Entrei numa pequena gruta limpa, ontendo diversas mantas de l~a e alguns karnandulus (esu-delas para �agua)."1Mais tarde, um sanat�orio militar. Por volta de 1861, o Governo britânio j�a instalara na �India um servi�otelegr�a�o.2Ranikhet, no distrito de Almora, situa-se ao p�e do Ninda Devi, um dos mais altos pios da ordilheira do Himalaia(7.821 m). 215



\- L�ahiri, lembra-se deste assento? - O iogue apontou para um obertor dobrado, num anto dagruta."\- N~ao, senhor. - Algo onfuso pela estranheza de minha aventura, aresentei: - Devo ir-meagora, antes do rep�usulo. Tenho o que fazer, de manh~a, no esrit�orio."\O misterioso santo respondeu em inglês: - O esrit�orio foi trazido para voê e n~ao voê para oesrit�orio."\Emudei, aturdido por este aseta da oresta n~ao s�o falar inglês mas tamb�em parafrasear aspalavras de Cristo."3\- Vejo que meu telegrama surtiu efeito. - O oment�ario do iogue era inompreens��vel para mim;indaguei o que signi�ava."\- Re�ro-me ao telegrama que o trouxe a estas regi~oes isoladas. Fui eu quem sileniosamentesugeriu �a mente de seu hefe esta transferênia para Ranikhet. Quando algu�em sente a sua unidadeom os homens, todas as mentes se onvertem em esta�~oes transmissoras, atrav�es das quais �e poss��veloperar �a vontade. - Ele aresentou: L�ahiri, esta averna lhe paree familiar, n~ao �e?"\Enquanto eu permaneia em desnorteado silênio, o santo aproximou-se e deliadamente golpeouminha testa. Sob esse toque m�agio, uma orrente maravilhosa atravessou-me o �erebro, revivendoas does reorda�~oes latentes de minha vida anterior."\- Reordo-me! - Minha voz quase se afogava em solu�os de alegria. O senhor �e meu guru B�abaj��,que sempre me perteneu! Cenas do passado ressurgem, v��vidas, em minha mente; aqui, nestaaverna, passei muitos anos de minha �ultima enarna�~ao! - Enquanto inef�aveis reminisênias mesubjugavam, eu, em l�agrimas, abra�ava os p�es de meu mestre."\- Durante mais de três d�eadas esperei que voê regressasse a mim! A voz de B�abaj�� vibrava deamor elestial. - Voê deslizou para longe, desapareendo nas ondas tumultuosas da vida p�os-morte.Toou-o a varinha m�agia de seu arma e voê se afastou! Embora voê me perdesse de vista, eununa o perdi! Atrav�es do mar astral luminesente, onde singram anjos gloriosos, eu o persegui.Atrav�es da esurid~ao, tempestades, mar�es e luz, eu o segui, omo ave materna esoltando o seu�lhote. Quando, sob a forma de um menino, voê hegou ao t�ermino de sua existênia intra-uterina,e naseu para este mundo, meu olhar o aompanhava ainda, sempre. Quando, em sua infânia,voê obriu om as areias de Ghurni seu diminuto orpo em posi�~ao de L�otus, eu estava invis��vel,mas presente. Mês ap�os mês, ano ap�os ano, heio de paiênia, zelei por voê, aguardando este diaperfeito. Agora voê est�a omigo! Aqui est�a sua averna, amada de tempos idos; onservei-a semprelimpa e pronta para voê. Aqui est�a sua manta santi�ada para as �asanas, onde todos os dias voêse sentava para expandir seu ora�~ao om Deus. Eis aqui sua esudela, da qual freq�uentemente voêbebia o n�etar preparado por mim. Veja, omo onservei polida e brilhante a x��ara de bronze paraque, dela, algum dia, voê pudesse beber outra vez. Voê que me pertene, ompreende agora?"\- Meu guru, que posso dizer? - murmurei, om voz entreortada. - Onde algu�em j�a soube desemelhante amor impere��vel? - Extasiado, ontemplei longamente meu perp�etuo tesouro, meu guruna vida e na morte."\- L�ahiri, voê neessita de puri�a�~ao. Beba o �oleo desta esudela e deite-se �a margem do rio. -Pensei, om r�apido sorriso de reminisênia, que a sabedoria pr�atia de B�abaj�� se adiantava sempre,omo mastro de proa."\Obedei �as instru�~oes. Embora a fria noite do Himalaia viesse desendo, uma quentura, umaradia�~ao onfortadora, ome�ou a pulsar dentro de mim. Maravilhei-me. Estaria o �oleo desonheidoimpregnado de um alor �osmio?"\Ventos fustigantes giravam �a minha volta na esurid~ao, gritando-me agudamente ferozes desa�os.3\O s�abado foi feito para o homem e n~ao o homem para o s�abado" (Maros, 2:27).216



As ondas g�elidas do rio Gogash saltavam periodiamente sobre meu orpo, estendido na margemrohosa. Tigres rugiam nas vizinhan�as, mas eu tinha o ora�~ao livre de medo; a energia irradiante,h�a pouo gerada em meu interior, omuniava-me a seguran�a de uma prote�~ao inexpugn�avel. Muitashoras passaram rapidamente; mem�orias desvaneidas de uma existênia anterior entrela�avam-se aoatual e brilhante paradigma de reuni~ao om meu divino guru."\Minhas solit�arias ismas foram interrompidas pelo som de pisadas que se aproximavam. Na treva,gentilmente, a m~ao de um homem me ajudou a levantar e deu-me alguma roupa sea."\- Venha, irm~ao - disse meu ompanheiro. - O mestre o espera. - E seguiu �a frente, atrav�es daoresta. Ao hegarmos a uma volta do aminho, a noite sombria foi repentinamente iluminada porum esplendor est�avel na distânia."Ser�a o naser do sol? - perguntei. - Uma noite inteira j�a se passou?\- �E meia-noite. - Meu guia riu suavemente. - Aquela luminosidade �e a intila�~ao de um pal�aiode ouro, materializado aqui, esta noite, pelo inompar�avel B�abaj��. No obsuro passado, voê umavez expressou o desejo de desfrutar as belezas de um pal�aio. Nosso mestre est�a agora satisfazendoesse desejo seu e livrando-o assim do �ultimo la�o de seu arma4. - E aresentou: - O magn���opal�aio ser�a o en�ario de sua iniia�~ao, esta noite, em Kriya Yoga. Todos os seus irm~aos, aqui, sere�unem num hino de j�ubilo pelo �m de seu ex��lio. Contemple-o!"\Erguia-se, diante de n�os, um vasto pal�aio de ouro rutilante. Com adornos de inont�aveis j�oias,situado entre jardins paisag��stios, reetido em lagoas tranq�uilas - um espet�aulo de grandeza ��mpar!Altas aradas apresentavam ompliadas inrusta�~oes de grandes diamantes, sa�ras e esmeraldas.Homens de semblante ang�elio postavam-se em port~oes rubros de resplendentes rubis."\Segui meu ompanheiro at�e um espa�oso vest��bulo de reep�~ao. Aroma de inenso e rosas utuavano ar; lâmpadas veladas esparziam um brilho multiolorido. Pequenos grupos de devotos, alguns depele lara, outros de epiderme esura, antavam ou sentavam em silênio, na posi�~ao meditativa,imersos em ��ntima paz. Uma alegria vibrante impregnava a atmosfera."\- Olhe e regale-se; desfrute os esplendores art��stios do pal�aio, pois foi riado exlusivamente emsua honra - omentou meu guia, sorrindo om simpatia �as minhas exlama�~oes de assombro."\- Irm~ao - disse eu - a beleza desta estrutura ultrapassa os limites da imagina�~ao humana. Porfavor, explique-me o mist�erio de sua origem."\- Com prazer. - Os negros olhos de meu ompanheiro brilhavam de sabedoria. - Nada existe deinexpli�avel aera desta materializa�~ao. O osmo inteiro �e uma proje�~ao do pensamento do Criador.Este pesado torr~ao de terra, utuando no espa�o, �e um sonho de Deus. Ele extraiu de Sua mentetodas as oisas, assim omo o homem, durante o sonho, reproduz e infunde vida a um mundo povoadode riaturas."\Primeiramente, o Senhor riou a Terra no plano da id�eia. Insuou-lhe vida; a energia atômiae depois a mat�eria passaram a existir. Ele oordenou os �atomos da Terra de modo a formar umaesfera s�olida. A vontade de Deus mant�em a oes~ao de todas as mol�eulas. Quando Ele retirar Suavontade, todos os �atomos da Terra se transformar~ao em energia. A energia atômia regressar�a �a suafonte: a Consiênia. A id�eia \Terra" n~ao mais ter�a existênia objetiva."\A substânia de um sonho se mant�em materializada gra�as ao pensamento subonsiente dosonhador. Quando este pensamento oesivo se retira, porque o homem despertou, o sonho e seuselementos se dissolvem. Um homem dorme e erige uma ria�~ao-de-sonho que ele desmaterializa semesfor�o ao despertar. Imita o exemplo arquet��pio de Deus. Assim tamb�em, quando aorda para aConsiênia C�osmia, ele desmaterializa sem esfor�o a ilus~ao que �e o universo, sonho-�osmio."4A lei �armia exige que ada desejo humano enontre satisfa�~ao �nal. Desejos n~ao-espirituais formam, assim aorrente que amarra o homem �a roda das reenarna�~oes.217



\Sintonizado om a in�nita Vontade onipotente, B�abaj�� pode ordenar aos �atomos elementares quese ombinem e assumam qualquer forma. Este pal�aio de ouro, instantaneamente riado, �e real - nomesmo sentido em que o nosso planeta �e real. B�abaj�� tirou de sua pr�opria mente esta bela mans~aoe est�a mantendo unidos os �atomos pelo poder de sua vontade, assim omo o pensamento de Deusriou o nosso planeta e Sua vontade o mant�em. - E meu ompanheiro aresentou: -Quando estaestrutura tiver servido a seu objetivo, B�abaj�� a desmaterializar�a."\Como eu ontinuasse silenioso, em atemorizada reverênia, meu guia fez om a m~ao um gestoamplo. - Este pal�aio intilante, soberbamente embelezado om j�oias, n~ao foi onstru��do pelo esfor�ohumano; seu ouro e suas pedras preiosas n~ao foram laboriosamente extra��dos de minas. Ergue-seom toda solidez, um desa�o monumental ao homem5. Quem quer que alane a onsiênia e aexperiênia de �lho de Deus, omo B�abaj��, pode atingir qualquer objetivo om os in�nitos poderesoultos dentro de si. Uma pedra ont�em seretas e estupendas energias atômias6; assim tamb�em omais ��n�mo dos mortais �e uma entral el�etria de divindade."\O s�abio apanhou, numa mesa vizinha, uma graiosa ânfora, uja al�a fulgurava de diamantes. -Nosso grande guru riou este pal�aio, solidi�ando mir��ades de raios �osmios livres - ontinuou ele, -Apalpe este vaso e seus diamantes; eles suportam om êxito qualquer teste da experiênia sensorial."\Examinei o vaso; suas j�oias eram dignas de ole�~ao de um rei. Deslizei minha m~ao pelas paredesda sala, espessas de ouro reluzente. Grande satisfa�~ao mental empolgou-me. Um desejo, oulto emminha subonsiênia desde vidas pret�eritas, pareia, simultaneamente, saiar-se e extinguir-se."\Meu imponente ompanheiro guiou-me, atrav�es de aros e orredores ornamentados, at�e umas�erie de âmaras riamente mobiliadas em estilo de pal�aio imperial. Penetramos num sal~ao imenso.No entro ahava-se um trono de ouro, inrustado de j�oias que emitiam faisante mistura de ores.Ali, em posi�~ao de l�otus, sentava-se o supremo B�abaj��. Ajoelhei-me a seus p�es, no soalho lustroso."\- L�ahiri, voê ainda se regala om seu desejado pal�aio de ouro? - Os olhos de meu guru intilavamomo suas pr�oprias sa�ras. - Aorde! Todos os seus anseios terrenos est~ao a ponto de extinguir-separa sempre! - Ele murmurou algumas palavras m��stias de bên�~ao. - Levante-se, meu �lho. Reebasua iniia�~ao no reino de Deus, por meio de Kriya Yoga."\B�abaj�� estendeu a m~ao; um fogo de homa (sarif��io) surgiu, erado de ores e frutas. Reebi alibert�aria t�enia de ioga em frente a este altar amejante."\O ritual aabou ao despontar a aurora. Em meu estado de êxtase, n~ao sentia neessidade dedormir. Vaguei pelas salas do pal�aio, repleto de tesouros e de requintados objetos de arte, e 'visiteios jardins. Notei, nas adjaênias, as avernas e as desoladas saliênias da montanha, vistas no diaanterior, sem que, ent~ao, fossem vizinhas do grande edif��io e de seus terra�os oridos."\Entrando de novo no pal�aio, fabulosamente fulgurante ao frio sol do Himalaia, busquei a presen�ade meu mestre. Ele ainda se ahava no trono, rodeado de muitos dis��pulos quietos."\- L�ahiri, voê est�a om fome. - B�abaj�� aresentou: - Fehe os olhos."\Quando os reabri, o pal�aio enantado e seus jardins haviam desapareido. Os orpos de B�abaj�� ede seus dis��pulos, e o meu pr�oprio, enontravam-se agora todos sentados na terra nua, no lugar exatodo pal�aio esvaneido, n~ao muito longe das aberturas ensolaradas das grutas rohosas. Lembrei-mede ter meu guia dito que o pal�aio seria desmaterializado, que seus �atomos ativos seriam liberadospara voltarem �as essênias mentais de sua origem. Embora atordoado, �tei meu guru om toda aon�an�a. Eu n~ao sabia o que esperar, a seguir, naquele dia de milagres."5\Que �e um milagre? �E uma ensura, uma s�atira impl��ita �a humanidade". Edward Young, em \PensamentosNoturnos".6A teoria da estrutura atômia da mat�eria �e exposta nos antigos tratados hindus Vaises��ka e Ny�aya. \Existemvastos mundos nos espa�os vazios de ada �atomo, multif�arios omo as part��ulas de poeira num feixe de raios de sol".Yoga vasisbthe. 218



\- O pal�aio j�a serviu ao prop�osito para o qual foi riado. - expliou B�abaj��. E ergueu do h~aoum reipiente de barro. - Ponha sua m~ao aqui e reeber�a o alimento que desejar."\Toquei a ampla tigela; surgiram l�uhis (p~aes) quentes fritos em manteiga, aril e frutas ristali-zadas. Ao omê-los, notei que a tigela ontinuava sempre heia. No �m da refei�~ao, olhei em volta,prourando �agua. Meu guru apontou para a tigela diante de mim. O alimento sumira; em seu lugarhavia �agua."\- Pouos mortais sabem que o reino de Deus inlui o reino das satisfa�~oes mundanas - observouB�abaj��. - O reino divino estende-se ao terrestre; mas este, ilus�orio por natureza, n~ao ont�em aessênia da Realidade."\- Bem-amado guru, ontem �a noite, reebi a prova do v��nulo de beleza entre o �eu e a terra! -Sorri �a reorda�~ao do pal�aio desapareido; sem d�uvida, nenhum despretenioso iogue jamais reebeuiniia�~ao nos augustos mist�erios do Esp��rito em ambiente de luxo t~ao impressionante! Serenamente�tei o atual en�ario, em absoluto ontraste om o anterior. O solo �arido, o �eu por teto, as avernasofereendo abrigo primitivo - tudo pareia formar uma graiosa paisagem natural para os santosser�a�os que me rodeavam."\�A tarde, sentei em minha manta, santi�ada pelo a�umulo de realiza�~oes de existênias anteriores.Meu divino guru aproximou-se e passou a m~ao sobre minha abe�a. Entrei no estado de nirbikâlpasam�adhi, permaneendo ininterruptamente em beatitude durante sete dias. Cruzando os estratossuessivos do autoonheimento, penetrei nos reinos imortais da Realidade. Transendidas todas aslimita�~oes ilus�orias, minha alma estabeleeu-se inteiramente no altar do Esp��rito C�osmio."\No oitavo dia a�� aos p�es de meu guru e supliquei-lhe que me onservasse sempre junto a sinaquele ermo sagrado."\- Meu �lho - disse B�abaj��, abra�ando-me - seu papel nesta enarna�~ao deve ser representadoaos olhos das multid~oes. Aben�oado, desde antes de seu nasimento, por muitas vidas de medita�~aosolit�aria, voê deve misturar-se agora ao mundo dos homens."\O fato de voê s�o me ter enontrado, nesta enarna�~ao, quando j�a era um homem asado, omfam��lia modesta e responsabilidades pro�ssionais, tem um sentido profundo. Voê deve pôr de ladoessa id�eia de reunir-se a nosso grupo sereto no Himalaia. Voê viver�a entre a multid~ao da idadepara servir de exemplo: s��mbolo do iogue que �e tamb�em hefe de fam��lia."\Os gritos de muitos homens e mulheres desnorteados neste mundo sensibilizaram os ouvidos dasGrandes Almas - prosseguiu ele. -Voê foi o esolhido para brindar onsolo espiritual atrav�es de KriyaYoga a numerosas riaturas que busam Deus sineramente. A milh~oes de seres sobrearregados porla�os familiares e pesados deveres mundanos, voê inspirar�a nova oragem, quando virem em voê umhefe de fam��lia omo eles. Voê deve lev�a-los a ompreender que as mais elevadas onquistas ioguesn~ao est~ao proibidas ao homem de fam��lia. Mesmo levando vida mundana, o iogue que �elmenteumpre suas responsabilidades, sem apego ou motiva�~ao pessoal, trilha �rmemente o aminho dailumina�~ao."\Nenhuma neessidade o obriga a abandonar o mundo, pois internamente voê j�a desatou todos osla�os �aminios, N~ao sendo deste mundo, nele, entretanto, voê deve permaneer. Muitos anos aindadeorrer~ao, em que haver�a de umprir onsieniosamente seus deveres dom�estios, pro�ssionais,��vios e espirituais. Novo e doe alento de divina esperan�a penetrar�a nos �aridos ora�~oes doshomens mundanos. Eles ompreender~ao, pelo exemplo de seu equil��brio, que a libera�~ao dependemais de ren�unias internas do que externas".\Que remotos me pareiam minha fam��lia, o esrit�orio, o mundo, enquanto eu ouvia meu gurunas altas solid~oes do Himalaia. Verdade diamantina, por�em, ressoava em suas palavras; submisso,onordei em deixar aquele aben�oado porto de paz. B�abaj�� instruiu-me nas regras antigas e r��gidasque governam a transmiss~ao da arte da ioga, de guru a dis��pulo."219



\- Coneda a have de Kriya somente a helas quali�ados disse B�abaj��. - Quem promete sari�artudo na busa do Divino, est�a apto a desvelar os mist�erios �nais da vida atrav�es da iênia damedita�~ao."\- Guru ang�elio, o senhor, que j�a prestou um benef��io �a humanidade om a ressurrei�~ao daperdida arte de Kriya, n~ao o aumentar�a, abrandando as severas exigênias para a aeita�~ao dedis��pulos? -Olhei, supliante, para B�abaji. - Pe�o-lhe, permita-me instruir em Kriya a todos os quebusam a Deus om sineridade, mesmo que, a prin��pio, n~ao sejam apazes de devotar-se �a ompletaren�unia interna. Homens e mulheres do mundo, torturados, perseguidos pelo tr��plie sofrimento7,preisam de enorajamento espeial. Talvez nuna tentem aminhar para a liberdade se a iniia�~aoem Kriya lhes for vedada."\- Assim seja. A vontade divina se expressou por seus l�abios. Dê Kriya livremente a todos os quehumildemente soliitarem aux��lio { respondeu o miseriordioso guru."8Ap�os um silênio, B�abaj�� aresentou: - Repita a ada um de seus dis��pulos esta soberana pro-messa do Bh�agavad G��ta9: Swalpamapyasya Marmasya, trayate mahato bhayat. (At�e uma pequenapr�atia deste dharma (rito religioso ou reta a�~ao) o salvar�a de um grande temor (inaliato bhayat) osolossais sofrimentos inerentes aos suessivos ilos de nasimento e morte.)\Ao ajoelhar-me na manh~a seguinte aos p�es de meu guru para sua bên�~ao de despedida, ele sentiuminha profunda relutânia em deix�a-lo."\- N~ao h�a separa�~ao entre n�os, �lho bem-amado. - Ele me toou afetuosamente o ombro. - Sempreque me hamar, esteja onde estiver, imediatamente me enontrar�a a seu lado."\Consolado por esta maravilhosa promessa, e enriqueido om o ouro da sabedoria de Deus,reentemente ahado, desi a montanha. No esrit�orio, fui bem aolhido por meus olegas de trabalhoque, durante dez dias, me areditaram perdido nas selvas himalaias. Em breve, uma arta hegoudo departamento entral."\- L�ahiri deve retornar ao posto de Danapur - dizia. - Sua transferênia para Ranikhet resultoude um erro. Outro homem deveria ter sido enviado para exerer suas fun�~oes em Ranikhet."\Sorri, reetindo na oulta ontra-orrente que provoou o \erro" de me levar �a mais remotaloalidade da �India."7Sofrimento f��sio, mental e espiritual, que se traduz, respetivamente, em doen�as, em anomalias ps��quias ou\omplexos", e em ignorânia de sua divina alma.8A prin��pio, B�abaj�� deu permiss~ao a L�ah��ri Mah�asaya, a ele apenas, para ensinar Kriya Yoga a outros. A seguir,o Yogavatar pediu que alguns de seus dis��pulos tamb�em viessem a reeber o poder de ensinar Kriya, B�abaj�� onsentiue determinou que o poder de ensinarKriya fosse limitado, no futuro, �aqueles que tivessem avan�ado na senda de Kriyae reebido de L�ahiri Mah�asaya a autoriza�~ao para ensin�a-la, ou que a tivessem reebido desses dis��pulos autorizados.B�abaj��, ompassivo, prometeu assumir responsabilidade, vida ap�os vida, pelo bem-estar espiritual de todos os KriyaYogis devotos e leais que fossem iniiados por instrutores em Kriya devidamente autorizados.Aos que se v~ao iniiar em Kriya Yoga, �liados a SRF-YSS, requer-se a assinatura de um ompromisso de que at�enia de Kriya n~ao ser�a revelada a outros. Assim, a t�enia de Kriya, simples mas exata, �a ao resguardo demudan�as e distor�~oes efetuadas por professores sem autoriza�~ao, e permanee em sua forma original, inorrupta.Embora as antigas restri�~oes de aset��smo e ren�unias fossem eliminadas por B�abaj�� para que as multid~oes pudessemonheer os benef��ios de Kriya Yoga, ele, n~ao obstante, exigiu de L�ahir�� Mah�asaya e de todos os seus desendentesem linhagem espiritual (isto �e, dos suessivos Gurus de SRF-YSS) que impusessem, a todos os que prourassem ainiia�~ao, um per��odo de treinamento espiritual pr�evio, omo preparo �a pr�atia de Kriya Yoga. A pr�atia de umat�enia t~ao avan�ada omo Kriya �e inompat��vel om uma vida espiritual irregular. Kriya Yoga �e mais que umat�enia de medita�~ao; �e tamb�em um modo de vida, e exige a aeita�~ao pelo iniiado de ertas disiplinas e injun�~oes.Self-Realization Fellowship e Yogoda Satsanga Soiety of India têm umprido �elmente estas instru�~oes herdadasde sua linhagem de Gurus. As t�enias de H�ong-S6 e de OM, ensinadas nas Li�~oes de SRF-YSS e por represenantesautorizados de SRF-YSS, omo preliminares a Kriya Yoga, s~ao parte integral da senda de Kriya. Estas t�enias s~ao desuprema e�iênia para elevar a onsiênia at�e a Auto-realiza�~ao e libertar a alma de seu ativeiro. (Nota de SRF)9Cap��tulo 2:40. 220



\Antes de regressar a Danapur10, passei alguns dias om uma fam��lia bengali em Moradabad. Umgrupo de seis amigos veio me visitar. Quando enaminhei a onversa�~ao para assuntos espirituais,meu an�tri~ao observou sombriamente:"Oh, a �India, hoje em dia, n~ao tem mais santos!Babil - protestei, om veemênia - sem d�uvida ainda existem grandes mestres em nossa terra!\Numa exalta�~ao de fervor, senti-me impelido a narrar minhas extraordin�arias experiênias noHimalaia. A pequena plat�eia mostrou-se ortesmente inr�edula."\- L�ahiri - disse um homem, om suavidade - sua mente sofreu uma grande tens~ao naqueles aresrarefeitos da ordilheira. O que voê nos relata �e algum sonho de olhos abertos."\No ardoroso entusiasmo pela verdade, falei sem reetir devidamente: Se eu hamar meu guru,ele apareer�a aqui mesmo, nesta asa."\O interesse brilhou em todos os olhos; n~ao era de admirar que o grupo estivesse ansioso porobservar tal fenômeno. Meio relutante, pedi uma sala tranq�uila e dois obertores novos de l�a."\- O mestre vir�a do �eter e se materializar�a - disse eu. - Conservem-se em silênio do lado de fora;n~ao tardarei em ham�a-los."\Mergulhei em medita�~ao, humildemente invoando meu guru. O quarto esureido enheu-segradualmente de um brilho suave; a luminosa �gura de B�abaj�� surgiu."\- L�ahiri, voê me hama por um motivo f�util? - O olhar do mestre era severo. - A verdade �epara quem a proura sineramente, n~ao para quem tem apenas uriosidade oiosa. �E f�ail areditarquando se vê: dispensa a busa e o esfor�o. Desobrem a verdade al�em dos sentidos os que a mereempor terem venido seu natural etiismo materialista. - Ele aresentou gravemente: - Deixe-me ir!"\Ca�� a seus p�es, supliando: - Sagrado guru, ompreendo meu grave erro; humildemente lhe pe�operd~ao. Foi para despertar a f�e nestas mentes espiritualmente egas, que me arrisquei a ham�a-lo. j�aque t~ao benevolamente surgiu em resposta �a minha pree, por favor, n~ao se retire sem oneder umabên�~ao aos meus amigos. Desrentes embora, eles se inlinam, pelo menos, a investigar a verdade deminhas estranhas a�rma�~oes."\- Muito bem, �arei um pouo mais. N~ao quero que sua palavra seja desareditada diante de seusamigos! - A fae de B�abaj�� suavizara-se, mas ele aresentou: - Doravante, meu �lho, virei sempreque voê preisar de mim e n~ao sempre que me hamar."11\Um silênio pleno de tens~ao reinava no pequeno grupo quando abri a porta, Como se n~ao on�-assem em seus sentidos, meus amigos �taram de olhos arregalados a resplandeente �gura de B�abaj��,sentado sobre o obertor."\- Isto �e hipnotismo oletivo! - Um deles riu, espalhafatosamente. - Ningu�em poderia entrar nestequarto sem que o v��ssemos!"\B�abaj�� adiantou-se, sorridente, e fez sinal a ada um para que toasse a arne s�olida e t�epida deseu orpo. Desfeitas as d�uvidas, meus amigos prostraram-se ao h~ao, em arrependimento heio detemor reverente."\- Prepare-se halua12. - B�abaj�� fez este pedido, eu sabia, para que o grupo melhor se onvenesse darealidade f��sia do mestre. Enquanto o mingau fervia, o divino guru onversava amavelmente. Grandefoi a metamorfose destes inr�edulos Tomases em devotos S~ao Paulos. Terminada a refei�~ao, B�abaj��10Cidade pr�oxima de Benares.11Na senda do In�nito, at�e mesmo iluminados omo L�ahiri Mah�asaya podem se entregar a um exesso de zelo ereeber astigo. No Bh�agavad G��ta lemos muitas passagens onde o divino guru. Krishna astiga o pr��nipe dos devotos,�Arjuna.12Mingau feito de f�eula (similar ao trigo) frito em manteiga e ozido em leite.221



aben�oou ada um de n�os individualmente. Houve um s�ubito relâmpago; assistimos a instantâneadesintegra�~ao dos elementos eletrônios do orpo de B�abaj�� em luz vaporosa e expansiva. A for�ado mestre sintonizado om Deus relaxara o ontrole sobre os �atomos de �eter que lhe ompunhamo orpo; imediatamente, trilh~oes de diminutas entelhas vitatrônias desapareeram no reservat�orioin�nito."\- Com meus pr�oprios olhos vi o venedor da morte - expressou-se, om reverênia, um dosmembros do grupo, Maitra13. Tinha o rosto trans�gurado pela alegria de seu reente despertar. - Osupremo guru. brinou om o tempo e o espa�o, tal qual uma rian�a brina om bolhas de sab~ao.Contemplei algu�em que possui as haves do �eu e da terra."\- Em breve, voltei a Danapur - onluiu L�ahiri Mah�asaya."\Firmemente anorado no Esp��rito, de novo assumi as m�ultiplas obriga�~oes dom�estias e pro�s-sionais de um hefe de fam��lia". L�ahiri Mah�asaya tamb�em relatou a Swâmi Kebalananda e a SriYukt�eswar a hist�oria de outro enontro om B�abaj��, uma das muitas oasi~oes em que o supremo guruumpriu sua promessa: \Virei sempre que preisar de mim".\- A ena foi uma Kumbha Mela, em Allahabad - disse L�ahiri Mah�asaya a seus dis��pulos. - Eufora ali em gozo de umas urtas f�erias pro�ssionais. Ao vagar entre a multid~ao de monges e s�adhus,vindos de grandes distânias para assistir ao festival, notei um aseta oberto de inzas, que seguravauma esudela de mendigo. Em minha mente surgiu o pensamento de que o homem era hip�orita,por usar s��mbolos exteriores de ren�unia, sem a gra�a interna orrespondente."\Assim que deixei o aseta para tr�as, meu olhar surpreendido aiu em B�abaj��. Ele se ajoelhavadiante de um anaoreta de abelos emaranhados."\- G�uriji! - Aproximei-me dele, apressadamente. - Senhor, que faz aqui?"\- Estou lavando os p�es deste homem de ren�unia, e depois lavarei seus utens��lios de ozinha. -B�abaj�� teve um sorriso de rian�a; ompreendi que ele me indiava sua vontade de que eu a ningu�emritiasse, por�em visse o Senhor residindo igualmente em todos os templosorpos, fossem de homenssuperiores ou inferiores."\E aresentou B�abaj��, o grande guru: - Servindo a s�adhus ignorantes e s�abios, estou aprendendoa maior das virtudes, a que agrada a Deus aima de todas as outras - a humildade.14"

13Este homem, mais tarde onheido pelo nome de Maitra Mah�asaya, registrou um grande avan�o em realiza�~aoespiritual. Enontrei Maitra Mah�asaya logo ap�os minha formatura na esola seund�aria; ele visitou o eremit�erioMahamandal em Benares, enquanto eu residia ali. Contou-me, naquela oportun��dade, a materializa�~ao de B�abaj��perante o grupo de Allahabad. Maitra Mah�asaya expliou-me: \Em onseq�uênia do milagre, tornei-me dis��pulo deL�ahiri Mah�asaya para o resto da vida".14\Ele se humilha para ontemplar as oisas que est~ao no �eu e na terra" (Salmos, 113:6). \Quem se exaltar, ser�ahumilhado; e quem se humilhar, ser�a exaltado" (Mateus, 23:12) Quem humilha o ego, ou o falso eu, desobre suaidentidade eterna. 222



Cap��tulo 35A vida r��stia de L�ahiri Mah�asaya\Assim nos onv�em umprir toda a justi�a"1. Ao dirigir estas palavras a Jo~ao Batista e ao pedir-lheo batismo, Jesus reonheia os direitos divinos de seu guru.Com base num estuo reverente da B��blia, do ponto de vista de um oriental2, e em minha pr�opriaperep�~ao intuitiva, estou on-, venido de que Jo~ao Batista foi, em vidas anteriores, o guru de Cristo.Numerosas passagens na B��blia deixam impl��ito que Jo~ao e Jesus, em suas �ultimas enarna�~oes,foram respetivamente Elijah e seu dis��pulo Elisha. (Tal �e a gra�a no Velho Testamento. Ostradutores gregos esreveram El��as e Eliseu, nomes que reapareem, sob esta forma alterada, noNovo Testamento).Em seus vers��ulos �nais, o Velho Testamento prediz a reenarna�~ao de Elijah e Elisha: \Eis quevos envio Elijah, o profeta, antes que venha o grande e terr��vel dia do Senhor"3. Assim, Jo~ao (Elijah),enviado \antes da vinda . . . do Senhor", naseu om pequena anteipa�~ao para servir de arauto aCristo. Um anjo apareeu a Zaarias, o pai, para dar testemunho de que o �lho esperado, Jo~ao, n~aoseria outro sen~ao Elijah (Elias):\Mas o anjo lhe disse: N~ao tema, Zaarias, pois tua pree foi ouvida; e tua mulher Isabel dar�a �aluz um �lho e lhe por�as o nome de Jo~ao . . . E onverter�a muitos dos �lhos de Israel ao Senhor seuDeus. E ir�a diante dele4 no esp��rito e poder de Elias, para onverter os ora�~oes dos pais aos �lhos,e os rebeldes �a sabedoria dos justos; a �m de preparar ao Senhor um povo disposto"5.Duas vezes, inequivoamente, Jesus identi�ou Elijah (Elias) omo Jo~ao: \Elias j�a veio, e elesn~ao o onheeram . . . Ent~ao, os dis��pulos ompreenderam que ele lhes falara de Jo~ao Batista"6. Emoutra oasi~ao, Jesus disse: \Porque todos os profetas e a lei profetizaram at�e Jo~ao. E se quereis darr�edito, este �e o El��as que havia de vir"7.Quando Jo~ao negou que fosse Elias (Elijah)8, quis dizer que, no humilde traje de Jo~ao, j�a n~aovinha om a elevada investidura exterior de Elijah, o grande guru. Em sua �ultima enarna�~ao, eleedera o \manto" de sua gl�oria e de sua riqueza espiritual a seu dis��pulo Elislia. \E disse Elisha:Pe�o-te, deixa que uma por�~ao dupla de teu esp��rito seja sobre mim. - E respondeu Elijab: Coisa1Mateus, 3:15.2Muitas passagens b��blias revelam que a lei da reenarna�~ao era ompreendida e aeita. Os ilos de reenarna�~aoonstituem uma explia�~ao mais razo�avel para os diferentes estados de evolu�~ao nos quais a humanidade se enontra,do que a teoria oidental omum; esta pretende que algo (onsiênia do ego) veio do nada, existiu em v�arios grausde vitalidade durante trinta ou noventa anos e depois retornou ao vazio original. A inoneb��vel natureza de tal vazio�e problema para deleitar o ora�~ao de um esol�astio medieval.3Malaquias, 4:5.4\Diante dele", isto �e, \diante do Senhor".5Luas, 1: 13-17.6Mateus, 17:12-13.7Mateus, A 1: 13-14.8Jo~ao, 1:21. 223



dif��il pediste; entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, ter�as o que pediste . . . E(Elisha) tomou o manto de Elijali que este deixara air"9.Troaram-se os pap�eis porque Elijah-Jo~ao n~ao mais era neess�ario omo guru ostensivo de Elisha-Jesus que se �zera, ent~ao, divinamente perfeito.Quando Cristo se trans�gurou na montanha10, foi seu guru Elias que ele viu, junto de Mois�es.Em sua hora extrema na Cruz, Jesus exlamou: \El��, Eli, lama sabahtâmi? Isto �e, Deus meu, Deusmeu, por que me desamparaste? Alguns dos que permaneiam ali, ao ouvirem isto, disseram: Estehomem hama por Elias . . . Vejamos se Elias vem salv�a-lo"11.O v��nulo temporal entre guru e dis��pulo, unindo Jo~ao e Jesus, existia tamb�em entre B�abaj�� eL�ahiri Mali�asaya. Com terna soliitude, o imortal guru ruzou as �aguas do abismo que redernoinha-vam entre as duas vidas de seu hela, e guiou os passos suessivos da rian�a e depois do homemL�ahiri Mah�asaya. Somente quando o dis��pulo ompletou trinta e três anos, B�abaj�� julgou hegadoo momento de restabeleer abertamente o la�o jamais ortado.Ap�os o breve enontro pr�oximo a Ranikhet, o abnegado guru n~ao onservou o dis��pulo queridoa seu lado, mas libertou-o para o desempenho de uma miss~ao ostensiva no mundo. \Meu �lho,virei sempre que preisar de mim". Que amante mortal pode umprir as in�nitas implia�~oes desemelhante promessa?Sem que o mundo soubesse, um grande renas��mento espiritual teve in��io em 1861, num re-moto reanto de Benares. Assim omo n~ao se pode suprimir o aroma das ores, igualmente L�ahiriMah�asaya, vivendo em quietude omo hefe-de-fam��lia ideal, n~ao podia esonder sua gl�oria inata.Como abelhas, devotos de todas as partes da �India ome�aram a prourar o n�etar divino do mestreliberto.O hefe de seu departamento, um inglês, foi um dos primeiros a notar a estranha, transendentalmudan�a de seu funion�ario, a quem afetuosamente apelidara de \Bab�u Ext�atio".- O senhor paree triste. Que aontee? - L�ahiri Mah�asaya, ompadeido, fez esta pergunta a seuhefe, erta manh~a.- Minha esposa na Inglaterra est�a gravemente enferma. A ang�ustia me dilaera.- Vou busar para o senhor algumas palavras dela. - L�ahiri Mah�asaya deixou a sala e sentou-sepor algum tempo em loal isolado. Ao regressar, tinha um sorriso onsolador.- Ela est�a melhorando; sua esposa lhe esreve uma arta, neste momento. - O guru onisienteitou alguns trehos da missiva.- Ext�atio Bab�u, j�a sei que n~ao �e um homem omum. Entretanto, sou inapaz de areditar que osenhor pode suprimir, �a vontade, o tempo e o espa�o!A arta prometida hegou a�nal. Para seu grande espanto, o hefe desobriu que ela ontinha n~aos�o as boas not��ias da ura de sua esposa, mas tamb�em as mesmas frases pronuniadas pelo grandemestre, semanas antes.Alguns meses depois, a esposa veio �a �India. Ao enontrar L�ahiri Mah�asaya, ela o �tou omvenera�~ao.- Senhor - disse ela - foi sua forma, nimbada de luz gloriosa, que ontemplei, h�a meses atr�as, aolado de meu leito de enferma em Londres. Naquele instante, senti-me ompletamente urada! Pouodepois, enontrava-me em ondi�~oes de empreender a longa viagem atrav�es do oeano.Dia ap�os dia, o sublime gurti iniiava um ou dois devotos em Kriya Yoga. Al�em destes deveres9Mateus, 27:46-49.10Mateus, 17:3.11II Reis, 2:9-14. 224



espirituais e de suas responsabilidades pro�ssionais e dom�estias, o grande mestre demonstrava, omentusiasmo, seu interesse pela edua�~ao. Organizou numerosos grupos de estudo e tomou parteativa no desenvolvimento de uma grande esola seund�aria no distrito Bengalitola, em Benares. Nasreuni~oes semanais que vieram a ser onheidas omo \Assembl�eia do G��ta" o guru. expliava asEsrituras a muitos �avidos busadores da verdade.Com estas m�ultiplas atividades, L�ahiri Mah�asaya prourou responder ao desa�o omum: \Depoisde umprir os deveres pro�ssionais e soiais, onde est�a o tempo para a medita�~ao devoional?" Avida harmoniosamente equilibrada do grande guru-hefe-de-fam��lia tornou-se uma inspira�~ao paramilhares de homens e mulheres, Ganhando apenas um modesto sal�ario e sendo eonômio, despre-tenioso, aess��vel a todos, o mestre ontinuava, natural e venturosamente, na trilha da vida mundanadisiplinada.Embora esondido no trono da Suprema Divindade, L�ahiri Mah�asaya mostrava reverênia a todosos homens, sem onsiderar-lhes os m�eritos. Quando seus devotos o saudavam, ele se inlinava, porsua vez, diante deles. Com humildade de rian�a, o mestre freq�uentemente toava os p�es de outraspessoas, mas raras vezes permitia que lhe prestassem homenagem idêntia, apesar desta observâniaem rela�~ao a um guru ser antigo ostume oriental.Um aspeto signi�ativo da vida de L�ah��ri Mah�asaya foi onferir a iniia�~ao em Kriya a devotosde todos os redos. N~ao apenas hindus, mas maometanos e rist~aos ontavam-se entre seus maispreeminentes dis��pulos. Monistas e dualistas, adeptos de v�arias seitas sem redo de�nido, eram im-parialmente reebidos e instru��dos pelo guru universal. Um de seus helas mais adiantados foi AbdulGufoor Khan, maometano. L�ahiri Mah�asaya, pertenente �a asta mais elevada, a dos brâmanes, es-for�ou-se em diluir, om muita oragem para sua �epoa, o r��gido fanatismo de astas. Caminhantesdas mais diversas estradas da vida ahavam abrigo sob as asas onipresentes do mestre. Como todosos outros profetas inspirados por Deus, L�ahiri Mah�asaya trouxe novas esperan�as aos p�arias e aosoprimidos.- Reorde-se que voê a ningu�em pertene e que ningu�em lhe pertene. Reita que algum diater�a subitamente de abandonar tudo neste mundo; estabele�a, pois, o ontato om Deus, agora -dizia o grande guru a seus dis��pulos. - Prepare-se para a jornada astral da morte que se aproxima,viajando diariamente no aer�ostato da perep�~ao divina. Por obra da ilus~ao, voê pensa que �e umfardo de arne e ossos, o qual vem a ser, quando muito, um ninho de omplia�~oes12. Medite seminterrup�~ao, e logo vir�a a ontemplar-se omo Essênia In�nita, livre de todas as mis�erias. Deixe deser um prisioneiro do orpo; usando a have sereta de Kriya, aprenda a esapar para o Esp��rito.O mestre enorajava seus v�arios dis��pulos a aderirem �a boa disiplina tradiional de seus pr�opriosredos. Dando ênfase a Kriya omo t�enia pr�atia de liberta�~ao que, por sua natureza, serve a ho-mens de todos os redos, L�ahiri Mah�asaya, em seguida, dava a seus helas liberdade para expressaremsuas vidas de aordo om o ambiente e a edua�~ao que haviam reebido.- Um maometano deveria realizar seu ulto natnaj13 ino vezes por dia - assinalava o mestre.- V�arias vezes por dia deveria um hindu sentar-se em medita�~ao. Um rist~ao deveria ajoelhar-sequatro vezes, diariamente, para rezar a Deus e, a seguir, ler a B��blia.Com s�abio disernimento, o guru guiava seus adeptos nas sendas de Bh�akti (devo�~ao), Karma(a�~ao), jnâna (sabedoria), ou Raia (real ou ompleta), Yoga, segundo as tendênias naturais deada homem. Lento em dar sua permiss~ao a devotos desejosos de ingressar na senda formal domonaato, o mestre sempre os aonselhava a reetirem pr�evia e demoradamente nas austeridades davida mon�astia.O grande guru ensinou seus dis��pulos a evitarem disuss~oes te�orias das Esrituras. S�abio �e12\Quantas esp�eies de morte h�a em nossos orpos! Nada existe a�� que n~ao seja morte." - Martinho Lutero, em\Conversas �a Mesa".13Ora�~ao prinipal dos mu�ulmanos, repetida ino vezes diariamente.225



quem se devota a realizar, n~ao s�o a ler, as antigas revela�~oes disse ele. - Resolva todos os seusproblemas atrav�es da medita�~ao14. Espeula�~oes improf��uas, troque-as pela autêntia omunh~aoom Deus. Limpe sua mente do entulho teol�ogio, repleto de dogmas, deixe que nela penetrem as�aguas fresas, urativas, da perep�~ao direta. Harmonize-se om o ativo Guia interno; a Voz Divinatem resposta para todo dilema da vida. Embora a habilidade humana para meter-se em di�uldadespare�a inesgot�avel, o Soorro In�nito n~ao �e menos inexaur��vel.O mestre demonstrou sua onipresen�a, erto dia, a um grupo de dis��pulos que ouvia sua exposi�~aodo Bh�agavad G��ta. Ao expliar o signi�ado de Kut�astha Chaitânya ou Consiênia Cr��stia em todaa ria�~ao vibrat�oria, L�ahiri Mah�asaya, de s�ubito respirando ofegantemente, exlamou:- Estou me afogando nos orpos de muitas almas, �a pequena distânia das ostas do Jap~ao!Na manh~a seguinte, os helas leram um relato telegr�a�o da morte de muitas pessoas ujo naviofora a pique, no dia anterior, pr�oximo ao Jap~ao.Numerosos dis��pulos distantes de L�ahiri Mah�asaya tinham onsiênia de sua el�astia presen�a.- Estou sempre om os que pratiam Kriya - dizia onsoladoramente a ada hela que n~ao podiapermaneer perto dele. - Eu o onduzirei ao Lar C�osmio atrav�es de suas perep�~oes espirituaisampliadas.Sri Bhupendra Nath Sanyal, dis��pulo eminente do grande guru, a�rmou que, em sua adolesênia,em 1892, n~ao podendo ir a Benares, rezara ao grande mestre para reeber instru�~ao espiritual. L�ahiriMah�asaya apareeu-lhe em sonho e deu-lhe d��ksha (iniia�~ao). Mais tarde, o adolesente foi a Benarese soliitou diksha ao guru. - j�a o iniiei, durante um sonho - respondeu L�ahiri Mah�asaya15.Se um dis��pulo desurava qualquer uma de suas obriga�~oes mundanas, o mestre o orrigia eo disiplinava om gentileza. \As palavras de L�ahiri Mah�asaya eram brandas e urativas, mesmoquando devia referir-se abertamente �as falhas de um hela - disse-me Sri Yukt�eswar, erta vez,aresentando em tom de lamento: - Nenhum dis��pulo jamais esapou �as farpas do mestre. - N~aopude onter o riso, mas garanti sineramente a Sri Yukt�eswar que, ortante ou n~ao, ada uma desuas palavras era m�usia ao meus ouvidos.L�ahiri Mah�asaya uidadosamente graduou Kriya em quatro iniia�~oes progressivas16. Ele onediaas três mais elevadas t�enias somente depois que o dis��pulo manifestasse um progresso espiritualde�nido. Um dia, erto hela, onvenido de que seu valor n~ao estava sendo devidamente aquilatado,externou seu desontentamento.- Mestre - disse ele - j�a estou preparado, sem d�uvida, para a segunda iniia�~ao. - Nesse momento,a porta abriu-se para admitir um dis��pulo humilde, Brinda Bhagat, um arteiro de Benares.- Brinda, sente-se aqui, perto de mim. - O grande guru sorriu-lhe afetuosamente. - Diga-me, est�apreparado para a segunda Kriya?O pequeno arteiro juntou as m~aos em gesto de s�uplia. - Gurudeva disse ele, alarmado - porfavor, n~ao mais iniia�~oes! Como posso assimilar ensinamentos ainda mais elevados? Vim hoje parapedir-lhe a bên�~ao porque a primeira divina Kriya inebriou-me tanto que j�a n~ao posso entregar asartas!- Brinda j�a nada no oeano do Esp��rito. - Ao ouvir estas palavras de L�ahiri Mah�asaya, o outrodis��pulo abaixou a abe�a.- Mestre - disse ele - perebo que tenho sido um pobre oper�ario, atribuindo defeitos aos meusinstrumentos de trabalho.14\Busque a verdade na medita�~ao, n~ao em livros bolorentos. Fite o �eu para enontrar a lua, n~ao a lagoa." -Prov�erbio persa.15Sri Sanyal morreu em 1962. (Nota de SRF).16Kriya Yoga tem muitas rami�a�~oes. L�ahiri Mah�asaya diserniu os quatro graus esseniais - os que possuem omais alto valor pr�atio. 226



O modesto arteiro, inulto omo era, desenvolveu mais tarde sua intui�~ao atrav�es de Kriya, aponto de espeialistas virem oasionalmente prourar sua interpreta�~ao de passagens ompliadasou ontroversas das Esrituras. Desonheendo simultaneamente o peado e a sintaxe, o pequenoBrinda onquistou renome entre os eruditos.Al�em dos numerosos dis��pulos de L�ahiri Mah�asaya em Benares, entenas de outros vinham dedistantes regi~oes da �India. Ele pr�oprio viajou a Bengala em diversas oasi~oes, visitando os sogros deseus �lhos. Assim, aben�oada por sua presen�a, Bengala multipliou-se em olmeias, em pequenosgrupos de Kriya. Espeialmente nos distritos de Krislinariagar e Bishriupur, onde h�a muitos devotossileniosos, ontinua a uir, at�e hoje, a invis��vel torrente de medita�~ao espiritual.Entre os muitos santos que de L�ahiri Mah�asaya reeberam Kriya, podem ser menionados oilustre Swâmi Bliaskarananda Sar�aswat��, de Benares; e Balananda Bramah�ari, aseta de Deoghar,de grande adiantarrento. Durate algum tempo, L�ahiri Mah�asaya foi professor partiular do �lho domaraj�a ��swari Narayan Sinha Bahadur, de Benares. Reonheendo as elevadas onquistas espirituaisdo mestre, o maraj�a e seu �lho busaram a iniia�~ao em Kr��ya, assim omo o �zera o maraj�a JotindraMohan Thakur.V�arios dis��pulos de L�ahiri Mah�asaya, oupando posi�~oes de inuênia no mundo, desejavamexpandir o ��rulo de Kriya, por meio da publiidade. O guru reusou-lhes permiss~ao. Um hela,m�edio da orte do Senhor de Benares, deu os primeiros passos para fundar uma organiza�~ao quedifundiu o nome do mestre omo \K�ashi Baba"(O Exaltado de Benares)17. O guru proibiu-o.- Deixe que o aroma da or de Kriya seja levada pelo vento, de modo natural - disse ele. - Assementes de Kriya lan�ar~ao ra��zes �rmes no solo dos ora�~oes espiritualmente f�erteis.Embora o grande mestre n~ao adotasse os meios modernos de propaganda - os grupos organizadose a imprensa - ele sabia que o poder de sua mensagem se espraiaria omo enhente irresist��vel,inundando om sua pr�opria for�a as ribeiras das mentes humanas. Vidas transformadas, vidaspuri�adas, eram as �unias garantias da imortal vitalidade de Kriya.Em 1886, vinte e ino anos depois de sua iniia�~ao em Ranikhet, L�ahiri Mah�asaya aposentou-se18. Tendo maior tempo dispon��vel durante o dia, os dis��pulos o prouravam em n�umero sempreresente. O grande guru sentava-se agora em silênio, durante a maior parte do tempo, em tranq�uilaposi�~ao de l�otus. Raramente deixava sua pequena sala de reep�~ao, nem para dar uma aminhadaou mesmo fazer uma visita a outros aposentos da asa. Um quieto uxo de helas passava, quaseinessantemente, para o darshan (vislumbre sagrado) do guru.Para temor reverente de todos os observadores, o estado �siol�ogio habitual de L�ahiri Mah�asayaexibia as arater��stias sobre-humanas de ausênia de respira�~ao, ausênia de sonho, essa�~ao dopulso e dos batimentos ard��aos, olhos almos, sem pestanejar durante horas, e profunda aura de paz,Nenhum visitante part , ia sem experimentar eleva�~ao espiritual; todos sabiam que os aompanhavaa bên�~ao sileniosa de um autêntio homem de Deus.O mestre permitiu, ent~ao, a um dis��pulo, Panharion Bhattah�arya, abrir em Calut�a um entrode ioga, o \Instituto Miss~ao �Aria". O entro distribu��a ertas ervas mediinais iogues19 e publiavaas primeiras m�odias edi�~oes do Bh�agavad G��ta, em Bengala. Leu-se o G��ta da Miss~ao �Aria, emhindi e bengali, em entenas de lares.17Outros t��tulos onedidos a L�ahir�� Mah�asaya por seus dis��pulos foram Yogibar (O Maior dos Iogues), Yogir�aj(Rei dos Iogues) e Munibar (O Maior dos Santos), aos quais aresentei o de Yogavatar (Enarna�~ao da Ioga).18Ele totalizara trinta e ino anos de servi�o num departamento do governo.19Os tratados de mediina hindus hamam-se Ayurveda. Os irurgi~oes vêdios usavam deliados instrumentosoperat�orios, empregavam irurgia pl�astia, onheiam os m�etodos m�edios para neutralizar os efeitos dos gases ve-nenosos, realizavam esarianas e opera�~oes erebrais, eram peritos na dinam��za�~ao dos mediamentos. Hip�orates,famoso m�edio do s�eulo 5 antes de Cristo, tomou emprestado muito de sua bagagem m�edia a fontes hindus.227



Seguindo um ostume de eras antigas, o mestre dava, ao povo em geral, �oleo de neem20 para a urade v�arias mol�estias. Quando o guru pedia a um dis��pulo que destilasse o �oleo, a tarefa umpria-sefailmente. Se qualquer outro o tentasse, deparava om estranhas di�uldades; desobria, depois desubmeter o �oleo aos proessos de destila�~ao neess�arios, que o l��quido, quase por ompleto, se haviaevaporado. Segundo todas as evidênias, a bên�~ao do mestre era um ingrediente indispens�avel.A letra e a assinatura de L�ahiri Mah�asaya, em l��ngua bengali, apareem aima. As frases s~ao deuma arta a um hela; o grande mestre interpreta assim um verso sânsrito: \Quem atingiu o estadode alma no qual as p�alpebras n~ao pestanejam, alan�ou sambh�abi m�udra21 (assinado) Sri SlivamaCharan Deva Sharman".�A semelhan�a de muitos outros grandes profetas, L�ah��ri Mah�asaya n~ao esreveu livros, mas instruiuv�arios dis��pulos na interpreta�~ao que deveriam dar �as Esrituras. Meu querido amigo Sri AnandaMohan L�ahiri, faleido neto do mestre, esreveu o seguinte:\O M�agavad G��ta e outros trehos do �epio Mab�abb�arata possuem numerosos pontos-haves (vyas-kutas). N~ao perguntemos o que signi�am esses pontos-haves e restam-nos est�orias mitol�ogias detipo exêntrio e logo mal ompreendidas. Deixemos sem explia�~ao os pontos-haves, e perdemosuma iênia que a �India preservou om paiênia sobre-humana depois de uma pesquisa equivalentea milhares de anos de experimentos22."\L�ahiri Mah�asaya trouxe �a luz, despida de alegorias, a iênia da religi~ao que t~ao engenhosamentefora oulta em imagens enigm�atias das Esrituras. Antes inintelig��veis, uma prestidigita�~ao depalavras, as f�ormulas do ulto v�edio - provou o mestre - s~ao plenas de signi�ado ient���o."\Sabemos que o homem geralmente n~ao tem for�as para ombater as paix~oes m�as; estas, por�em, sereduzem �a impotênia, e o homem deixa de ondesender om elas, quando nele alvoree a onsiêniada beatitude superior e duradoura, atrav�es de Kriya Yoga. Ent~ao o desistir, a ren�unia, a nega�~ao danatureza inferior sinroniza om o insistir, a a�rma�~ao do superior, a experiênia de bem-aventuran�a.Sem essa evolu�~ao, as m�aximas morais que onsistem em meras proibi�~oes s~ao in�uteis para n�os."\Por tr�as de todas as manifesta�~oes fenomênias, marulha o In�nito, o Oeano de Poder. A sedede atividade mundana mata em n�os o senso de reverênia espiritual. Deixamos de pereber a GrandeVida oulta por tr�as de todos os nomes e formas porque a iênia moderna nos diz omo utilizar ospoderes da Natureza. A familiaridade om a Natureza fez naser o desprezo por seus segredos �ultimos;nossa rela�~ao om ela �e de ar�ater pr�atio. N�os a importunamos, digamos assim, para desobrir deque modo podemos for��a-la a servir nossos prop�ositos; tiramos proveito de suas energias, uja Fonteainda permanee desonheida. Em iênia, nossa rela�~ao om a Natureza �e semelhante �a que existeentre um homem arrogante e sua riada; ou, em sentido �los�o�o, a Natureza �e omo um ativono bano das testemunhas. N�os a interrogamos repetidas vezes, e a provoamos, e minuiosamentepesai-nos seu depoimento, em balan�as humanas inapazes de medir seus valores oultos."\Por outro lado, quando a alma se aha em omunh~ao om um poder mais alto, a Naturezaautomatiamente obedee, sem esfor�o e sem tens~oes, �a vontade do homem. Este dom��nio f�ail sobrea Natureza �e hamado \milagroso" pelo materialista que n~ao o ompreende."20Ver nota no ap��tulo 1.21mudr�a signi�a omumente gesto ritual om os dedos e as m~aos. Sambh�abi m�udra afeta ertos nervos e provoaum estado de profunda alma. Antigos tratados hindus lassi�am minuiosamente os n�adis (72.000 ondutos nervososno orpo) e suas rela�~oes om a mente. Asm�udras empregadas no ulto e nas pr�atias de ioga têm, assim, fundamentoient���o. Complexa linguagem de m�udras se enontra tamb�em na ionogra�a e nas dan�as rituais da �India.22\Certo n�umero de sinetes enontrados reentemente em esava�~oes arqueol�ogias do vale do rio Indo, datadosdo 3o� milênio antes de Cristo, mostram �guras sentadas em posi�~oes meditativas, de uso atual no sistema iogue, eon�rmam a inferênia de que j�a naquela �epoa se onheiam alguns dos rudimentos de ioga. Podemos onluir, n~aosem raz~ao, que a introspe�~ao sistem�atia om aux��lio de m�etodos omprovados tem sido pratiada na �India, desdeh�a 5000 anos", - ProfessorNorman Brown em Boletim do \Amerian Counil for Learned Soieties", maio de 1939,Washington, D.C. - As Esrituras hindus testemunham, ontudo, que a iênia da Ioga era onheida na �India desdeinont�aveis milênios. 228



\A vida de L�ahiri Mah�asaya estabeleeu um exemplo que modi�ou a errônea no�~ao de que a ioga�e uma iênia misteriosa. Apesar do ar�ater objetivo da iênia f��sia, todo homem, gra�as a KriyaYoga, pode enontrar um aminho para ompreender sua orreta rela�~ao om a Natureza e sentirreverênia espiritual por todos os fenômenos23, sejam de ordem m��stia ou prosaia. Dever��amos terem mente que muitas oisas, inexpli�aveis h�a mil anos atr�as, j�a n~ao o s~ao, e os mist�erios de hojepodem tornar-se perfeitamente intelig��veis daqui a alguns anos."\A iênia de Kriya Yoga �e eterna. �E verdadeira omo a matem�atia; omo as simples regrasde soma e subtra�~ao, a lei de Kriya nuna ser�a destru��da. Reduzam-se a inzas todos os livrosde matem�atia, a mente l�ogia sempre redesobrir�a tais verdades. Suprimam-se todos os livros dematem�atia, a mente l�ogia sempre redesobrir�a tais verdades. Suprimam-se todos os livros de ioga;seus prin��pios fundamentais ser~ao revelados outra vez, sempre que apareer um s�abio om devo�~aopura e, onsequentemente, onheimento puro".Assim omo B�abaj��, entre os maiores avatares, �e um Mali�avat�ar, e omo Sr�� Yukt�eswar pode, omjusti�a, ser hamado um Jnânavat�ar ou Enarna�~ao da Sabedoria, igualmente L�ahiri Mah�asaya �e umYogavat�ar ou Enarna�~ao da Ioga24.Segundo os padr~oes do bem, tanto quantitativa quanto qualitativamente, o grande mestre elevouo n��vel espiritual da soiedade. Por seu poder de al�ar seus dis��pulos ��ntimos �a estatura do Cristo, epor sua ampla dissemina�~ao da verdade entre as massas, L�ahiri Mah�asaya �gura entre os redentoresda humanidade.Sua singularidade omo profeta reside em sua ênfase pr�atia num m�etodo de�nido, o de Kriya,abrindo pela primeira vez a todos os homens as portas da liberdade pela ioga. �A parte os milagres desua pr�opria vida, ertamente o Yogavat�ar atingiu o zênite de todas as maravilhas ao reduzir as antigasomplexidades da ioga a uma simpliidade efetiva, dentro dos limites da ompreens~ao ordin�aria.Com referênia a milagres, L�ahiri Mah�asaya dizia freq�uentemente: \A opera�~ao de leis sutis,desonheidas do povo em geral, n~ao deve ser publiamente disutida ou divulgada, sem o devidodisernimento."Se, nestas p�aginas, pode pareer que desurei suas palavras de autela, foi porque ele me deuseu onsentimento por via espiritual. Contudo, ao registrar as vidas de B�abaj��, L�ahiri Mah�asayae Sri Yukt�eswar, onsiderei onveniente omitir ertas hist�orias milagrosas. Di�ilmente eu poderiainlu��-las sem esrever tamb�em um volume expliativo de abstrusa �loso�a.Como iogue-hefe-de-fam��lia, L�ahiri Mah�asaya trouxe uma mensagem pr�atia adequada �as nees-sidades do mundo moderno. As exelentes ondi�~oes eonômias e religiosas da antiga �India n~ao maissubsistem. O grande mestre por isso n~ao eonrajou o velho ideal do iogue omo aseta errante ar-regando a sua esudela de mendigo. Ele preferiu salientar as vantagens que teria o iogue em ganharo seu pr�oprio sustento, n~ao dependendo de uma soiedade ompetitiva para a sua sobrevivênia, epratiar ioga no reesso de seu lar. A este onselho, L�ahiri Mah�asaya aresentou a for�a alentadorade seu pr�oprio exemplo. Ele foi o modelo do iogue moderno, \aerodinâmio". Seu modo de vida,planejado por B�abaj��, tinha o objetivo de servir de guia aos aspirantes �a ioga em todas as regi~oes domundo.Nova esperan�a para novos homens! Prolamou o Yogavatar: A uni~ao divina �e poss��vel atrav�es doesfor�o reiterado, e independe de ren�as teol�ogias ou da vontade arbitr�aria de um Ditador C�osmio.Usando a have de Kriya, as pessoas que n~ao podem rer na divindade de homem algum, ontem-23\O homem inapaz de maravilhar-se, o que habitualmente n~ao admira (nem adora), seja ele presidente de in�umerassoiedades ient���as e arregue . . . o ep��tome de todos os seus laborat�orios e observat�orios, om os respetivos resul-tados, em sua abe�a, �e s�o um par de �oulos, atr�as dos quais n~ao existe olho". - Carlyle, em \Sartor Resartus".24Sri Yukt�eswar referiu-se a seu hela Paramahansa Yogananda omo a uma enarna�~ao do amor divino. Depois queYoganândaji abandonou o orpo f��sio, seu prinipal dis��pulo R�ajarsi Jânakananda (James J. Lynn) onferiu-lhe ot��tulo profundamente apropriado de Prêrnavat�ar ou Enarna�~ao do Amor. (Nota de SRF, editora norte-ameriana).229



plar~ao, por �m, a plena divindade de si mesmas.
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Cap��tulo 36Interesse de B�abaj�� pelo OidenteMestre, o senhor enontrou B�abaj�� alguma vez?Era uma tranq�uila noite de ver~ao em Serampore; as grandes estrelas dos t�opios tremeluziamsobre nossas abe�as, enquanto eu permaneia sentado pr�oximo de Sri Yukt�eswar, no alpendre doandar superior do eremit�erio.- Sim. - O Mestre sorriu �a minha pergunta direta; seus olhos brilharam de venera�~ao. - Trêsvezes fui aben�oado pela apari�~ao do imortal guru. Nosso primeiro enontro foi em Allahabad, numaKumbha Mela.As onentra�~oes de religiosos que se veri�am na �India, desde tempos imemoriais, s~ao onheidasomo Kumbha Mela; elas mantêm os objetivos espirituais em onstante evidênia junto �a multid~ao.Os devotos re�unem-se aos milhares, ada doze anos, para enontrar entenas de s�adhus, iogues,swâmis e asetas de todos os tipos. Muitos s~ao eremitas que jamais abandonam o isolamento de seusref�ugios, exeto para estar presentes �as melas e a�� oneder bên�~aos a homens e mulheres do mundo.- Eu n~ao era swâmi na �epoa de meu enontro om B�abaj�� ontinuou Sri Yukt�eswar. - Todaviaj�a reebera de L�ahiri Mah�asaya a iniia�~ao em Kriya. Ele me estimulara a assistir �a mela queoorreria em janeiro de 1894 em Allahabad. Foi minha primeira experiênia de uma khumba; senti-me ligeirame estonteado pelo lamor da multid~ao, pelas vagas de gente que iam e vinham. Arregaleios olhos, prourando ao redor, mas n~ao vi o rosto iluminado do mestre.\Cruzando uma ponte, �a margem do Ganges, notei um onheido, parado ali perto, om suaesudela de esmolas estendida."\- Oh, esta onentra�~ao nada mais �e que um aos de ru��dos e mendigos - pensei, deepionado. -Gostaria de saber se os ientistas oidentais, que paientemente alargam os ampos do onheimentopara benef��io pr�atio da humanidade, n~ao s~ao mais agrad�aveis a Deus que esses pregui�osos, os quaisprofessam a religi~ao mas se onentram nas esmolas."\Minhas austiantes reex~oes sobre reformas soiais foram interrompidas pela voz de um sanny�asialto que se deteve �a minha frente. Senhor - disse ele - um santo quer vê-lo."Quem �e ele?\- Venha e veja por si mesmo."\Seguindo om hesita�~ao seu laônio onselho, logo me vi pr�oximo de uma �arvore ujos ramosabrigavam um guru om seu atraente grupo de dis��pulos. O mestre, �gura invulgarmente luminosa,om olhos esuros resplandeentes, levantou-se �a minha aproxima�~ao e abra�ou-me."Bem-vindo, Swâmij�� - disse ele, afetuosamente.Senhor - respondi om ênfase - eu n~ao sou um swâmi.231



Aqueles a quem eu onedo, por inspira�~ao divina, o t��tulo de swâmi nuna o perdem. - O santodirigiu-se a mim om singeleza, mas uma profunda onvi�~ao de verdade soava em sua voz; senti-meinstantaneamente engolfado numa onda de bên�~ao espiritual. Sorrindo ante minha s�ubita eleva�~ao�a antiqu��ssima Ordem Mon�astia1, urvei-me aos p�es daquele ang�elio ser em forma humana, ujagrandeza era �obvia e que assim me honrara.\B�abaj��, pois em verdade era ele, indiou-me um assento a seu lado, sob a �arvore. jovem e vigoroso,pareia-se a L�ahiri Mah�asaya; a semelhan�a, entretanto, n~ao me surpreendeu, apesar de eu ter ouvido,muitas vezes, referênias �a extraordin�aria similitude de aspeto entre os dois mestres. B�abaj�� possuio poder de impedir que um pensamento espe���o surja na mente de algu�em. Evidentemente, ogrande mestre desejava que eu me omportasse em sua presen�a om toda a naturalidade, sem queo onheimento de sua identidade me atemorizasse."Que pensa da Kumbha Mela?Desapontou-me bastante, senhor - disse eu, mas aresentei apressadamente: - at�e o momento emque o enontrei. De qualquer maneira, santos e este tumulto s~ao oisas que n~ao pareem ombinar.\- �E Filho - disse o mestre, embora aparentemente eu tivesse o dobro de sua idade - pelos errosde muitos, n~ao julgue o todo. Tudo o que existe no mundo tem ar�ater misto, semelhante a umaombina�~ao de areia e a��uar. Seja omo a s�abia formiga que agarra somente o a��uar, deixandointata a areia."Apesar de muitos destes s�adhus ainda vogarem na ilus~ao, a mela todavia �e aben�oada por algunshomens de realiza�~ao divina.\Em virtude de meu pr�oprio enontro om este exelso mestre, rapidamente onordei om ele."\- Senhor - omentei - tenho pensado nos ientistas proeminentes do hemisf�erio oidental tantoda Europa omo da long��nqua Am�eria, que exedem em inteligênia a muita gente aqui ongregada,embora professem diferentes redos e desonhe�am os valores reais de melas omo esta. S~ao homensque muito se bene�iaram de um enontro om os mestres da �India. Apesar de seu adiantamentoem onquistas inteletuais, muitos oidentais est~ao apegados ao grosseiro materialismo. Outros,famosos em iênia e �loso�a, n~ao reonheem a unidade essenial das religi~oes. Seus redos servemde barreiras intranspon��veis que amea�am nos separar deles para sempre."\- Perebi que voê est�a t~ao interessado no Oidente quanto no Oriente. O rosto de B�abaj�� reluziade aprova�~ao. - Senti as ang�ustias de seu ora�~ao, amplo bastante para pulsar por todos os homens.Foi por isso que o hamei aqui."\- Oriente e Oidente devem marhar por uma mesma estrada de atividade e espiritualidadeombinadas - ontinuou ele. - A �India tem muito a aprender do Oidente quanto ao desenvolvimentomaterial; em troa, a �India pode ensinar os m�etodos universais que possibilitar~ao ao Oidente basearsuas ren�as religiosas nos alieres inabal�aveis da iênia da ioga."\- Voê, Swâmij��, tem um papel a desempenhar no interâmbio harmonioso que se efetuar�a entreo Oriente e o Oidente. Daqui a alguns anos, vou lhe enviar um dis��pulo que voê treinar�a para adissemina�~ao da ioga no Oidente. As vibra�~oes de muitas almas, sedentas de espiritualidade, hegamde l�a at�e mim, omo um dil�uvio. Perebo santos poteniais na Am�eria e na Europa, esperando serdespertados".Neste ponto de sua hist�oria, Sri Yukt�eswar mergulhou seu olhar inteiramente no meu.- Meu �lho - disse ele, sorrindo sob o resplandeente luar - �e voê o dis��pulo que, h�a anos atr�as,B�abaj�� prometeu me enviar.Feliz me senti ao saber que B�abaj�� guiara meus passos a Sri Yukt�eswar e, ontudo, era dif��il1Sri Yukt�eswar foi mais tarde iniiado formalmente na Ordem dos Swâmis pelo Mahant (hefe de mosteiro) deBuddh Gaya. 232



visualizar-me no remoto Oidente, longe de meu bem-amado guru e da paz singela do eremit�erio.- B�abaj�� ent~ao falou do Bh�agavad G��ta - ontinuou Sri Yuktêswar. - Para meu espanto, omalgumas palavras de louvor, ele deu mostras de saber que eu esrevera minha interpreta�~ao de muitosap��tulos do G��ta.\- A meu pedido, Swâmiji, omee, por favor, outra tarefa disse o grande mestre. - N~ao poder�aesrever um pequeno livro sobre a harmonia subjaente �as Esrituras rist~as e hindus? Sua unidadeb�asia �e agora obsureida pelas diferen�as set�arias dos homens. Mostre, por ita�~oes paralelas, queos inspirados Filhos de Deus disseram as mesmas verdades!"\- Mah�ar�aj2 - respondi, timidamente - que ordem! Serei apaz de umpri-la?"\B�abaj�� riu om suavidade. - Meu �lho, por que duvida? - disse ele, on�antemente. - Emverdade, de Quem �e todo este trabalho e Quem �e o autor de todas as a�~oes? Tudo o que o Senhorme faz dizer, est�a destinado a materializar-se omo verdade."\Aredite��-me om poder, em virtude das bên�~aos do santo, e onordei em esrever o livro.Sentindo que a hora da despedida hegara, ergui-me om relutânia de meu assento de folhas."\- Voê onhee L�ahiri?3 - perguntou o mestre. - �E uma grande alma, n~ao �e? Conte-lhe o nossoenontro. - Ele, ent~ao, me on�ou uma mensagem para L�ahiri Mah�asaya."\Depois de minha humilde reverênia de despedida, o santo sorriu om bondade. - Quando seulivro estiver aabado, eu lhe farei uma visita - prometeu ele. - Por enquanto, at�e logo."\Deixei Allahabad no dia seguinte, tomando o trem para Benares. Chegando �a residênia de meuguru, narrei-lhe a hist�oria do maravilhoso santo na Kumbha Mela."\- E voê n~ao o reonheeu? - O riso dan�ava nos olhos de L�ahiri Mah�asaya. - Compreendo quevoê n~ao pôde, pois ele o impediu. �E meu inompar�avel guru, o elestial B�abaj��."B�abaj��! - repeti, aterrorizado. - O Cristo-iogue B�abaj��! O vis��vel-invis��vel salvador B�abaj��! Oh,se eu pudesse voltar ao passado e estar outra vez em sua presen�a, para depor minha devo�~ao a seusp�es de l�otus!\- N~ao tem importânia - disse L�ahiri Mah�asaya, onsolando-me. - Ele prometeu vê-lo outra vez."\- Gurudeva, o divino mestre me pediu que lhe transmitisse esta mensagem: - Diga a L�ahiri quea energia armazenada para esta vida �e agora esassa, est�a quase esgotada."\Quando pronuniei estas enigm�atias palavras, a �gura de L�ahiri Mah�asaya estremeeu omo setoada por uma orrente el�etria. No mesmo instante, tudo a seu redor entrou em silênio. Sua faesorridente tornou-se inrivelmente austera. Semelhante a uma est�atua de madeira, sombrio e im�ovelem seu assento, seu orpo perdeu a or. Fiquei alarmado e desnorteado. Nuna em minha vida euvira aquela alma alegre manifestar t~ao assustadora gravidade. Os outros dis��pulos arregalaram osolhos, apreensivos."\Três horas passaram em silênio. Ent~ao, L�ahiri Mah�asaya reassumiu sua onduta natural e alegre,e falou afetuosamente a ada um dos helas. Todos tiveram um suspiro de al��vio."\Compreendi, pela rea�~ao de meu mestre, que a mensagem de B�abaj�� fora um aviso inequ��vooatrav�es do qual L�ahiri Mah�asaya entendeu que seu orpo seria, em breve, desoupado. Seu pavorososilênio provou que meu guru ontrolara instantaneamente todo o seu ser, ortara o �ultimo la�ode apego ao mundo material e voara para sua identidade, eternamente viva, no Esp��rito. Aquelaspalavras de B�abaj�� foram a sua maneira de dizer: `Estarei sempre onsigo'."Embora B�abaj�� e L�ahiri Mah�asaya fossem onisientes, e n~ao tivessem neessidade alguma de seomuniarem um om o outro por meu interm�edio ou de qualquer outra pessoa, as grandes almas2\Grande rei" - um t��tulo de respeito.3Um guru ostuma referir-se a seu dis��pulo simplesmente pelo nome, omitindo qualquer t��tulo.233



ondesendem, om freq�uênia, em partiipar do drama humano. �As vezes eles transmitem suasprofeias, por via normal, atrav�es de mensageiros, uja manifesta�~ao de suas palavras mais tardeinfunde grand��ssima ren�a divina num amplo ��rulo de pessoas que vêm a ter onheimento doaonteido.\Vivi em Benares, e em Serampore dediquei-me a esrever o livro pedido por B�abaj��", ontinuouSri Yukt�eswar. \Nem bem iniiara minha tarefa e j�a me sentia inspirado a ompor um poemadediado ao faleido guru. As melodiosas linhas u��am vigorosamente de minha pena, apesar denuna antes me ter esfor�ado na poesia sânsrita."\Na quietude da noite eu me oupava na ompara�~ao da B��blia om o Sanatan Dharma4. Cote-jando as palavras do aben�oado Senhor Jesus, onlu�� que seus ensinamentos s~ao, essenialmente, ums�o om as revela�~oes dos Vedas. Gra�as ao meu paramguru5 meu livro `A Ciênia Sagrada'6 esgotourapidamente."\Na manh~a seguinte ao t�ermino de meus esfor�os liter�arios", ontinuou o mestre, \fui ao ghatRa�� banhar-me no Ganges. O ghat estava deserto; detive-me silenioso um instante gozando umapaz radiante. Depois de imers~ao nas �aguas intilantes, voltei para asa. Naquele silênio, o �unioru��do que ouvia era o da toalha ensopada das �aguas do Ganges farfalhando a ada passo meu. Comopassasse al�em das grandes banyans, pr�oximas da margem, forte impulso for�ou-me a olhar para tr�as.Ali, �a sombra de uma banyan, erado por alguns dis��pulos, estava o grande B�abaj��!"\- `Sauda�~oes Swamij��!' A bela voz do mestre fez-se ouvir para assegurar-me que eu n~ao estavasonhando. `Vejo que voê teve pleno suesso om seu livro. Como havia prometido, aqui estou paraagradeer-lhe'.Com o ora�~ao batendo desompassadamente, prostre��-me ompletamente aos seus p�es. - `Param-guruj��', disse eu s�uplie, `n~ao poder��eis v�os e vossos helas honrar minha miser�avel asa om vossapresen�a?'\O supremo guru delinou amavelmente: - `N~ao �lho', disse ele. - `Somos gente que apreia oabrigo das �arvores. Este lugar �e bastante onfort�avel."'- \Pe�o-lhe, ent~ao, demore-se mais um pouo, mestre", supliquei-lhe ontemplando-o. \Volto numinstante om deliiosas iguarias"7.\Quando ap�os alguns minutos retornei om um prato de manjares, a nobre banyan n~ao maisabrigava o grupo elestial. Prourei-os pelo ghat, mas em meu ora�~ao senti que o pequeno grupo j�aestava ent~ao esapando em vôos et�ereos."\Fiquei profundamente magoado. `N~ao obstante nosso novo enontro, eu n~ao poderia estar ino-modando ao falar om B�abaj��', disse a mim mesmo. `Ele foi grosseiro ao abandonar-me t~ao repen-tinamente.' Isto eram s�o arrufos de amor, naturalmente, e nada mais. Pouos meses depois, visitei4Literalmente, \religi~ao eterna", o nome dado ao orpo dos ensinamentos v�edios. Sanatan Dharma veio a serhamado Hindu��smo porque os gregos que invadiram o noroeste da �India sob Alexandre o Grande hamaram de indusou hindus aos habitantes das margens do rio Indo. A palavra hindu, falando-se om propriedade, refere-se somenteaos seguidores do Sanatan Dharma ou Hindu��smo. O termo indiano aplia-se, igualmente, a hindus e mu�ulmanos eoutros habitantes do solo da �India (e tamb�em, pela onfus~ao do erro geogr�a�o de Colombo, aos abor��genes mongol�oidesda Am�eria). O antigo nome da �India �e Aryavarta, literalmente \morada dos arianos". A raiz sânsrita de arya �e\digno, santo, nobre". O mais reente mau emprego de ariano a indiar arater��stias, n~ao espirituais, mas f��sias,deve-se ao grande orientalista Max Muller, raramente itado:\Para mim, um em�ologo que fale de uma ra�a ariana, de sangue ariano, de olhos e abelos arianos omete um t~aogrande erro omo o do ling�uista que falasse de um diion�ario dolio�efalo ou de uma gram�atia braqui�efala".5A palavra paramguru refere-se ao guru de um guru. Assim, B�abaj��, o guru de L�airhi Mah�asaya, �e o paramgurude Sri Yukt�eswar. Mahavatar B�abaj�� �e o supremo guru na linha indiana de Mestres que assumem a responsabilidadedo bem-estar espiritual de todos os membros SRF-YSS que �elmente pratiquem Kryia Yoga.6Agora publiado por Self-Realization Fellowship, Los Angeles, Calif�ornia.7�E onsiderado falta de respeito, na �India, n~ao ofereer alimentos ao guru.234



L�ahiri Mah�asaya em Benares. Ao entrar na sala de visitas, meu guru. sorriu-me em sauda�~ao."\- Benvindo Yukt�eswar", disse ele, \Voê pode ver o virtuoso B�abaj�� �a soleira de meu quarto?"\N~ao, por quê?" respondi surpreso.'Venha �a." L�ahiri Mah�asava toou-me gentilmente a testa; desta vez ontemplei junto �a porta a�gura de B�abaj�� oresente omo um perfeito l�otus.Lembrei-me de minha m�agoa e n~ao o saudei. L�ahiri Mah�asaya olhou-me om espanto.\O divino guru estava me ontemplando om olhos persrutadodores. - `Voê �ou aborreidoomigo?"'\- Senhor, por que n~ao deveria �ar?" respondi. \Do ar vieste om vosso grupo, e no rarefeito arvos desvanees-tes."\- `Falei-lhe que ia vê-lo, mas eu n~ao disse que �aria mais tempo'. B�abaj�� riu afavelmente. `Voêestava muito exitado. Asseguro-lhe que eu j�a estava quase extinto no �eter pelo p�e-de-vento de seuressentimento."'\Fiquei instantaneamente satisfeito por esta explana�~ao pouo lisonjeira. Ajoelhei-me aos seusp�es; o supremo guru bateu-me afavelmente no ombro."\- `Filho, voê deve meditar mais', disse ele. `Sua ontempla�~ao n~ao �e perfeita. Voê nem pôdever-me sumindo atrav�es da luz do sol.' Com estas palavras em voz semelhante ao som de uma autaelestial B�abaj�� desapareeu dentro de um esplendor."\Esta fora uma de minhas �ultimas visitas a Benares para ver meu guru", onluiu Sri Yukt�eswar.\Como B�abaj�� predissera na Kumbha Mela, a enarna�~ao de hefe de fam��lia de L�ahiri Mah�asayaestava se enaminhando para o �m, Durante o ver~ao de 1895, desenvolveu-se um pequeno tumornas ostas de seu robusto orpo. Quiseram lanet�a-lo, ele protestou; saldava em sua pr�opria arne omau arma de alguns de seus dis��pulos. A�nal, dois ou três helas tornaram-se muito insistentes; omestre respondeu, enigmatiamente:"\- O orpo tem de enontrar uma ausa para a morte; onordo, fa�am o que bem entenderem."\Pouo tempo depois, o inompar�avel guru abandonou seu orpo em Benares. N~ao mais neessitoprour�a-lo em sua pequena sala de reep�~ao; todos os dias de minha vida s~ao aben�oados por ele,meu guia onipresente."\Anos mais tarde, dos l�abios de Swâmi Keshabananda8, um dis��pulo adiantado, ouvi muitosdetalhes admir�aveis sobre a partida de L�ahiri Mah�asaya."\- Pouos dias antes de meu guru abandonar o orpo - ontou-me Keshabananda - ele se materi-alizou diante de mim, quando me enontrava sentado em meu eremit�erio de Hardwar."\- Venha imediatamente a Benares. - Com estas palavras, L�ahiri Mah�asaya desapareeu."\Tomei o trem imediatamente para Benares. Em asa de meu guru, enontrei muitos dis��pulosreunidos. Durante horas, naquele dia9, o mestre expliou o G��ta; depois, om simpliidade, dirigiu-sea n�os:"\- Volto para o meu lar."\Nossos solu�os de ang�ustia inrromperam, irresist��veis."\- Consolem-se; eu ressusitarei. - Ap�os esta a�rma�~ao, L�ahiri Mah�asaya levantou-se de seuassento, três vezes girou seu orpo em ��rulo, sentou-se em posi�~ao de l�otus enarando o norte e8Minha visita ao �ashram de Keshabananda �e desrita no ap��tulo 42.926 de setembro de 1895 foi a data em que L�ahiri Mah�asaya abandonou o orpo. Alguns dias depois ele teriaompletado 67 anos. 235



gloriosamente entrou em mah�asam�adhi."10\O belo orpo de L�ahiri Mah�asaya, t~ao aro a seus devotos, foi remado segundo os ritos solenesreservados aos hefes de fam��lia, em Manikarnika Chat, junto ao Ganges sagrado - ontinuou Kesha-bananda. - No dia seguinte, �as dez horas da manh~a, enquanto ainda me enontrava em Benares,meu quarto inundou-se de uma grande luz. �A minha frente apareeu, em arne e osso, de p�e, L�ahiriMah�asaya. Seu orpo pareia-se exatamente ao interior, embora mais jovem e mais radiante. Meudivino guru me disse:"\- Keshabananda, sou eu mesmo. Com os �atomos que se desintegraram de meu orpo remado,remodelei minha forma, ressusitei. Minha tarefa omo hefe de fam��lia no mundo terminou; masn~ao deixo a Terra inteiramente. Doravante, passarei uma temporada om B�abaj�� no Himalaia e outraom B�abaj�� no osmo."\Aben�oando-me om algumas palavras, o transendente mestre desapareeu. Uma inspira�~aomaravilhosa saturou-me o ora�~ao; fui elevado em Esp��rito, �a semelhan�a dos dis��pulos de Cristo ede Kabir11, que ontemplaram seus gurus redivivos ap�os a morte f��sia."\Quando regressei a meu eremit�erio isolado, em Hardwar - prosseguiu Keshabananda - levei omigouma parela das inzas sagradas de meu guru. Sabia que ele esapara �a pris~ao do espa�o e do tempo;o p�assaro da onipresen�a estava livre. Entretanto, era um onsolo para meu ora�~ao guardar suassagradas inzas em meu santu�ario."Outro dis��pulo aben�oado om a vis~ao do ressusitado guru foi o santo Panhanon Bhattah�arya12.Visitei-o em sua morada em Calut�a e ouvi om deleite a hist�oria de sua onvivênia de muitos anosom o mestre. Em remate, narrou-me o aonteimento mais maravilhoso de sua vida.- Aqui em Calut�a - disse Panharion - �as dez horas da manh~a seguinte �e sua rema�~ao, L�ahiriMah�asaya apareeu diante de mim, gloriosamente vivo.Swâmi Pranabananda, \o santo om dois orpos", tamb�em me fez on�dênias detalhadas de suasublime experiênia. Durante sua visita �a minha esola de Ranhi, Pranabananda ontou-me:- Alguns dias antes de L�ahiri Mah�asaya abandonar o orpo, reebi dele uma arta soliitandominha ida imediata a Benares. Fui, por�em, inevitavelmente retardado e n~ao pude partir no mesmoinstante, Exatamente quando me preparava para partir para Benares, era de dez horas da manh~a,senti-me dominado por s�ubita alegria ao ver em meu quarto a �gura resplandeente de meu guru.\- Por que se apressa a ir em Benares? - disse L�ahiri Mah�asaya, sorrindo. - N~ao me enontrar�amais ali."\Quando ompreendi o signi�ado de suas palavras, horei tristemente, areditando que o on-templava apenas numa vis~ao."10Dar três voltas sobre si mesmo e enarar o norte s~ao partes de um rito v�edio usado pelos mestres que sabemanteipadamente a hora em que dever~ao abandonar o orpo f��sio. A �ultima medita�~ao, durante a qual o mestrefunde-se om o Aum �osmio �e hamada mah�asam�adhi ou \grande sam�adhi".11Kabir foi um grande santo do s�eulo 16; entre seus numerosos dis��pulos, ontavam-se hindus e mu�ulmanos. Poroasi~ao da morte de Kabir, os dis��pulos disutiram aaloradamente o ritual a seguir na erimônia f�unebre. O mestre,exasperado, ergueu-se de seu sono de morte e deu instru�~oes: \Metade de meus restos mortais dever�a ser enterradasegundo os ritos mu�ulmanos. Deixem a outra metade ser ungida e remada segundo ritual hindu." A seguir, eledesapareeu. Quando os dis��pulos removeram o sud�ario que lhe obria o orpo, nada se enontrou a n~ao ser umbelo arranjo de ores. Metade destas ores foram enterradas, obedientemente, em, Maghat, pelos mu�ulmanos, quea�� veneram at�e hoje um santu�ario dediado a Kabir. A outra metade foi remada em erimônia hindu.Em sua juventude, Kabir foi prourado por dois dis��pulos, desejosos de reeberem minuiosa orienta�~ao inteletualao longo da senda m��stia. O mestre respondeu simplesmente:\A senda pressup~oe distânia; se Ele estiver perto, tu n~ao neessitas senda alguma; em verdade, provoa-me umsorriso ouvir que um peixe na �agua tenha sede!"12Ver ap��tulo 35. Panhanon erigiu um templo a Shiva num jardim de quase 70.000 m2, em Deogarli, Biliar, ondese onserva omo rel��quia uma pintura a �oleo de L�ahiri Mah�asaya. (Nota de SFR)236



\O mestre aproximou-se de mim, onfortadoramente: - Toque �a minha arne - disse ele - estouvivo, omo sempre. N~ao se lamente; n~ao estou onsigo por toda a eternidade?"Dos l�abios destes três, grandes dis��pulos emergiu uma hist�oria de maravilhosa verdade: um diaap�os a entrega �as hamas do orpo de L�ahiri Mah�asaya, o mestre ressurreto, em orpo real mastrans�gurado, apareeu diante de três dis��pulos, em idades diferentes, �a mesma hora, dez da manh~a.\E quando este orpo orrupt��vel se revestir de inorruptibilidade, a este orpo mortal se revestirde imortalidade, ent~ao se umprir�a a palavra que est�a esrita: - Tragada foi a morte na vit�oria. Ondeest�a, �o morte, o teu aguilh~ao? Onde est�a, �o sepulro, a tua vit�oria?"13

13I Cor��ntios, 15:54-55 \Por que se julgaria uma oisa inr��vel entre v�os, que Deus ressusitasse os mortos?" (Atos,26:8). 237
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Cap��tulo 37Vou �a Am�eriaAm�eria! Esta gente �e mesmo ameriana! - Foi este o meu pensamento, quando meu olhar interiordesortinou um panorama de rostos oidentais1.Imerso em medita�~ao, enontrava-me sentado atr�as de alguns aixotes obertos de p�o, na despensada esola de Ranhi2. Era dif��il ahar um retiro privado durante aqueles anos trabalhosos junto �asgera�~oes mais jovens.A vis~ao persistiu; uma vasta multid~ao, enarando-me atentamente, deslizava omo atores no palode minha onsiênia.A porta da despensa abriu-se; omo de ostume, um dos meninos desobrira o meu esonderijo.- Venha �a, Bimal - gritei alegremente. - Tenho novidades para voê: o Senhor est�a me hamandopara a Am�eria!- Para a Am�eria? - O menino fez eo �as minhas palavras num tom que sugeria eu ter dito: \paraa lua".- Sim! Parto para desobrir a Am�eria, �a semelhan�a de Colombo. Ele pensou ter enontrado a�India; sem d�uvida, existe um elo �arm��o entre estas duas terras!Bimal afastou-se orrendo; em breve, a esola inteira fora informada pelo jornal de duas pernas.Convoquei o desnorteado grupo de professores e entreguei-lhes a dire�~ao da esola.- Sei que onservar~ao os ideais iogues de L�ahiri Mah�asaya, a edua�~ao omo �nalidade primeira e�ultima - disse eu. - Freq�uentemente lhes esreverei; se Deus quiser, voltarei algum dia.As l�agrimas assomaram-me aos olhos quando lanei o �ultimo olhar aos meninos e aos terrenosensolarados de Ranhi. Sabia que uma �epoa, de�nida de minha existênia se enerrara ent~ao;doravante, residiria em terras long��nquas. Tomei o trem para Calut�a, algumas horas depois deminha vis~ao. No dia seguinte, reebi um onvite para representar a �India no Congresso Internaionalde Religi~oes Liberais, na Am�eria. Reunia-se naquele ano em Boston, sob os ausp��ios da Assoia�~aoUnit�aria Ameriana.Com a abe�a em remoinho, prourei Sri Yukt�eswar em Serampore.- G�uruji, aabo de ser onvidado para partiipar de um ongresso religioso nos Estados Unidos.Devo ir?- Todas as portas est~ao abertas para voê respondeu o Mestre om simpliidade. - �E agora oununa.1No Oidente, tenho visto muitos daqueles semblantes e os reonhe�o instantaneamente.2Em 1959, Sri Daya Mata, presidente de SRF-YSS, onsagrou um Dhyana Mandir (\Templo de Medita�~ao"),onstru��do no mesmo loal da anterior despensa de Ranhi, onde oorreu a vis~ao de Param�ahânsaji. (Nota de SRF)239



- Mas, senhor - retruquei, desanimado que sei eu de orat�oria? Raramente �z onferênias e nunaem inglês.- Em inglês ou n~ao, suas palavras sobre ioga ser~ao ouvidas no Oidente.Dei uma risada. - Bem, querido g�uruji, penso que os norte-amerianos di�ilmente aprender~aobengali! Por favor, aben�oe-me om um \empurr~ao" para que eu salte os obst�aulos da l��nguainglesa.3Quando anuniei meus novos planos a Papai, ele se mostrou estupefato. A Am�eria, para ele, erauma terra inrivelmente distante; temia nuna mais me ver.- Como poder�a ir? - indagou severamente, - Quem �naniar�a sua viagem? - Tendo aradoafetuosamente om as despesas de minha edua�~ao e de toda a minha vida, esperava ele, sem d�uvida,que esta pergunta trouxesse uma embara�ante interrup�~ao ao meu projeto.- O Senhor me �naniar�a, seguramente. - Ao formular esta resposta, reordei outra, idêntia, queh�a muito tempo atr�as dera a meu irm~ao Ananta, em Agra. Sem demasiada mal��ia, aresentei: -Talvez Deus sugira �a sua mente, Papai, dar-me ajuda.- N~ao, nuna! - Ele me olhou om piedade.Fiquei assombrado, por isso, quando Papai me entregou, no dia seguinte, um heque equivalentea uma grande soma.- Dou-lhe este dinheiro - disse ele - n~ao em minha ondi�~ao de pai, mas de dis��pulo �el de L�ahiriMah�asaya. V�a, pois, a essa distante na�~ao do Oidente; difunda l�a os ensinamentos n~ao-set�arios deKriya Yoga.Comoveu-me profundamente o esp��rito altru��sta om que Papai fora apaz de renuniar de imediatoa seus desejos pessoais. Na noite anterior, ele alan�ara a justa ompreens~ao de que o turismo estavafora de meus planos.- Talvez nuna mais nos enontremos nesta vida. - Papai, om 67 anos naquela �epoa, expressou-setristemente.Uma onvi�~ao intuitiva impeliu-me a responder: - Tenho a erteza de que o Senhor nos reunir�amais uma vez.Ao prosseguir em meus preparativos para deixar o Mestre e minha terra natal, rumo �as ostas des-onheidas da Am�eria, experimentei erta inquietude. Ouvira numerosas hist�orias sobre o \Oidentematerialista": - uma terra muito diferente da �India saturada pela aura seular dos santos.\Para desa�ar os ares oidentais", pensei, \um instrutor oriental deve resistir a provas muito maisduras que o frio do Himalaia!"Certa manh~a, bem edo, omeei a rezar, om a inex��vel determina�~ao de ontinuar rezando, at�emorrer de rezar, ou at�e ouvir a voz de Deus. Queria Sua bên�~ao e garantia de que eu n~ao me perderiana bruma do utilitarismo moderno. Meu ora�~ao se dispunha a ir �a Am�eria, mas, om for�a aindamaior, se propunha a ouvir a permiss~ao divina, para seu onsolo.Rezei e rezei, abafando os solu�os. Nenhuma resposta veio. Ao meio-dia, atingi o l��max; minhaabe�a girava sob a press~ao de agonia. Senti que se lamasse mais uma vez, aumentando a profundezade minha paix~ao interior, meu �erebro explodiria.Naquele momento, ouvi uma batida na porta de minha asa de Gurpar Road. Atendendo aohamado, vi um jovem vestido om o traje esasso do homem de ren�unia. Ele entrou.3Sri Yukt�eswar e eu ordinariamente onvers�avamos em bengali. \Se no �rmamento se visse, de repente, a explos~aode mil s�ois, inundando a Terra om radia�~ao inaredit�avel, talvez, ent~ao, fosse imagin�avel o esplendor e a majestadedo Sant��ssimo! (4)" Bh�agavad G��ta, 11:12 (tradu�~ao inglesa de Arnold).240



\Deve ser B�abaj��!" - pensei, ofusado, porque o homem diante de mim tinha o aspeto de um jovemL�ahiri Mah�asaya. Ele respondeu ao meu pensamento: - Sim, sou B�abaj��. - Falava melodiosamenteem hindi. - Nosso Pai Celestial ouviu sua pree. Ele me ordena que lhe diga: \Obede�a a seu gurue v�a �a Am�eria. Nada reeie: ser�a protegido."Ap�os uma pausa vibrante, B�abaj�� dirigiu-se a mim novamente: { Eu o esolhi para difundira mensagem de Kriya Yoga no Oidente. H�a tempos atr�as enontrei seu guru Yukt�eswar numaKumbha Mela e lhe disse que enviaria um dis��pulo ao seu �ashram para reeber treinamento omesse �m.Emudeido, afogado em temor reverente por sua presen�a, senti profunda omo�~ao ao ouvir, deseus pr�oprios l�abios, que ele me guiara a Sri Yukt�eswar. Prosternei-me aos p�es do imortal guru.Afavelmente, ele me ergueu. Depois de me dizer muitas oisas sobre minha vida, deu-me ertasinstru�~oes pessoais e fez-me algumas profeias seretas.- Kriya Yoga, a t�enia ient���a para alan�ar onsiênia de Deus - disse �nalmente om sole-nidade - terminar�a por difundir-se em todas as terras e ajudar�a a harmonizar as na�~oes atrav�es daperep�~ao pessoal e transendente que, do Pai In�nito, o homem alan�ar�a.Com um olhar de soberano poder, o mestre eletrizou-me om um vislumbre de sua onsiênia�osmia.Pouo depois, B�abaj�� moveu-se em dire�~ao �a porta, observando: - N~ao tente seguir-me. N~ao oonseguir�a.- Por piedade, B�abaj��, n~ao se afaste - gritei repetidamente. - Leve-me onsigo! - Ele respondeu: -Agora n~ao; em outra oportunidade.Dominado pela emo�~ao, n~ao atendi �a sua advertênia. Tentando segui-lo, desobri que meus p�esestavam �rmemente ravados no h~ao. Da porta, B�abaj�� lan�ou-me um �ultimo olhar afetuoso. Meusolhos se �xaram nele om anseio e nostalgia, enquanto sua m~ao se erguia num gesto de bên�~ao e elese afastava.Alguns minutos depois, meus p�es �aram livres. Sentei-me e mergulhei em profunda medita�~ao,inessantemente agradeendo a Deus, n~ao apenas por Sua resposta �a minha pree, mas por ter meproporionado a bên�~ao de um enontro om B�abaj��. Meu orpo inteiro pareia santi�ado peloontato om o mestre antiqu��ssimo e sempre jovem. Longo fora o meu ardente desejo de ontempl�a-lo.At�e agora, jamais ontara a algu�em a hist�oria de meu enontro om B�abaj��. Considerando-a amais sagrada de minhas experiênias humanas, eu a mantinha oulta em meu ora�~ao. Oorreu-me,por�em, o pensamento de que os leitores desta autobiogra�a tenderiam mais a areditar na realidadedo reôndito B�abaj�� e em seu interesse pelo mundo, se eu ontasse que o vi om meus pr�oprios olhos.Ajudei um artista a desenhar, para este livro, um �el retrato do Cristo-iogue da �India moderna.Na v�espera de minha partida para os Estados Unidos, enontrei-me na santa presen�a de SriYukt�eswar. - Esque�a que naseu entre indianos e n~ao adote todos os ostumes amerianos. Esolhao melhor de ambos os povos - disse ele, em sua tranq�uila sabedoria. - Seja o que voê realmente�e, um �lho de Deus. Busque e inorpore a seu ser as melhores qualidades de todos os seus irm~aos,disseminados pela Terra, em diferentes ra�as.Ele, ent~ao, me aben�oou: - Todos os que vierem at�e voê om f�e, �a proura de Deus, ser~ao ajudados.Quando voê olhar para eles ' a orrente espiritual, que emana de seus olhos, penetrar�a nos �erebros emodi�ar�a os h�abitos materiais alheios, fazendo-os mais onsientes de Deus. - Sorrindo, aresentou:- Seu destino de atrair almas sineras �e muito bom. Aonde quer que v�a, at�e no deserto ou na selva,enontrar�a amigos.Ambas as bên�~aos de Sri Yukt�eswar tiveram ampla on�rma�~ao. Vim sozinho �a Am�eria, onde241



n~ao tinha um �unio amigo; mas aqui enontrei milhares, prontos a reeber ensinamentos impere��veispara a alma.Parti da �India em agosto de 1920, a bordo do \Cidade de Esparta", o primeiro navio de passageirosa sair para a Am�eria depois do t�ermino da Primeira Guerra Mundial. S�o onseguira obter passagemap�os a remo�~ao, de modo quase mirauloso, de muitas di�uldades buror�atias relativas �a oness~aode meu passaporte.No deorrer da viagem de dois meses, um dos passageiros desobriu que eu era o delegado da �Indiaao Congresso de Boston.- Swâmi Yogananda - disse ele, om a primeira das muitas pron�unias ex�otias que eu ouviriaposteriormente na Am�eria ao menionarem o meu nome - dê-nos a honra de ouvir uma onferêniasua na pr�oxima quinta-feira �a noite. Penso que seria muito �util a todos n�os, passageiros, se falassesobre \A Batalha da Vida e omo empreendê-la".Ai de mim! Eu �e que tinha de travar a batalha de minha pr�opria vida, onforme desobri na quarta-feira. Tentando desesperadamente oordenar minhas id�eias para uma palestra em inglês, aabei porabandonar todos os preparativos; meus pensamentos, omo um potro selvagem experimentandoa sela, reusaram qualquer oopera�~ao om as regras da gram�atia inglesa. Todavia, on�andoplenamente nas anteriores a�rma�~oes do Mestre, apresentei-me aos ouvintes, no sal~ao do navio, naquinta-feira. A eloq�uênia n~ao me auiu aos l�abios; permanei de p�e, sem artiular palavra diante doaudit�orio. Os ouvintes, depois de uma prova de paiênia que durou dez minutos, ompreenderamminha atribula�~ao e ome�aram a rir.Para mim, a situa�~ao n~ao era nada engra�ada naquele momento; indignado, dirigi ao Mestre umapree sileniosa.\Voê pode! Fale!" - A voz dele ressoou instantaneamente no mais ��ntimo de minha onsiênia.Meus pensamentos estabeleeram imediatamente rela�~oes amig�aveis om a l��ngua inglesa. Qua-renta e ino minutos depois, a assistênia ainda se mantinha atenta. A palestra valeu-me uma s�eriede onvites para falar posteriormente a diversos grupos na Am�eria.Nuna pude me lembrar, ap�os a onferênia, de uma s�o palavra dita por mim. Investigandodisretamente, ouvi de v�arios passageiros: \O senhor pronuniou uma inspiradora palestra, em inglêsorreto e uente." Ao reeber t~ao agrad�avel not��ia, agradei humildemente a meu guru, por seuoportuno aux��lio, ompreendendo mais uma vez que ele estava sempre omigo, suprimindo todas asbarreiras de espa�o e tempo.De vez em quando, durante o resto da viagem por mar, experimentava algumas pontadas deapreens~ao aera da prova iminente, a pr�oxima onferênia em inglês, no Congresso de Boston.- Senhor - rezei profundamente - permite que Tu sejas a minha �unia inspira�~ao!O \Cidade de Esparta" atraou perto de Boston, em �ns de setembro. Em 6 de outubro de 1920,pronuniei para os ongressistas o meu disurso de estr�eia na Am�eria. Foi bem reebido; respireialiviado. O magnânimo seret�ario da Assoia�~ao Unit�aria Ameriana esreveu o seguinte oment�ariopara um relat�orio impresso322 das atas do Congresso:322 \Novas peregrina�~oes do Esp��rito" (Boston, Beaon Press, 1921).\Swâmi Yogananda, representante do Bramah�arya �Ashram, de Ranhi, trouxe ao Congresso osumprimentos da Assoia�~ao a que pertene. Em inglês uente e di�~ao vigorosa, fez uma palestra dear�ater �los�o�o sobre \A Ciênia da Religi~ao", a qual foi impressa em folhetos para distribui�~ao maisampla. A religi~ao, disse ele, �e uma s�o e universal. N~ao podemos universalizar ostumes e onven�~oespartiulares; mas o elemento omum nas religi~oes pode ser universalizado, e a todos podemos pedirque o sigam e umpram".Gra�as ao heque generoso de Papai, foi-me poss��vel permaneer ros Estados Unidos depois de242



terminado o Congresso, Três anos felizes deorreram em humildes irunstânias em Boston. Deionferênias p�ublias, ensinei �as minhas lasses de ioga e esrevi um livro de poemas, \Can�~oes daAlma", om pref�aio do dr. Frederik B. Robinson, diretor da Esola Superior da Cidade de NovaYork.4Come�ando em 1924 uma exurs~ao transontinental, falei a milhares de pessoas em muitas dasidades prinipais. Em Seattle, embarquei para desfrutar f�erias na bela regi~ao do Alasa.Com a ajuda de estudantes de ora�~ao generoso, em �ns de 1925, estabelei a Sede amerianaem terras do Monte Washington, em Los Angeles. O edif��io �e o mesmo que ontemplei em minhavis~ao de Cahemira. Apressei-me a enviar a Sri Yukt�eswar fotogra�as ilustrando minhas distantesatividades na Am�eria. Ele respondeu om um art~ao postal em bengali, que transrevo a seguir:11 de agosto de 1926.Filho de meu ora�~ao, �o Yogananda!Admirando as fotogra�as de sua esola e de seus estudantes, n~ao posso expressar em palavras oontentamento que inunda a minha vida. Transbordo de alegria ao ontemplar seus estudantes deioga de diferentes idades.Lendo sobre seus m�etodos de a�rma�~oes antadas, vibra�~oes de sa�ude e prees para a ura divina,sinto-me inlinado a lhe agradeer de todo o ora�~ao.Vendo o port~ao de entrada, o aminho asendente, em espiral, ��ngreme, e a bel��ssima paisagemque se estende aos p�es de Monte Washington, s�o tenho um desejo: ontempl�a-los om meus pr�opriosolhos.Tudo aqui vai bem. Que voê possa, om a gra�a de Deus, gozar de beatitude eterna.SRI YUKT�ESWAR GIRIOs anos deorreram velozes. Dei onferênias em todos os pontos de minha nova terra, e faleia entenas de lubes, fauldades, igrejas e grupos de todas as denomina�~oes. Durante a d�eada de1920-1930, minhas aulas de ioga eram freq�uentadas por dezenas de milhares de norte-amerianos. Atodos eles, dediquei meu novo livro de prees e pensamentos espirituais, \Sussurros de Eternidade",prefaiado pela sra. Amelita Galli-Curi.�As vezes (geralmente nos primeiros dias do mês, quando nos hegavam as ontas de manuten�~aodo Centro de Monte Washington, sede de Self-Realiza�on Fellowship) eu pensava om saudade napaz singela da �India. Mas reonheia que diariamente se ampliava a ompreens~ao entre o Oidentee o Oriente; e minha alma se rejubilava.George Washington, o \Pai de sua p�atria", que sentiu em muitas oasi~oes estar sendo divinamenteguiado, pronuniou (em seu \Disurso de Adeus"), as seguintes palavras de inspira�~ao para a Am�eria:\Ofereer �a humanidade o exemplo magnânimo e nov��ssimo de um povo sempre guiado pela maisalta justi�a e benevolênia, ser�a digno de uma na�~ao livre, iluminada e grande num tempo que n~aoest�a longe. No deurso do tempo e dos fatos, os frutos de semelhante plano ompensar~ao quaisquervantagens tempor�arias que possam ser perdidas por uma �rme ades~ao a ele - quem o duvida? Ser�aque a Providênia n~ao vinulou a permanente feliidade de uma na�~ao �a sua virtude?"HINO �A AM�ERICA, de Walt Whitman(De \Tu, M~ae, om teus desendentes vivendo em igualdade de direitos")Em ti, em teu futuro; em tua desendênia mais numerosa a mais sadia de homens e mulheres;em teus atletas morais e espirituais, de norte, sul, leste e oeste;em tua riqu��ssima iviliza�~ao moral (at�e a vinda desta, a tua orgulhosa iviliza�~ao material ser�a4O dr. Robinson e sra. visitaram a �India em 1939 e foram onvidados de honra a uma reuni~ao de Yogôda Satsanga.243



v~a); em teu ulto que a tudo supre e a tudo abara, e n~ao em nenhuma b��blia ou messias partiularteus in�umeros messias, latentes em teu seio, iguais a qualquer [homem, divinos omo qualquer um. . . estes! (uja vinda �e infal��vel), estes em ti, hoje, profetizo.
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Cap��tulo 38Lutero Burbank - um santo entre as rosasO segredo de melhorar o ultivo das plantas, al�em do onheimento ient���o, �e o amor. - LuteroBurbank pronuniou estas palavras de sabedoria enquanto eu aminhava a seu lado, em seu jardimde Santa Rosa, na Calif�ornia. Paramos em frente a um anteiro de atos omest��veis.- Enquanto eu realizava experimentos para produzir atos sem espinhos - ontinuou ele - falavafreq�uentemente om as plantas pata riar uma vibra�~ao de amor. \N~ao tenham medo", dizia-lhes eu,\voês n~ao preisar~ao de seus espinhos defensivos. Eu as protegerei". Gradativamente, a �util plantado deserto brotou numa variedade sem espinhos.Enantou-me este milagre. - Por favor, querido Lutero, dê-me algumas folhas de atos paraplantar em meu jardim de Monte Washington.Um trabalhador, que se enontrava perto, ome�ou a arranar algumas folhas; Burbank impediu-ode ontinuar.- Eu pr�oprio as olherei para o swâmi. - Deu-me três folhas que mais tarde plantei, regozijando-me�a medida que elas atingiam alto porte.O grande hortiultor ontou-me que seu primeiro triunfo not�avel foi a obten�~ao de uma batataenorme, agora onheida por seu sobrenome. Com a infatigabilidade do gênio, ele prosseguiu apresen-tando ao mundo entenas de ruzamentos para melhorar a natureza - suas novas variedades Burbankde tomate, milho, ab�obora, erejas, ameixas, pêssegos, morangos, papoulas, l��rios e rosas.Foalizei minha âmara fotogr�a�a quando Lutero me onduziu �a famosa nogueira om a qualprovou que a evolu�~ao natural pode ser telesopiamente apressada.- Em dezesseis anos apenas - disse ele - esta nogueira hegou a produzir nozes em abundânia.Sem aux��lio, a Natureza teria requerido o dobro desse tempo,A �lhinha adotiva de Burbank veio ao jardim, brinando ruidosamente om seu ~ao.- Ela �e minha planta humana - Lutero fez um aeno afetuoso �a menina. - Vejo a humanidade agoraomo uma planta �unia e vasta que preisa, para as suas mais altas realiza�~oes, apenas de amor,bên�~aos naturais do amplo ar livre, ruzamentos e sele�~ao inteligentes. No deurso de minha pr�opriaexistênia, observei progressos t~ao maravilhosos em evolu�~ao vegetal que prevejo om otimismo ummundo sadio e feliz, t~ao logo sejam ensinados �as rian�as os prin��pios da vida simples e natural.Devemos retornar �a natureza e a Deus na natureza.- Lutero, voê sentiria grande prazer em minha esola de Ranhi, om suas aulas ao ar livre e suaatmosfera de alegria e simpliidade.- Minhas palavras toaram a orda sens��vel do ora�~ao de Burbank a edua�~ao da infânia.Assediou-me om perguntas, o interesse intilando em seus olhos serenos e profundos.245



- Swâmiji - disse ele, �nalmente - esolas omo a sua s~ao a �unia esperan�a da futura Idadede Ouro. Revolto-me ontra os sistemas eduaionais de nosso tempo, segregados da natureza esufoando toda individualidade. De alma e ora�~ao ompartilho de seus ideais pr�atios em edua�~ao.Ao despedir-me do am�avel s�abio, ele autografou e me ofereeu um pequeno volume1.- Aqui est�a meu livro sobre A Edua�~ao da Planta Humana2 disse ele. - Novos treinamentos s~aoneess�arios - experiênias destemidas. �As vezes, as tentativas mais audaiosas lograram fazer surgiro que havia de melhor nas ores e nos frutos. Tamb�em as inova�~oes eduaionais para as rian�asdeveriam tornar-se mais freq�uentes, mais orajosas.Li o pequeno livro, om intenso interesse. Seu olhar vislumbrava um futuro glorioso para a ra�ahumana quando ele esreveu: \A oisa viva mais teimosa neste mundo, a mais dif��il de torer, �e umaplanta, uma vez �xada em ertos h�abitos . . . Reorde que essa planta preservou sua individualidadeatrav�es das eras; talvez seja uma uja existênia possa ser retra�ada atrav�es de milênios, aferrada �aspr�oprias rohas, nuna tendo variado em qualquer medida durante todos estes longos per��odos. Voêsup~oe que, depois destes s�eulos de repeti�~ao, a planta n~ao se tornou possuidora de uma vontade,se assim se pode hamar, de uma tenaidade sem paralelo? Em verdade, h�a plantas, omo ertaspalmeiras, t~ao persistentes que nenhum poder humano ainda onseguiu modi�ar. A vontade humana�e d�ebil omparada �a vontade de uma planta. Mas, veja, omo esta teimosia vegetal de milênios sequebranta simplesmente pela mistura, �a sua, de uma nova vida atrav�es do ruzamento; opera-se umamodi�a�~ao ompleta e poderosa nela. Ent~ao, oorrida a mudan�a, �e preiso �x�a-la por supervis~aoe sele�~ao paientes durante suessivas reprodu�~oes; e a nova planta se desenvolve em seu novo rumopara jamais voltar ao antigo; aquela vontade tenaz foi venida e alterada de�nitivamente. Quandohegamos a algo t~ao sens��vel e male�avel omo a natureza de uma rian�a, o problema torna-seimensamente mais f�ail".Atra��do magnetiamente por este grande norte-ameriano, visitei-o repetidas vezes. Certa manh~a,heguei ao mesmo tempo que o arteiro; este depositou no esrit�orio de Burbank era de um milharde artas. Hortiultores esreviam-lhe, de todas as regi~oes do mundo.- Swâmiji, sua presen�a �e justamente a desulpa que preiso para sair ao jardim - disse Lutero,om alegria. Abriu uma grande gaveta de esrivaninha, ontendo entenas de folhetos tur��stios.- Veja - disse ele - �e assim que viajo. Preso �as minhas plantas e �a orrespondênia, satisfa�o meudesejo de onheer terras estrangeiras, lan�ando, de vez em quando, um olhar a estas gravuras.Meu arro havia estaionado diante de seu port~ao; Lutero e eu perorremos as ruas da pequenaidade, ujos jardins se oloriam om variedades de rosa \Peahblow", \Santa Rosa" e \Burbank",O grande ientista reebera a iniia�~ao em Kriya durante uma de minhas visitas anteriores. -Pratio a t�enia om devo�~ao, Swâmiji -disse-me ele. Depois de me fazer muitas perguntas bemreetidas sobre v�arios aspetos da ioga, Lutero omentou vagarosamente:- O Oriente possui, em verdade, imensos tesouros de onheimento que o Oidental mal ome�oua explorar3.1Burbank deu-me tamb�em urna fotogra�a sua, autografada. Guardo-a om o mesmo zelo e estima om que, nopassado, um omeriante indiano guardava um retrato de Linoin. O h��ndu, enontrando-se nos Estados Unidosdurante a Guerra Civil, sentia tanta admira�~ao por Linoln que n~ao desejava regres. sar �a �India, antes de obter umretrato do Grande Emanipador. Plantando-se inexivelmente na porta da asa de LinoÆ, o omeriante se reusoua ir embora enquanto o assombrado Presidente n~ao lhe permitisse ontratar os servi�os de Daniel lJuntington, famosoartista de Nova York, Terminado o retrato, o hindu levou-o em triunfo a Calut�a.2Nova York, Century Co., 1922,3O dr. Julian Huxley, famoso biologista inglês e diretor da UNESCO, a�rmou reentemente que os ientistasoidentais deveriam \aprender as t�enias orientais" para entrar em estado de transe e ontrolar a respira�~ao. \Queaontee? Como �e poss��vel?" perguntou ele. Um despaho da Assoiate Press, em 21 de agosto de 1948, infor-mava: \O dr. Huxley disse aos membros da nova Federa�~ao Mundial em prol da Sa�ude Mental que fariam melhw seexaminassem a literatura m��stia do Oriente. Se esta literatura fosse investigada ienti�amente, aonselhou ele aos246



A omunh~ao ��ntima om a Natureza, que lhe desvendou muitos de seus segredos, dos mais iosa-mente guardados, dera a Burbank uma venera�~ao espiritual sem limites.�As vezes, sinto-me muito pr�oximo do Poder In�nito - on�deniou-me timidamente. Sua faesens��vel, modelada em beleza, iluminou-me om as reminisênias. - Sou ent~ao apaz de urarpessoas doentes ao meu redor, e tamb�em muitas plantas enfermas.Falou-me de sua m~ae, uma rist~a sinera. - Muitas vezes depois de sua morte - disse Lutero - fuiaben�oado por sua apari�~ao; nessas vis~oes, ela tem falado omigo.Com relutânia voltamos �a sua asa e �aquelas milhares de artas �a espera.- Lutero - observei - no pr�oximo mês ome�arei a publiar uma revista destinada a ser um repo-sit�orio de verdades do Oriente e do Oidente. Por favor, ajude-me a esolher um nome onvenientepara esta publia�~ao.Disutimos algum tempo sobre t��tulos e �nalmente onordamos na esolha de East-West (Oriente-Oidente)4. Quando j�a hav��amos retornado a seu esrit�orio, Burbank deu-me um artigo de sua autoriasobre \Ciênia e Civiliza�~ao".- Ser�a publiado no primeiro n�umero de East-West - disse-lhe eu em agradeimento.Quando nossa amizade reseu em profundeza, hamei a Burbank de meu \santo norte-ameriano"- Eis um homem - parafraseei - em quem n~ao existe dolo.5 - Seu ora�~ao era insondavelmenteprofundo, h�a longo tempo familiarizado om a humildade, a paiênia, o sarif��io. Seu pequeno larentre as rosas era austeramente simples; ele onheia a inutilidade do luxo, a alegria de ter pouospertenes. A mod�estia om que arregava sua fama ient���a reordou-me, repetidas vezes, as �arvoresque se inlinam para o solo om o peso dos frutos maduros; �e a �arvore est�eril que ergue ao �eu aabe�a em alarde vazio.Enontrava-me em Nova York, em 1926, quando meu querido amigo partiu deste mundo. Eml�agrimas, pensei: \Oh, om que prazer eu faria todo o longo perurso daqui a Santa Rosa, s�o paravê-lo mais uma vez!" Afastando-me de visitantes e seret�arios, passei as vinte e quatro horas seguintesem relus~ao.No dia imediato, dirigi um ritual v�edio em sua mem�oria, diante de uma grande fotogra�a deLutero. Um grupo de dis��pulos meus, norte-amerianos, vestindo trajes erimoniais hindus, antouhinos antiqu��ssimos enquanto se proedia a uma oferenda de ores �agua e fogo. s��mbolos dos elementosf��sios e de seu regresso �a Fonte In�nita.Embora o orpo de Burbank esteja num jazigo em Santa Rosa, sob um edro do L��bano que eleplantou h�a anos atr�as em seu jardim, sua alma se enontra para mim no santu�ario de toda ordesabrohada �a margem do ami~ao. Sumido durante algum tempo no esp��rito vasto da Natureza,n~ao �e Lutero quem sussurra em seus ventos e passeia em suas madrugadas?Seu nome passou agora �a heran�a da linguagem omum. Classi�ando \burbank" omo verbotransitivo, o Novo Diion�ario Internaional de Webster assim o - de�ne: \ruzar ou enxertar (umaplanta); da��, �guradamente, melhorar (qualquer oisa, seja um proesso ou uma institui�~ao), pelasele�~ao de boas arater��stias e rejei�~ao das m�as, ou pelo ar�esimo de boas arater��stias",- Amado Burbank - exlamei depois de ler a de�ni�~ao - seu pr�oprio nome �e agora um sinônimo debondade!Lutero, Burbank Santa Rosa, Calif�ornia U.S.A.22 de setembro de 1924espeialistas em psiologia, ent~ao penso que se avan�aria um enorme passo em seu ampo."4Rebatizada em 1948 om o nome de Self-Realixation Magazine.5Jo~ao 1:47. 247



Examinei o sistema Yogôda de Swâmi e, em minha opini~ao, �e ideal para treinar e harmonizaras naturezas f��sias, mental e espiritual do homem. O objetivo do Swâmi �e estabeleer, em todo omundo, esolas que ensinem a viver, onde a edua�~ao, longe de se limitar apenas ao desenvolvimentointeletual, abranger�a tamb�em o treinamento do orpo, da vontade e dos sentimentos.O sistema Yogôda de desenvolvimento f��sio, mental e espiritual, ofereendo m�etodos simples eient���os de onentra�~ao e de medita�~ao, permite a solu�~ao de muitos dos omplexos problemas davida, para que a paz e a boa-vontade reinem sobre a terra. O Swâmi tem um oneito de edua�~aoque �e simples bom senso, livre de todo o mistiismo e impratiabilidade: do ontr�ario, n~ao teria aminha aprova�~ao.Apraz-me ter a oportunidade de unir-me de ora�~ao ao Swâmi em seu apelo em prol de esolasinternaionais que ensinem a arte de viver, as quais, se estabeleidas, assegurar~ao um futuro melhorque tudo quanto onhe�o.Lutero Burbank
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Cap��tulo 39Teresa Neumann, a estigmatizada at�olia
Volte �a �India. Tenho esperado por voê paientemente durante quinze anos. Em breve, nadarei parafora deste orpo, rumo ao Domi��lio Esplendoroso. Yogananda, venha!A voz de Sri Yukt�eswar ressoou surpreendemente em meu ouvido astral enquanto eu meditava,sentado em minha Sede em Monte Washington. Atravessando 16.000 quilômetros num pisar deolho, sua mensagem penetrou em meu ser omo a luz de um relâmpago.Quinze anos! \Sim", reeti, \estamos em 1935; passei quinze anos na Am�eria, propagando osensinamentos de meu guru. Agora ele me hama."Algumas horas depois, desrevi minha experiênia a um querido amigo, o sr. James J. Lynn, Seudesenvolvimento espiritual, pela pr�atia di�aria de Kriya Yoga, tem sido t~ao not�avel que eu o hamo,om freq�uênia, de \Santo Lynn". Nele e em v�arios outros dis��pulos oidentais, vejo om feliidadeumprir-se a profeia de B�abaj�� de que tamb�em o Oidente produziria santos de autêntia perep�~aode Deus, atrav�es da antiga senda de ioga.O sr. Lynn insistiu generosamente em doar o neess�ario para minha viagem. Assim resolvido oproblema �naneiro, �z os planos de embarque para a �India, via Europa. Em mar�o de 1935, registrei\Self-Realiwtion Fellowship"(SRF) segundo as leis do Estado da Calif�ornia, omo organiza�~ao n~ao-set�aria e n~ao-lurativa, destinada a existir perpetuamente. Doei �a SRF tudo o que me pertene naAm�eria, inlusive os direitos autorais de todos os livros esritos por mim. SRF sustenta-se om avenda de minhas obras e om doa�~oes de seus membros e do p�ublio, �a semelhan�a da maioria dasinstitui�~oes eduaionais e religiosas.- Eu voltarei - disse a meus estudantes. - jamais esqueerei a Am�eria.Durante o banquete de despedida que amigos queridos me ofereeram em Los Angeles, �tei-lhesdemoradamente os semblantes e pensei, agradeido: \Senhor, a quem se lembra de Ti omo o �unioDoador, nuna faltar�a a do�ura da amizade entre os mortais".Parti de Nova York em 9 de junho de 1935, no vapor \Europa". Dois estudantes me aompanha-vam: meu seret�aria, o sr. C. R��hard Wright, e uma dama de meia-idade, a srta, Ettie Bleth, deCinirmati.Desfrutamos dias de paz oeânia, em bem-vindo ontraste om as semanas anteriores de pressa etrabalhos. Nosso per��odo de desanso foi urto; a veloidade dos navios modernos tem seus aspetoslament�aveis!Como qualquer outro grupo de turistas uriosos, aminhamos pela antiga e enorme idade deLondres. No dia seguinte �a minha hegada, onvidaram-me a falar a uma grande assistênia emCaxton Hall, sendo apresentado aos ouvintes londrinos por sir Franis Younghusband.Nosso grupo passou um dia agrad�avel omo h�ospede de sir Harry Lauder em sua propriedade249



rural da Es�oia. Alguns dias mais tarde, nossa pequena omitiva ruzou o Canal da Manhapara o ontinente, pois eu desejava fazer uma peregrina�~ao �a Baviera. Senti que esta seria a �uniaoportunidade de visitar a grande m��stia at�olia Teresa Neumann, de Konnersreuth.Eu lera, h�a anos atr�as, um admir�avel relato sobre Teresa, O artigo trazia os seguintes informes:1. Teresa, nasida na Sexta-feira da Paix~ao, em 1898, feriu-se num aidente aos vinte anos; �ouega e paral��tia.2. Reuperou a vista milagrosamente em 1923 por meio de prees a Sta. Teresinha do MeninoJesus, \A Florzinha". Mais tarde, as pernas de Teresa Neumann foram uradas instantanea-mente.3. A partir de 1923, Teresa absteve-se ompletamente de alimentos e bebidas, exeto a ingest~aodi�aria de uma pequena h�ostia onsagrada.4. Estigmas, hagas sagradas de Cristo, apareeram na abe�a, peito, m~aos e p�es de Teresa, em1926. Todas as sextas-feiras1, ela revive a Paix~ao de Cristo, padeendo em seu pr�oprio orpoas hist�orias agonias de Jesus.5. Conheendo apenas o simples idioma germânio de sua aldeia, durante os transes de sexta-feira,Teresa pronunia frases que os eruditos identi�aram omo aramaio antigo. Em ertas etapasde sua vis~ao, ela fala hebraio ou grego.6. Com permiss~ao elesi�astia, Teresa submeteu-se diversas vezes �a rigorosa observa�~ao ient���a.O dr. Fritz Gerlih, redator de um jornal protestante alem~ao, foi a Konnersreuth para \des-masarar a fraude at�olia", mas terminou por esrever reverentemente a biogra�a de Teresa.Como sempre, fosse no Oriente ou no Oidente, eu estava ansioso por enontrar uma santa.Regozijei-me quando nosso pequeno grupo entrou, em 16 de julho, na uriosa aldeia de Konnersreuth.Os amponeses b�avaros demonstraram vivo interesse por nosso autom�ovel Ford (trazido da Am�eria)e seus oupantes t~ao diversos: um jovem norte-ameriano, uma senhora idosa e um oriental de peleazeitonada, om longos abelos esondidos sob a gola do palet�o.A asinha de Teresa, limpa e arrumada, om gerânios oresendo junto a um po�o primitivo,estava - a��! - sileniosamente fehada. Os vizinhos e at�e o arteiro da povoa�~ao, que por ali passava,n~ao nos puderam dar qualquer informa�~ao. A huva ome�ou a air; meus ompanheiros sugeriramque part��ssemos.- N~ao - disse eu, obstinado. - Permaneerei aqui at�e ahar algum ind��io que me leve a Teresa.Duas horas mais tarde, est�avamos ainda sentados em nosso arro, sob pesada huva. Suspirei,queixoso: - Senhor, por que Tu me onduziste at�e aqui, se ela desapareeu?Um homem que falava inglês parou ao nosso lado e ofereeu-nos ajuda, ortesmente.- N~ao sei om erteza onde Teresa est�a - disse ele - mas ela ostuma visitar a asa do professorFranz Wutz que ensina l��nguas estrangeiras na Universidade de Eibstatt, a era de ento e trintaquilômetros daqui.Na manh~a seguinte, nosso grupo prosseguiu de autom�ovel at�e a quieta idade de Eihstatt. O dr.Wutz reebeu-nos ord��almente em seu lar: - Sim, Teresa enontra-se aqui. - Ele mandou avis�a-la deque visitantes a prouravam. Um mensageiro voltou om a resposta:1Desde 1939, in��io da �ultima guerra, Teresa n~ao sofria a Paix~ao em ada sexta-feira, mas somente em algunsdias do ano. Biogra�a desta m��stia: por Friedrih Ritter von Lama: \Teresa Neumann - uma estigmatizada denossos dias" e \Outras rônias de Teresa Neumann"; por A. P. Shimberg (1947), \A Hist�oria de Teresa Neumann";todos publiados por Brue Pub. Co., Milwaukee, Wisonsin. E tamb�em \Tereza Neumann", por Johannes Steiner,publiado por Alba House, Staten Island, N.Y., 10314. 250



- Embora o bispo me haja pedido que n~ao veja ningu�em sem sua permiss~ao, reeberei o homemde Deus que vem da �India.Profundamente omovido por estas palavras, segui o dr. Wutz, esada aima, a uma saleta.Teresa entrou imediatamente, irradiando uma aura de paz e jovialidade. Usava vestido preto e v�euimauladamente brano sobre a abe�a, Apesar de ter trinta e sete anos naquela �epoa, pareia muitomais jovem, possuindo realmente um enanto e fresor infantis. Saud�avel, bem proporionada, omfaes rosadas e sempre alegre, eis a santa que n~ao ome!Teresa umprimentou-me om um aperto de m~aos muito gentil. Sorrimos em sileniosa omunh~ao,reonheendo-nos, um ao outro, omo amantes de Deus.O dr. Wutz ofereeu-se bondosamente para servir de int�erprete. Quando nos sentamos, notei queTeresa me �tava om ingênua uriosidade; evidentemente os hindus têm sido raros na Baviera.- A senhora n~ao se alimenta de nada? - Eu queria ouvir a resposta de seus pr�oprios l�abios.- N~ao, exeto uma h�ostia2, �as seis horas da manh~a, todos os dias.- De que tamanho �e a h�ostia?- Tem a espessura do papel e o tamanho de uma pequena moeda,- Ela aresentou: - Tomo-a por motivos saramentais; se n~ao est�a onsagrada, sou inapaz deingeri-la.- Mas a senhora ertamente n~ao podia viver apenas disso, durante doze anos inteiros . . .- Vivo da luz de Deus.Que simples a sua resposta, que einsteiniana!- Compreendo; sabe que a energia ui para o interior de seu orpo, proveniente do �eter, do sol edo ar.Um r�apido sorriso iluminou-lhe a fae. - Sinto-me muito feliz por ompreender de que modo euvivo.- Sua sagrada vida �e uma demonstra�~ao di�aria da verdade prolamada por Cristo: \n~ao s�o de p~aoviver�a o homem, mas de toda palavra que sai da boa de Deus"3.De novo, ela evideniou alegria ao ouvir minha explia�~ao. { Assim �e, de fato. Uma das raz~oespor que estou na Terra atualmente �e para provar que o homem pode viver da luz invis��vel de Deus,e n~ao apenas de alimento.- Pode ensinar outros a viverem sem alimento?Ela pareeu um pouquinho hoada. - N~ao posso fazer isso; Deus n~ao o quer.Quando meu olhar reaiu em suas m~aos fortes e graiosas, Teresa mostrou-me uma haga quadrada,re�em-iatrizada, nas ostas de ada m~ao. Em ada palma, ela assinalou uma haga menor, re�em-iatrizada, em forma de lua resente. Cada haga transpassava ompletamente a m~ao. Isto me2Feita de farinha de trigo, para a onsagra�~ao euar��stia.3Mateus, 4 - �A A bateria do orpo humano n~ao se alimenta apenas de substânias grosseiras (p~ao), mas deenergia �osmia vibrat�oria (Verbo, Aum). O poder invis��vel ui para o interior do orpo humano atrav�es da porta dobulbo raquiano. Este sexto entro loaliza-se na parte posterior do peso�o, aima dos ino h�akras, em sânsrito,signi�a \rodas" ou entros de for�a vital irradiante. O bulbo raquiano, entrada prinipal por onde penetra Aum ouenergia de vida universal que abastee o orpo, relaiona-se diretamente, por polaridade, om o entro da ConsiêniaCr��stia (Kut�astha) no olho �unio, entre as sobranelhas, sede do poder de vontade do homem. A energia �osmia searmazena, ent~ao, no �erebro, no s�etimo entro, reservat�orio de in�nitas possibilidades (menionado nos Vedas omo\l�otus de mil p�etalas de luz"). A B��blia refere-se a Aum sob a designa�~ao de Esp��rito Santo ou for�a vital invis��velque sustenta divinamente a ria�~ao. \Quê? N~ao sabeis que vosso orpo �e o templo do Esp��rito Santo, que habita emv�os, proveniente de Deus, e que v�os n~ao vos perteneis?" I Cor��ntios, 6:19.251



trouxe reorda�~ao lara de grandes pregos de ferro, quadrados, om extremidade em forma de meia-lua, ainda usados no Oriente, mas que n~ao me lembro de ter visto no Oidente.A santa ontou-me algo de seus transes semanais: - Como observadora indefesa, assisto integral-mente �a Paix~ao de Cristo.Cada semana, de quinta-feira �a noite at�e sexta-feira a uma hora da tarde, suas hagas abrem esangram; ela perde quatro quilos e meio de seu peso habitual de era de inq�uenta e ino. Sofrendointensamente em seu piedoso amor, Teresa espera, entretanto, om alegria, estas vis~oes semanais deseu Senhor.Compreendi imediatamente que Deus planejou a estranha existênia de Teresa para reassegurara todos os rist~aos a autentiidade hist�oria da vida e da rui�a�~ao de Jesus, onforme relatam osEvangelhos, e para demonstrar dramatiamente o la�o sempre vivo entre o Mestre da Galil�eia e seusdevotos.O professor Wutz ontou algumas de suas experiênias om a santa.- Um grupo de amigos, inluindo Teresa, ostuma exursionar durante v�arios dias para onheerregi~oes diferentes da Alemanha - disse-me ele. - Veri�a-se not�avel ontraste: Teresa de nada sealimenta; todos os outros fazem três refei�~oes por dia. Ela paree uma tosa re�em-aberta, imune�a fadiga. Sempre que algum de n�os sente fome e proura as hospedarias do aminho, Teresa ri-sejovialmente.O professor aresentou alguns detalhes �siol�ogios interessantes:Como Teresa n~ao ingere alimento, seu estômago ontraiu-se. Ela n~ao tem exre�~oes, mas suasglândulas sudor��paras funionam; sua pele �e sempre suave e �rme.No momento de partir, manifestei a Teresa meu desejo de assistir a um de seus transes.- Sim, venha, por favor, a Konnersreuth, na pr�oxima sexta-feira disse ela graiosamente. - O bispolhe dar�a permiss~ao. Estou muito ontente por me haver prourado em Eihstatt.Teresa apertou-me as m~aos, gentilmente, v�arias vezes, e aompanhou nosso grupo at�e o port~ao. Osr. Wright ligou o r�adio do autom�ovel; a santa examinou-o om risinhos entusi�astios. juntou-se umn�umero t~ao grande de rian�as e jovens interessados que Teresa se retirou para o interior da asa.Reapareeu numa das janelas, donde nos observava, atenta, infantilmente, aenando om a m~ao.Que a santa dorme apenas uma ou duas horas por noite soubemos por uma onversa, no diaseguinte, om dois irm~aos de Teresa, muito bondosos e amigos. A despeito das diversas hagasem seu orpo, ela �e ativa e e�iente. Ama os p�assaros, uida de um aqu�ario de peixes, e trabalhafreq�uentemente em seu jardim. Sua orrespondênia �e grande; os devotos at�olios lhe pedem ora�~oese bên�~aos para ura. Muitos a prouraram, sendo por ela urados de enfermidades graves.Seu irm~ao Ferdinando, om aproximadamente vinte e três anos de idade, expliou que Teresa temo poder, atrav�es da pree, de transferir males alheios para seu pr�oprio orpo, onde, ent~ao, os resgata.A abstinênia da santa em rela�~ao ao alimento data da �epoa em que ela rezava para que a mol�estiada garganta de um jovem de sua par�oquia, ent~ao se preparando para ingressar no saerd�oio, fossetransferida para a sua.Na tarde de quinta-feira, nosso grupo dirigiu-se �a asa do bispo, o qual �tou meus utuantesabelos om alguma surpresa. Ele redigiu prontamente a permiss~ao neess�aria. N~ao havia pagamentoa fazer; o regulamento riado pela Igreja destina-se apenas a proteger Teresa da avalanhe de turistasfortuitos que, em anos anteriores, se preipitavam aos milhares em Konnersreuth, �as sextas-feiras.Chegamos �a aldeia, na sexta-feira, aproximadamente �as nove e meia da manh~a. Notei que aasinha de Teresa possui uma larab�oia extensa para permitir, �a santa, abundante luz. Agradou-nos ver a residênia om as portas n~ao mais fehadas, por�em totalmente abertas, em hospitaleiraaolhida. Entramos em uma �la de era de vinte visitantes, j�a de posse, ada um, da neess�aria252



permiss~ao. Muitos tinham vindo de grandes distânias para assistir ao transe m��stio.Teresa fora aprovada no primeiro teste a que eu a submetera, em asa do professor; demonstraraseu onheimento intuitivo de que eu a desejava ver por motivos espirituais e n~ao para satisfazer umauriosidade passageira.Meu segundo teste ia prender-se ao fato de eu ter me oloado, pouo antes de subir as esadaspara o seu aposento, em estado detranse iogue a �m de manter om ela uma rela�~ao de telepatia e detelevis~ao. Penetrei no quarto repleto de visitantes; ela se enontrava deitada no leito, vestindo umtraje brano. Com o sr. Wright logo atr�as de mim, detive-me assim que transpus o limiar, intimidadoante um espet�aulo dos mais estranhos e espantosos.O sangue u��a das p�alpebras inferiores de Teresa, num �o delgado e inessante, da espessura deuns dois ent��metros e meio. Seu olhar dirigido para ima, foalizava o olho espiritual no entro datesta. O pano que lhe envolvia a abe�a estava ensopado de sangue, oriundo dos estigmas, as hagasda Coroa de Espinhos. O traje brano apresentava uma rubra manha sobre o ora�~ao, provenienteda ferida do lado, no lugar onde o orpo de Cristo, s�eulos antes, sofrera a �ultima inj�uria, ao seratingido pela lan�a do soldado.As m~aos da santa estendiam-se em gesto maternal, supliante; sua fae tinha uma express~aosimultaneamente torturada e divina. Teresa pareia mais delgada e apresentava mudan�as sutis,tanto internas omo externas. Murmurando palavras de uma l��ngua estrangeira, falava om l�abiosligeiramente trêmulos a pessoas que eram vis��veis ao seu olhar superonsiente.Como eu me pusera em estado de sintonizar om ela, omeei a ver as enas de sua vis~ao. Elaobservava Jesus, enquanto ele arregava o madeiro da Cruz entre os es�arnios da multid~ao4. Su-bitamente, ela ergueu a abe�a, onsternada: o Senhor tombara sob o peso ruel. A vis~ao sumiu.Exausta em sua fervorosa piedade, Teresa aiu pesadamente sobre o travesseiro.Neste momento, ouvi um baque forte atr�as de mim. Voltando a abe�a durante um segundo, vidois homens arregarem para fora um orpo inanimado. Mas, por estar saindo do profundo estadosuperonsiente, n~ao reonhei imediatamente a pessoa que havia a��do. Fixei outra vez o olhar norosto de Teresa, mortalmente p�alido sob os �letes de sangue, mas agora tranq�uilo, irradiando purezae santidade. Pouo depois olhei para tr�as de mim e vi o sr. Wright de p�e, om a m~ao sobre a faemanhada de sangue.- Dik - perguntei, ansioso - quem aiu? Voê? - Sim, desmaiei om o pavoroso espet�aulo.- Bem - disse-lhe eu, para onsol�a-lo - voê tem a oragem de voltar e preseniar outra vez oespet�aulo.Lembrando-nos da paiente �la de peregrinos, o sr. Wright e eu sileniosamente nos urvamos emadeus a Teresa e nos afastamos de sua sagrada presen�a5.No dia seguinte, nosso pequeno grupo prosseguiu de autom�ovel em dire�~ao ao sul, agradeidopor n~ao preisar depender de trens, podendo, ao ontr�ario, parar nosso Ford onde quis�essemos, aolongo da paisagem rural. Desfrutamos ada minuto de nossa viagem atrav�es da Alemanha, Holanda,Fran�a e Alpes su���os. Na It�alia, �zemos uma exurs~ao espeial a Assis, em homenagem ao ap�ostoloda humanidade, S~ao Franiso. A viagem pela Europa terminou na Gr�eia, onde visitamos os templos4Durante as horas anteriores �a minha hegada, Teresa j�a tivera muitas vis~oes dos �ultimos dias da vida de Cristo.Seu transe geralmente ome�a om enas dos aonteimentos posteriores �a �ultima Ceia. Suas vis~oes sagradas terminamom a morte de Jesus na ruz; ou, �as vezes, om seu sepultamento.5Um despaho da agênia \International News Serv��e", vindo da Alemanha, em 26 de mar�o de 1948, informava:\Uma amponesa jazia em seu atre nesta Sexta-feira Santa; tinha a abe�a, as m~aos e os ombros assinalados de sanguenos mesmos lugares em que o orpo de Cristo sangrara om os pregos da Cruz e da Coroa de Espinhos. Milharesde alem~aes e de norte-amerianos, heios de temor reverente, des�laram em silênio ao lado da ama de TeresaNeumann, em sua asinha de aldeia."A grande estigmatizada morreu em Konnersreuth em 18 de setembro de 1962. (Nota de SRF).253



gregos e vimos a pris~ao onde o tranq�uilo S�orates6 bebeu a iuta mortal. Desperta plena admira�~aoa arte om que os antigos gregos, em todo o pa��s, esulpiram em alabastro as obras de sua imagina�~ao.Tomamos o navio para ruzar o Mediterrâneo ensolarado e desembararmos na Palestina. Peror-rendo durante dias a Terra Santa, mais do que nuna me onveni do valor da peregrina�~ao. Para oora�~ao sens��vel, o esp��rito de Cristo impregna tudo na Palestina. Caminhei reverentemente ao seulado em Bel�em e Getsêmani, no Calv�ario e no santo Monte das Oliveiras, ao longo do rio Jord~ao edo Mar da Galil�eia.Nosso pequeno grupo visitou o Pres�epio do Nasimento, a arpintaria de Jos�e, o sepulro deL�azaro, a asa de Marta e Maria, o reinto da �Ultima Ceia. Reviv��amos a Antig�uidade; ena ap�osena, assisti ao drama que Cristo representou ent~ao para os s�eulos vindouros.O Egito veio a seguir, om seu Cairo dos tempos modernos e suas pirâmides de tempos idos.Depois, um navio desendo o longo Mar Vermelho, e ruzando o Mar de Om~a; e a�nal, a �India!

6Uma passagem de Eus�ebio relata interessante enontro entre S�orates e um s�abio hindu. Textualmente: \Aris-toxenus, o m�usio, narra a seguinte hist�oria sobre os hindus. Um destes homens enontrou S�orates em Atenas eperguntou-lhe qual era o objeto de sua �loso�a: - Uma investiga�~ao dos fenômenos humanos - repliou S�orates - oque fez o hindu explodir de riso: Como pode um homem investigar os fenômenos humanos quando ignora os divinos?"O ideal grego, a que fazem eo as �loso�as oidentais, �e: \Homem, onhee-te a ti rnesmo". Um hindu diria:\Homem, onhee o teu Ser divino." O dito de Desartes, \Penso, logo sou", n~ao �e �loso�amente v�alido. Asfauldades da raz~ao n~ao podem lan�ar luz sobre o Ser �ultimo do homem. A mente humana, �a semelhan�a do mundodos fenômenos que ela onhee, �e um uxo perp�etuo e n~ao pode atingir o �m �ultimo das oisas, A satisfa�~ao inteletualn~ao onstitui o objetivo mais alto. Quem busa a Deus �e realmente amante de v��dya, verdade inalter�avel; tudo o mais�e av��dya, onheimento relativo. 254



Cap��tulo 40Regresso �a �India
Eu respirava, agradeido, o ar aben�oado da �India. Nosso navio, o Rajputana, atraou, em 22 deagosto de 1935, no enorme porto de Bombaim. J�a no primeiro dia de meu desembarque provei o gostoanteipado da atividade ininterrupta que me absorveria durante o ano inteiro. Amigos haviam sereunido no ais para nos reepionar om guirlandas de ores; pouo depois, em nosso apartamentodo Hotel Taj Mahal, reebemos diversos grupos de rep�orteres e fot�ografos.Bombaim apresentou aspetos novos para mim; enontrei-a dinamiamente modernizada, ommuitas inova�~oes oidentais. Palmeiras en�leiravam-se nas largas avenidas; magn���os edif��ios dogoverno rivalizavam om os templos milenares. Contudo, pouo tempo empregamos em atividadestur��stias; eu estava impaiente, ansioso por ver meu muito amado guru e outros seres queridos.Con�ando o Ford ao vag~ao bagageiro, nosso grupo avan�ou velozmente em dire�~ao leste, por trem,rumo a Calut�a1.Chegando �a esta�~ao de Hokrah, enontramos t~ao imensa multid~ao reunida para nos saudar que,por alguns momento, nos foi imposs��vel deser do trem. O jovem Maraj�a de Kasimbazar e meu irm~aoB��shnu enabe�avam a omiss~ao de reep�~ao; eu n~ao me ahava preparado para o alor e a magnitudedaquela aolhida.Preedidos por uma �la de autom�oveis e motoiletas, e entre sons de regozijo de tambores ede grandes b�uzios, a srta. Bleth, o sr. Wright e eu, obertos de guirlandas da abe�a aos p�es,dirigimo-nos lentamente de arro at�e �a asa de meu velho pai.Papai abra�ou-me omo se eu regressasse dentre os mortos; longamente nos �tamos, mudos dealegria. Irm~aos e irm~as, tios, tias, primos, dis��pulos e amigos do passado agrupavam-se ao meuredor, todos om os olhos �umidos. Agora transferida aos arquivos da mem�oria, a ena da afetu-osa reuni~ao perdura vividamente, inolvid�avel ao meu ora�~ao. Quanto ao meu enontro om SriYukt�eswar, faltam-me palavras; permitam-me transrever, su�ientemente, a seguinte desri�~ao demeu seret�ario:\Hoje, pleno das mais sublimes expetativas, onduzi Yogananda, em nosso Ford, de Calut�a aSerampore - registrou o sr, Wright em seu di�ario de viagem."Passamos por estabeleimentos omeriais singulares - um destes era o restaurante preferido deYogananda em seu tempo de Fauldade - e �nalmente penetramos numa estreita viela, entre muros.Uma s�ubita volta �a esquerda e eis �a nossa frente o �ashram do mestre, um edif��io de tijolos, em ujoandar superior se destaa uma saada om grade de ferro. Irradiava-se da moradia uma aura desolid~ao tranq�uila.Com grave humildade, atr�as de Yoganândaji, penetrei no p�atio, dentro dos muros do eremit�erio.1Interrompemos nossa viagem nas Prov��nias Centrais, a meio aminho atrav�es do ontinente, para visitar oMah�atma Gandhi em Wardha. Desrevo essa etapa no ap��tulo 44.255



Nossos ora�~oes pulsando aeleradamente, subimos alguns degraus de imento, pisados, sem d�uvida,por in�umeros busadores da verdade. Nossa tens~ao resia agudamente, �a medida que avan��avamos.�A nossa frente, no alto da esada, apareeu sileniosamente o Grande Ser, Swâmi Sri Yukt�eswarji,de p�e, em nobre atitude de s�abio.\Meu ora�~ao, arfando, dilatou-se pelo privil�egio aben�oado de estar em sua sublime presen�a.L�agrimas toldaram meu olhar �avido quando Yoganândaji aiu de joelhos e ofertou, om uma in-lina�~ao de abe�a, as sauda�~oes e o agradeimento de sua alma, toando om a m~ao os p�es do gurue, a seguir, em humilde obediênia, a sua pr�opria testa. Ent~ao se levantou e foi abra�ado, dos doislados do peito, por Sri Yukt�eswarji."\Palavra nenhuma se pronuniou de in��io, mas um sentimento intenso era expresso em mudasfrases da alma. Como seus olhos resplandeiam no alor do enontro! Uma vibra�~ao de ternuraespraiou-se pelo tranq�uilo p�atio e o sol repentinamente se esquivou das nuvens para aresentar umfulgor de gl�oria."\De joelho em terra, diante do mestre, oferei-lhe meu agradeimento e amor indiz��veis; toando-lhe os p�es alejados pelo tempo e pelo servi�o, reebi sua bên�~ao, Levantei-me em seguida e �tei seusbelos olhos profundamente ��ntrospetivos mas radiantes de ventura."\Entramos em sua sala de estar, om um lado inteiro abrindo-se para a saada que avistamos darua. O mestre sentou-se num olh~ao forrado, no h~ao de imento, apoiando o bra�o num velho sof�a,Yoganândaji e eu nos sentamos junto aos p�es do guru, reostados em almofadas or-de-laranja, a �mde tornar mais ômoda a nossa posi�~ao sobre a esteira de palha."\Tentei, sem muito êxito, aptar a essênia da onversa em bengali entre os dois Swâmijis (poisdesobri que eles n~ao usam o inglês quando est~ao juntos, embora o Swâmiji Mah�ar�aj, t��tulo omque tamb�em designam o grande guru, o possa falar, e o fa�a om freq�uênia). Entretanto, perebifailmente a santidade deste Grande Ser, atrav�es de seu bondoso sorriso e de seus olhos intilantes.Em sua onversa, engra�ada ou s�eria, diserne-se rapidamente o ar�ater positivo de suas delara�~oes- a mara de um s�abio - algu�em que sabe, porque onhee Deus. A grande sabedoria, o vigor deprop�ositos e a determina�~ao do mestre s~ao evidentes em ada um de seus atos."\Ele se veste om simpliidade; seu dh�oti e sua amisa, tingidos h�a tempos atr�as om tonalidadeore, apresentam agora um desbotado matiz de laranja. Observando-o, a intervalos, reverentemente,notei sua estatutra grande, atl�etia; seu orpo tornou-se rijo om as provas e os sarif��ios da vidade ren�unia. Seu porte �e majestoso. Caminha om passo nobre, em posi�~ao ereta. Um riso travessoe jovial brota das profundezas de seu peito, saudindo e estremeendo seu orpo inteiro."\Sua fae austera transmite surpreendentemente uma impress~ao de divino poder. O abelo, re-partido ao meio, brano junto �a testa, apresenta mehas de prata e negro, outras de ouro e negro,terminando em an�eis sobre os ombros. Sua barba e bigode, esassos ou ralos, pareem real�ar-lhe ostra�os do rosto. A testa �e em rampa, omo se prourasse os �eus. Seus olhos pretos mostram umhalo de et�ereo azul."\Tem nariz grande, omum, om o qual brina em momentos de' �oio, esfregando-o e revirando-oom os dedos, omo um menino. Em repouso, sua boa �e severa, om um toque sutil de ternura."\Olhando aqui e ali, observei que ertos estragos na sala sugerem o desapego do propriet�ario aoonforto material. As paredes branas da omprida âmara, manhadas pelo tempo, apresentamfaixas de estuque azul desbotado. Em um dos extremos da sala est�a dependurado o �unio retrato deL�ahiri Mah�asaya, ujo ornamento devoional �e uma simples guirlanda. Existe tamb�em uma velhafotogra�a mostrando Yoganândaji, de p�e, na �epoa de sua hegada a Boston, entre outros delegadosao Congresso de Religi~oes."\Reparei na esquisita onuênia do moderno om o antigo. Um enorme andelabro de vidrolapidado aha-se reoberto de teias de aranha, devido ao longo desuso; e na parede est�a preso um256



alend�ario vistoso e moderno. Da sala emana uma fragrânia de paz e de feliidade."\Para al�em da saada, oqueiros se alteiam sobre o eremit�erio, em sileniosa prote�~ao."\O mestre s�o neessita bater palmas; antes mesmo de terminar, �e atendido por algum pequenodis��pulo. Um deles, ummoinho magro, ujo nome �e Prafulla2, tem longos abelos esuros, brilhantesolhos negros e um sorriso elestial; seus olhos intilam quando os antos da boa se erguem, omo sefossem duas estrelas e uma lua resente que surgissem, repentinamente, ao rep�usulo."\O j�ubilo de Swâmi Sri Yukt�eswarji �e obviamente intenso pelo regresso de seu `produto' (e eleparee um tanto urioso aera de mim, o `subproduto'). Contudo, o predom��nio de sabedoria nanatureza deste Grande Ser impede a exterioriza�~ao de seus sentimentos."\Yoganândaji ofereeu-lhe alguns presentes, segundo o ostume quando um dis��pulo volta a seuguru. Mais tarde, nos sentamos para uma refei�~ao simples, mas bem preparada, de arroz e vegetais.Para Sri Yukt�eswarji foi um prazer a minha observânia de ertos ostumes indianos; por exemplo,o de omer om os dedos."\Ap�os v�arias horas de r�apido interâmbio de frases bengalis, e da troa de �alidos sorrisos e felizesolhares, �zemos uma reverênia a seus p�es, dissemos adeus om um prônam3 e partimos para Calut�aom a lembran�a perp�etua de um enontro sagrado. Embora eu esreva prinipalmente sobre minhasimpress~oes externas do mestre, sempre tive onsiênia de sua gl�oria espiritual. Senti o seu poder, esempre hei de reter omigo este sentimento, onsiderando-o minha divina bên�~ao."Da Am�eria, Europa e Palestina, eu trouxera muitos presentes para Sri Yukt�eswar. Ele os reebeu,sorrindo, mas sem oment�arios. Para meu pr�oprio uso, eu omprara na Alemanha uma ombina�~aode guardahuva om bengala. Na �India, resolvi dar a bengala ao Mestre.- Gosto muito mesmo deste presente! - Os olhos de meu guru voltaram-se para os meus, heiosde afetuosa ompreens~ao, ao fazer um oment�ario que fugia aos seus h�abitos. De todos os presentes,era a bengala que ele esolhia para exibir aos visitantes,- Mestre, por favor, permita-me trazer um novo tapete para a sala-de-estar. - Eu perebera que apele de tigre de Sri Yukt�eswar estendia-se sobre um tapete rasgado.- Pode fazê-lo, se lhe agrada. - A voz de meu guru n~ao demonstrava entusiasmo. - Observe, minhapele de tigre �e boa e limpa; sou um monara em meu pequeno reino. Al�em, est�a o vasto mundo,interessado apenas em exterioridades.Quando ele pronuniou estas palavras, senti que os anos voavam para tr�as; mais uma vez eu eraum jovem dis��pulo, puri�ando diariamente no fogo do astigo!Assim que me pude arranar de Serampore para Calut�a, parti om o sr. Wright para Ranh��. Queaolhimento ali, que omovente ova�~ao! L�agrimas inundaram-me os olhos ao abra�ar os professoresaltru��stas que onservaram o estandarte da esola drapejando ao vento, durante minha ausênia dequinze anos. As faes brilhantes e os sorrisos felizes dos alunos internos e externos testemunhavamamplamente o valor de seu uidadoso preparo nas v�arias disiplinas esolares, bem omo de seutreinamento em ioga.Contudo, infelizmente, a institui�~ao de Ranhi passava por terr��veis di�uldades �naneiras. SriManindra Chandra Nundy, o velho maraj�a ujo pal�aio de Kasimbazar se onvertera no edif��ioentral da esola, e que �zera numerosas doa�~oes prinipesas, agora estava morto. Muitas atividadesbene�entes e liberais da esola se enontravam em s�erio perigo por falta de su�iente aux��lio p�ublio.N~ao vivera eu durante anos nos Estados Unidos sem aprender algo de sua sabedoria pr�atia, seuesp��rito intr�epido ante os obst�aulos. Permanei uma semana em Ranhi, lutando om problemas2Prafulla era o jovem que estava em ompanhia do Mestre quando a obra se aproximou (ap��tulo 12).3Literalmente, \sauda�~ao ompleta", da raiz sânsrita nam, saudar ou inlinar-se, e do pre�xo pro, ompletamente.Faz-se a sauda�~ao de pronam prinipalmente diante de monges ou de pessoas mereedoras de respeito.257



r��tios. A seguir vieram as entrevistas em Calut�a om l��deres e eduadores eminentes, uma longaonversa om o jovem maraj�a de Kasimbazar, um apelo �naneiro a meu pai e - viva! - os abaladosalieres da esola de Ranhi ome�aram a se �rmar. Muitos donativos hegaram, de meus estudantesnorte-amerianos, no momento r��tio.Alguns meses ap�os minha hegada �a �India, tive a alegria de ver legalizada a situa�~ao da esolade Ranhi. O sonho de toda a minha vida, de um entro eduaional iogue mantido por doa�~oespermanentes estava realizado. Esta aspira�~ao guiara-me desde o humilde prin��pio em 1917, om umgrupo de sete meninos.A esola, Yogôda Satsanga Brahmah�arya Vidy�al�aya, ministra aulas, ao ar livre, de mat�eriasdos ursos prim�ario e seund�ario. Os estudantes internos e externos tamb�em reebem treinamentovoaional para ertas pro�ss~oes,Os pr�oprios jovens regulamentam muitas de suas atividades atrav�es de omiss~oes autônomas.Muito edo em minha arreira de eduador desobri que os mesmos jovens que se deliiam traves-samente ao lograr um professor, aeitar~ao om alegria as regras disiplinares estabeleidas por seus,pr�oprios olegas. Eu, que nuna fui aluno-modelo, tinha espontânea simpatia por todos os problemase travessuras infantis.Estimulam-se os esportes e jogos; os ampos ressoam om pr�atias de futebol e h�oquei. Estudantesde Ranhi ganham freq�uentemente a ta�a em ompeti�~oes de importânia. Aos jovens ensina-se om�etodo Yogôda de reabasteer os m�usulos om o poder da vontade, dirigindo mentalmente a energiavital a qualquer parte do orpo. Tamb�em aprendem �asanas (posi�~oes) e exer��ios de esgrima e deIathi (bast~ao ou vara). Treinados em soorros de urgênia, os estudantes de Ranh�� prestaram servi�osdignos de louvor, em momentos tr�agios de inunda�~oes ou esassez de v��veres, em sua prov��nia. Osjovens trabalham no jardim e plantam, na horta, os vegetais para o seu pr�oprio onsumo.A instru�~ao em mat�erias do urso prim�ario �e ministrada em hindi �as tribos abor��genes da prov��nia,os Kols, Santals e Mundas. Aulas exlusivamente para meninas s~ao dadas em aldeias pr�oximas.Carater��stia singular de Ranhi �e a iniia�~ao em Kriya Yoga. Os jovens pratiam diariamenteseus exer��ios espirituais, empenham-se em ântios do G��ta e aprendem, pelo preeito e pelo exem-plo, as virtudes da simpliidade, do auto- sar��f ��io, da honra e da verdade. A eles se ensina que omal �e o ausador de infeliidades, e o bem, aquelas a�~oes que resultam em verdadeira feliidade. Omal se ompara ao mel envenenado: tentador, arregando, por�em, a morte.Dominando a inquietude de orpo e mente pelas t�enias de onentra�~ao, atingiram-se resultadosassombrosos: em Ranhi, n~ao �e novidade ver uma atrativa �gurinha, de nove ou dez anos, sentadapor uma hora ou mais, em equil��brio ��ninterrupto, o olhar im�ovel dirigido ao olho espiritual.No pomar existe um templo a Shiva, om uma est�atua do aben�oado mestre L�ahiri Mah�asaya.Diariamente, ora�~oes e aulas sobre as Esrituras oorrem no jardim, �a sombra das mangueiras.Yogôda Sat-sanga Sev�ashram (\Lar de Servi�o") nos terrenos de Ranhi oferee assistênia m�ediae ir�urgia gratuita a muitos milhares de pobres da �India.Ranhi situa-se a 610 m aima do n��vel do mar; seu lima �e ameno e uniforme. O terreno, om�area superior a 100.000 m2 margeando uma grande lagoa que serve ao banho e �a nata�~ao, inlui umdos melhores pomares da �India: 500 �arvores frut��feras - de mangas, tâmaras, goiabas, lehias e jaas.A bibliotea de Ranhi ont�em numerosas revistas e um milhar de volumes em inglês e bengali,doados por oidentais e orientais. H�a uma ole�~ao de todas as Esrituras do mundo. Um museu bemorganizado exibe pedras preiosas e esp�eimes arqueol�ogios, geol�ogios e antropol�ogios - trof�eus,em sua maior parte, trazidos de minhas andan�as pela variada terra do Senhor4.4Um museu no Oidente, om exposi�~ao de objetos semelhantes, oleionados por Paramahansa Yogananda,loaliza-se no Santu�ario do Lago, de SRF, em Pai� Palisades, na Calif�ornia. (Nota de SRF)258



Esolas seund�arias om as mesmas arater��stias de internato e de treinamento em ioga, �liaisde Ranhi, foram abertas e est~ao agora em pleno oresimento. S~ao elas: Yogôda Satsanga Vidyap��th(Esola) para meninos e rapazes em Lakshmanpur, em Bengala, e a Esola Seund�aria e Eremit�erioYSS em Ejmalihak, em Midriapore, Bengala5.Um imponente Yogôda Math (�ashram) em Dakshin�eswar, defronte ao Ganges, foi onsagrado em1938. Situado apenas a alguns quilômetros ao norte de Calut�a, o eremit�erio oferee um porto depaz aos habitantes da idade.O Math em Dakshin�eswar �e o entro diretor da Soiedade Yogôda SatSanga (YSS) e de suasesolas, entros e ashrams em v�arias regi~oes da �India. YSS �lia-se legalmente �a Sede Internaional:Self-Realization Fellowship (SRF) em Los Angeles, na Calif�ornia, Estados Unidos da Am�eria. Asatividades de Yogôda Satsanga Soiety6 inluem a publia�~ao do peri�odio trimestral Yogôda Maga-zine e as remessas quinzenais de Li�~oes YSS-SRF aos estudantes em todas as regi~oes da �India. Estasli�~oes d~ao instru�~ao detalhada sobre os Exer��ios de Tens~ao e Relaxa�~ao, e sobre as T�enias deConentra�~ao e de Medita�~ao. Sua pr�atia �el onstitui o fundamento essenial �a instru�~ao superiorem Kriya Yoga, dada em li�~oes subseq�uentes a estudantes quali�ados.As atividades de YSS, eduaionais, religiosas, humanit�arias, exigem o servi�o e a devo�~ao demuitos professores e trabalhadores. N~ao meniono seus nomes aqui por serem muito numerosos;mas, em meu ora�~ao, ada um tem um niho resplandeente.O sr. Wright fez muitos amigos entre os jovens de Ranhi; vestindo um simples dh�oti, onviveudurante algum tempo om eles. Em Bombaim, Ranhi, Calut�a, Serampore, em todos os lugaresonde esteve, meu seret�ario registrava num di�ario de viagem as suas aventuras, om o talento dadesri�~ao v��vida. Certa noite, �z-lhe uma pergunta:- Dik, qual �e sua impress~ao da �India?5Deste n�uleo original, surgiram muitas institui�~oes eduaionais para ambos os sexos, dirig��das por YogôdaSatsanga Soiety e agora prosperando em diversas loalidades da �India. Seus urr��ulos abrangem mat�erias dourso prim�ario ao olegial. (6)Yogôda deriva de yoga, \uni~ao, harmonia, equil��brio", e de da, \o que onede". Satsanga omp~oe-se de Sat,\verdade" e sanga, \fraternidade ou assoia�~ao".Yogôda �e uma palavra unhada por Paramahansa Yogananda, em 1916, quando desobriu os prin��pios parareabasteer o orpo humano om energia proveniente da fonte �osmia. (Ver ap��tulo 27) Sri Yukt�eswar denominou asua organiza�~ao erem��tia de Sananga (Assoia�~ao om a Verdade); seu dis��pulo Paramahânsaji quis, naturalmente,onservar o termo.Yogôda Satsenga Soiety of India �e uma organiza�~ao n~ao-lurativa, destinada a existir perpetuamente. Sobessa denomina�~ao, Yoganândaji deu status jur��dio a seu trabalho e funda�~oes na �India, atualmente administradasom e�iênia por um Conselho de Diretores. Yogah�arya Swâmi Shymananda �e o seret�ario geral e tesoureiro deYogôda Satsanga Soiety of India. Numerosos pequenos e grandes entros de medita�~ao de YSS est~ao surgindoem diversas partes da �India.No Oidente, para evitar palavras sânsritas, Paramahansa Yogananda deu �e o seret�ario-geral e tesoureiro deYogôda Satsanga Soiety of India. NuSri Daya Mata tem sido a presidente, desde 1955, de SRF e de YSS. (Notade SRF)6Yogôda deriva de yoga, \uni~ao, harmonia, equil��brio", e de da, \o que onede". Satsanga omp~oe-se de Sat,\verdade" e sanga, \fraternidade ou assoia�~ao".Yogôda �e uma palavra unhada por Paramahansa Yogananda, em 1916, quando desobriu os prin��pios parareabasteer o orpo humano om energia proveniente da fonte �osmia. (Ver ap��tulo 27) Sri Yukt�eswar denominou asua organiza�~ao erem��tia de Satsanga (Assoia�~ao om a Verdade); seu dis��pulo Paramahânsaji quis, naturalmente,onservar o termo.Yogôda Satsanga Soiety of India �e uma organiza�~ao n~ao-lurativa, destinada a existir perpetuamente. Sobessa denomina�~ao, Yoganândaji deu status jur��dio a seu trabalho e funda�~oes na �India, atualmente administradasom e�iênia por um Conselho de Diretores. Yogah�arya Swâmi Shymananda �e o seret�ario geral e tesoureiro deYogôda Satsanga Soiety of India. Numerosos pequenos e grandes entros de medita�~ao de YSS est~ao surgindoem diversas partes da �India.No Oidente, para evitar palavras sânsritas, Paramahansa Yogananda deu �e o seret�ario-geral e tesoureiro deYogôda Satsanga Soiety of India. NuSri Daya Mata tem sido a presidente, desde 1955, de SRF e de YSS. (Notade SRF) 259



- De paz - disse ele, pensativo. - Sua aura raial �e de paz.
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Cap��tulo 41�Idolo na �India MeridionalVoê �e o primeiro oidental, Dik, a entrar neste Santu�ario. Muitos outros tentaram fazê-lo, em v~ao.Ao ouvir minhas palavras, o sr. Wright pareeu surpreendido e depois satisfeito. Aab�avamosde sair do belo templo de Chamundi, lias olinas de ujas alturas se ontempla Mysore, na �Indiameridional. Ali hav��amos nos urvado ante os altares de ouro e prata da Deusa Chamundi, divindadepadroeira da fam��lia dos raj�as de Mysore.- Como lembran�a desta honra singular - disse o sr. Wright, embrulhando uidadosamente algumasp�etalas de rosa - sempre onservarei estas p�etalas, aben�oadas pelo saerdote om �agua de rosas.Meu ompanheiro e eu1 pass�avamos o mês de novembro de 1935, omo h�ospedes do Estado deMysore. O herdeiro do Maraj�a, sua Alteza o Yuvar�aja, Sir Sri Kr��shna Narasingharaj Wadiyar,onvidara meu seret�ario e a mim para visitarmos seu reino ulto e progressista.Durante a quinzena anterior, eu falara, na idade de Mysore, a milhares de idad~aos e estudantes,no Audit�orio o�ial, na Esola Universit�aria do Maraj�a e na Fauldade de Mediina; e �zera três on-ferênias p�ublias em Bangalore, na Esola Seund�aria Naional, na Esola Superior e no Audit�orioChetty onde três mil pessoas se reuniram.Se os atentos ouvintes deram r�edito �a imagem vivaz que traei dos Estados Unidos, n~ao o sei;mas os aplausos sempre foram mais sonoros quando falei dos benef��ios m�utuos que derivariam dointerâmbio do que existe de melhor na iviliza�~ao do Oriente e do Oidente.O sr. Wright e eu desans�avamos agora, na paz tropial. Seu di�ario de viagem ont�em o seguinterelato de suas impress~oes de Mysore:\Muitos instantes de arrebatamento tivemos ao ontemplar, quase absortos, a sempre ambiantetela do Pintor Divino, estendida pelo �rmamento, pois somente o pinel de Deus �e apaz de produzirores que vibram om o fresor da vida. Essa juventude de ores se perde quando o homem prouraimit�a-lo om meras tintas, pois o Senhor reorre a um meio mais singelo e e�iente: nem �oleosnem orantes, mas simples raios de luz. Atira Ele um borr~ao de luz aqui, e surgem reexos dovermelho; agita Seu pinel novamente e a or tinge-se gradativamente de alaranjado e ouro; a seguir,impulsiva e penetrantemente, Ele apunhala as nuvens om uma pinelada de p�urpura que deixa umanel ou franja esarlate gotejando da ferida; e assim, Ele ontinua sem pausas, de madrugada e aorep�usulo. o Seu jogo, sempre ambiante, sempre novo, sempre vivo; nenhuma reprodu�~ao, nenhummodelo, nenhum matiz �e sempre o mesmo. A beleza das transforma�~oes do dia para a noite e danoite para o dia, na �India, n~ao tem paralelo em nenhuma outra parte do mundo; o �eu apresenta-se,freq�uentemente, omo se Deus houvesse retirado todas as ores de Sua paleta e as houvesse atirado,num gesto poderoso e aleidos�opio, pelo �rmamento afora."1A srta. Bleth, impossibilitada de aompanhar minha ativa movimenta�~ao om o sr. Wright, permaneeu ommeus parentes em Calut�a. 261



\Devo relatar o esplendor de uma visita, �a luz das primeiras estrelas, �a enorme represa de Krish-naraja Sagar2, a dezenove quilômetros da idade de Mysore. Yoganândaji e eu alugamos uma perua eaompanhados por um moinho, que faria as vezes de ajudante de meânio ou substituto da bateria,partimos por uma suave estrada de terra, exatamente quando o sol se punha, espremido no horizonteomo um tomate maduro."\Nosso trajeto nos levou, passados os infal��veis ampos quadrangulares de arroz, a ruzar umaplanta�~ao de aolhedoras �gueiras de Bengala, entre oqueiros alt��ssimos; a vegeta�~ao era, de todosos lados, t~ao densa quanto uma selva. Chegando ao alto de uma olina, ontemplamos a represa,um imenso lago arti�ial onde se reetiam as estrelas, as palmeiras e o arvoredo de suas margens;irundavam-na belos jardins terraeados e �leiras de lâmpadas el�etrias."\Ao p�e da barragem da represa, vimos um deslumbrante espet�aulo: fontes pareidas a gêiseres,ujas �aguas oloridas reordavam jorros de tintas brilhantes - asatas esplendidamente azuis, ver-melhas, verdes e amarelas; e majestosos elefantes de pedra esguihando �agua. A represa (suas fontesluminosas lembravam-me as da Feira Mundial de Chiago, em 1933), destaa-se, por sua moder-nidade, numa veneranda terra de ampos de arroz e gente simples. Os indianos nos deram umaaolhida t~ao arinhosa que, reeio, ser�a neess�ario mais que o meu poder e veemênia para levarYoganândaji de volta aos Estados Unidos."\Outro raro privil�egio - meu primeiro perurso em elefante. Ontem, o Yuvar�aja nos onvidou, emseu pal�aio de ver~ao, a dar um passeio no dorso de um de seus elefantes, um enorme animal. Subipor uma esadinha que se destina a trepar at�e a howdah, sela em forma de aixa, revestida por umaolhoado de seda; e adiante! aos tranos e barranos, saudido de todo o jeito dentro da aixa,onforme as depress~oes do terreno - exessivamente emoionado para exlama�~oes, ou preoupa�~oes,mas agarrando-me om todas as for�as para onservar a pr�opria vida!"A �India meridional, ria em ru��nas hist�orias e arqueol�ogias, �e uma terra de enanto de�nidoe, ontudo, inde�n��vel. Ao norte de Mysore situa-se Hyderabad, pitoreso altiplano ortado peloaudaloso rio Godavari. Enontram-se ali plan��ies extensas e f�erteis, as belas Montanhas Azuis ouNilgiris, e regi~oes om est�ereis olinas de pedra al�aria ou de granito. Longa e olorida �e a hist�oriade Hyderabad, ome�ando h�a três mil anos sob o dom��nio dos reis Andhra, e ontinuando sob asdinastias hindus at�e 1294 depois de Cristo, quando a regi~ao passou a uma linhagem de governantesmu�ulmanos.A mais empolgante exposi�~ao de arquitetura, esultura e pintura de toda a �India loaliza-se emHyderabad, nas antigas avernas de roha tsulpida, de Ellora e Ajanta. Em Ellora, o Ka��lasa,enorme templo monol��tio, possui �guras entalhadas de deuses, de homens e animais, nas estupendaspropor�~oes de um Miguel ~Angelo. Ajanta �e sede de vinte e ino mosteiros e ino atedrais, todosesavados na pr�opria roha e sustentados por extraordin�arias olunas, em ujos afresos, artistas eesultores imortalizaram seu gênio.Embelezam a idade de Hyderabad a Universidade de Osmânia e a imponente mesquita \MeaMasjid" onde dez mil mu�ulmanos se re�unem para a ora�~ao.O Estado de Mysore, a mais de 900 m aima do n��vel do mar, tem numerosas e densas orestastropiais: morada de elefantes selvagens, Lis~oes, ursos, panteras e tigres. As duas idades prinipais,Bangalore e Mysore, s~ao limpas e atraentes, om muitos parques e jardins p�ublios famosos.A arquitetura e a esultura da �India atingiram sua maior perfei�~ao em Mysore, sob o patro��niodos reis hindus dos s�eulos 11 ao 15. O templo em Belur, uma obra-prima do s�eulo 11, omple-tado durante o governo do rei Vishnuvardharna, �e insuper�avel, em qualquer parte do mundo, peladeliadeza de detalhes e estatu�aria exuberante.2A represa, enorme instala�~ao hidrel�etria, fornee luz �a idade de Mysore e for�a �as f�abrias de seda, sab~oes e �oleode sândalo. 262



Os �editos insritos na roha, enontrados na regi~ao norte de Mysore, datam do s�eulo 3 antes deCristo. Reordam, luminosamente, o rei A�oa3 ujo vasto imp�erio inlu��a a �India, o Afeganist~ao e oBeluquist~ao. Gravados em v�arios dialetos, os \serm~oes na roha" de A�oa testemunham o not�avel��ndie de instru�~ao alan�ado em sua �epoa. O �Edito na Roha ri.' 13 ondena as guerras: \Nadaonsiderem omo verdadeira onquista: s�o a religi~ao o �e." O �Edito na Roha n.o 10 delara que aleg��tima gl�oria do rei depende do progresso moral que ele ajuda seu povo a atingir. O �Edito n.o 11de�ne \a autêntia d�adiva" omo sendo, n~ao os bens, mas o Bem - a difus~ao da verdade. No �Editorei o querido imperador onvida seus s�uditos a disutirem os neg�oios p�ublios om ele \a qualquerbora do dia ou da noite", aresentando que, pelo desempenho �el de seus deveres mon�arquios, eleestava \resgatando a d��vida que tinha para om seus ompanheiros, os homens".A�oa era neto do tem��vel Chandragupta Maurya que destruiu as guarni�~oes militares deixadasna �India por Alexandre, o Grande, e derrotou o ex�erito maedônio invasor he�ado por Seleuoem 305 antes de Cristo. Chandragupta reebeu, ent~ao, em sua orte em PataLputra4 o embaixadorgrego Meg�astenes, que nos deixou desri�~oes da �India feliz e empreendedora de sua �epoa.Em 298 antes de Cristo, o vitorioso Chandragupta entregou as r�edeas do governo da �India a seu�lho. Viajando para o sul do pa��s, Chandragupta passou os �ultimos doze anos de sua vida omoum aseta sem dinheiro, busando a experiênia de Deus numa averna rohosa em Sravanabelagola,hoje um santu�ario de Mysore. A mesma regi~ao ostenta a maior est�atua do mundo, inzelada numimenso seixo rolado, pelos jainas, em 983 depois de Cristo, em honra do s�abio Gomat�eswara.Relatos interessantes foram minuiosamente registrados pelos historiadores, gregos e outros, queaompanharam Alexandre em sua expedi�~ao �a �India ou seguiram-no depois. As narrativas de Arriano,Deodoro, Plutaro e do ge�ografo Estrab~ao, traduzidas ao inglês pelo dr. J. W. MGrindle5, lan�aramum raio de luz na hist�oria antiga ela �India. O aspeto mais admir�avel da fraassada invas~ao deAlexandre foi o profundo interesse que ele demonstrou pela �loso�a hindu e pelos iogues e santos,enontrados intermitentemente, uja ompanhia ele busava om ansiedade. Pouo depois de hegaro guerreiro oidental a Taxila, na regi~ao norte da �India, enviou Onesikritos, dis��pulo Ja esolahelênia de Di�ogenes, �a proura de um grande sanny�asi de Taxila, Dandamis.- Salve, �o mestre dos brâmanes! - disse Onesikr��tos, depois de enontrar Dandamis em seu retirona oresta. - O �lho de Deus, do poderoso Zeus, Alexandre, soberano senhor de todos os homens,soliita a sua presen�a. Se onsentir, ele o reompensar�a om grandes d�adivas; se reusar, ele lheortar�a a abe�a!O iogue reebeu om toda alma este onvite absolutamente ompuls�orio e \n~ao fez mais queerguer a abe�a de seu leito de folhas".- Eu tamb�em sou �lho de Zeus, se Alexandre o �e - omentou ele. - Nada quero do que pertenea Alexandre, pois estou ontente om o que tenho, enquanto observo que ele vagueia, errante omseus homens, atrav�es de mares e terras, sem nenhum proveito, e nuna p~oe �m �as suas andan�as.\V�a e diga a Alexandre que Deus, o Supremo Rei, jamais �e o Autor de erros insolentes, mas oCriador da luz, da paz, da vida, da �agua, do orpo humano, das almas; Ele reebe todos os homens3O imperador A�oa erigiu 84.000 stupas (santu�arios) em v�arias partes da �India. Subsistem 14 �editos insritosem roha e 10 olunas de pedra. Ele provideniou a onstru�~ao de muitos reservat�orios, diques e anais de irriga�~ao;de estradas prinipais e seund�arias, sombreadas por �arvores e pontilhadas de albergues para viajantes; de jardinsbotânios para �ns mediinais; e de hospitais para homens e animais.4A idade de \Pataliputra" (a moderna Patria) tem uma hist�oria fasinante. O Senhor Buda visitou o lugar nos�eulo 6 antes de Cristo, quando era apenas uma fortaleza sem importânia. Ele fez uma profeia: \Enquanto o povoariano auir a esta regi~ao, enquanto os meradores viajarem, Pataliputra se tornar�a para eles a idade prinipal, umentro para o interâmbio de todas as esp�eies de meradorias." (Mahaparinirbana Sutra). Dois s�eulos maistarde, Pataliputra tornou-se a apital do vasto imp�erio de Chandragupta Maurya. Seu neto A�oa levou a metr�opolea uma prosperidade e esplendor ainda maiores.5Seis volumes sobre �India Antiga (publiados em Calut�a em 1897 e reeditados em 1927 pela editora Chukervertty,Chatterjee e Co.) 263



quando a morte os libera e n~ao est�a sujeito, em absoluto, �a doen�a fatal, Uniamente Ele �e o Deusde minhas homenagens, que abomina o assass��nio e n~ao inita guerras."\Alexandre n~ao �e nenhum deus, uma vez que dever�a provar o gosto da morte - ontinuou o s�abio,om tranq�uilo desd�em. - Como pode algu�em omo ele ser o senhor do mundo, quando ainda n~aoonseguiu se instalar no trono do dom��nio interno do universo? Nem entrou vivo ainda na regi~aodos mortos, nem mesmo onhee o perurso do sol sobre vastas na�~oes da Terra. Muitas nem sequerouviram o seu nome!"Ap�os este astigo - sem d�uvida, o mais �austio dos que investiram ontra os ouvidos do \Senhordo Mundo" - o s�abio aresentou itoniamente: - Se os dom��nios atuais de Alexandre n~ao s~ao bastanteespa�osos para os seus desejos, que ele atravesse o Ganges; ali enontrar�a um pa��s apaz de sustentartodos os seus homens346.\As d�adivas que Alexandre promete s~ao in�uteis para mim - ontinuou Dandamis. - O que euapreio e tem real valor s~ao �arvores, que onstituem meu abrigo; plantas vi�osas que me forneemo alimente, di�ario; je �agua que me saia a sede. Bens aumulados om preoupa�~ao e ansiedadetendem a revelar-se ruinosos �aqueles que os ajuntaram, produzindo somente a tristeza e a vergonhaque aigem tantos homens n~ao iluminados."\Quanto a mim, deito-me sobre folhas na selva, e nada possuindo para guardar, feho os olhos emsono tranq�uilo; ao passo que, se tivesse algo de valor para o mundo, esse peso me tiraria o sono. Aterra me fornee tudo o que preiso, semelhante �a m~ae que amamenta o �lho. Vou aonde quero, n~aoonerado por uidados materiais."\Se Alexandre me ortar a abe�a, n~ao poder�a tamb�em destruir minha alma. Minha abe�a,ent~ao sileniosa, e meu orpo, omo um traje rasgado, permaneer~ao na terra, donde seus elementosqu��mios foram extra��dos. Eu, ent~ao, vindo a ser Esp��rito, subirei a Deus. A todos n�os Ele enlau-surou na arne, e nos oloou na Terra para veri�ar se, aqui em baixo, viver��amos em obediêniaaos Seus mandamentos; e Ele nos exigir�a, ao partirmos daqui, a presta�~ao de ontas de nossas vidas.Ele �e o juiz de todo o mal pratiado; os queixumes do oprimido ordenam a puni�~ao do opressor.- Deixe que Alexandre aterrorize om amea�as os homens que ambiionam riquezas e temem amorte. Contra os brâmanes, suas armas s~ao inofensivas; n�os nem amamos o ouro nem reeamos amorte. V�a, pois, e diga a Alexandre isto: - Dandamis n~ao preisa das suas ninharias e por isso n~aoir�a; e se Alexandre quer alguma oisa de Dandamis, que venha ele mesmo at�e aqui."Onesikritos transmitiu devidamente a mensagem; Alexandre ouviu-a om aten�~ao onentrada e\sentiu, mais forte que nuna, o desejo de ver Dandamis; reonheendo neste, apesar de velho e nu,algu�em que lhe era superior, �unio antagonista inven��vel do onquistador de numerosas na�~oes."Alexandre onvidou, para virem a Taxila, v�arios asetas brâmanes, famosos por sua habilidadeem responder a quest~oes �los�o�as om sabedoria de or�aulo. Plutaro d�a uma rela�~ao dessas esa-ramu�as verbais; o pr�oprio Alexandre formulou todas as perguntas.346 Nem Alexandre, nem qualquer de seus hefes militares, jamais ruzou o Gan-ges. Enontrando deidida resistênia a noroeste, o ex�erito maedônio amotinou-se,reusando-se a ir mais longe. Alexandre foi obrigado a renuniar �a �India. Prourouonquistas posteriores na P�ersia.- Quem s~ao mais numerosos, os vivos ou os mortos?- Os vivos, pois os mortos n~ao existem.- Quem d�a nasimento aos maiores animais, o mar ou a terra?- A terra, pois o mar �e somente uma parte dela.- Qual �e a mais inteligente das feras? 264



- Aquela que o homem ainda n~ao onhee. (O homem teme o desonheido).- O que existiu primeiro, o dia ou a noite?- O dia, surgindo um dia antes. - Esta resposta fez que Alexandre tra��sse a sua surpresa; o brâmanearesentou: - Perguntas imposs��veis exigem respostas imposs��veis.- Qual o melhor modo de um homem se fazer amado?- Um homem ser�a amado se, de posse de um grande poder, n~ao se �zer temido.- Como pode um homem tornar-se um deus?6- Fazendo o que �e imposs��vel que um homem fa�a.- Que �e mais forte, a vida ou a morte?- A vida porque arrega tantos males.Alexandre onseguiu levar da �India, omo seu instrutor, um verdadeiro iogue. Este homemera Kalyana (Swâmi Sphines), hamado \Kalanos" pelos gregos, O s�abio aompanhou Alexandre�a P�ersia. Em dia previamente determinado, em Susa, na P�ers��a, Kalanos desfez-se de seu velhoorpo, subindo a uma pira f�unebre, �a vista de todo o ex�erito maedônio. Os historiadores reor-dam o assombro dos soldados ao observarem que o iogue n~ao temia a dor nem a morte; nem umas�o vez ele se moveu de sua posi�~ao, enquanto era onsumido pelas hamas. Antes de partir paraa rema�~ao, Kalanos abra�ara muitos de seus ompanheiros mais ��ntimos, mas abstivera-se de daradeus a Alexandre, a quem o santo hindu disse simplesmente:- Vê-lo-ei mais tarde, em Babilônia.Alexandre deixou a P�ersia e, um ano mais tarde, morreu em Babilônia. A profeia do guru indianofora uma delara�~ao de eterna presen�a, de que ele estaria om Alexandre na vida e na morte.Os historiadores gregos nos deixaram muitas desri�~oes, v��vidas e inspiradoras, da soiedade hindu.A lei hindu, diz-nos Arriano, protege o povo e \ordena que nem um s�o dos habitantes, sob quaisquerirunstânias, seja esravo; mas que, gozando eles pr�oprios de liberdade, respeitem a dos outros,onedendo-lhes igual direito"7.\Os hindus" - prossegue outro texto - \nem emprestam dinheiro a juros, nem sabem omo pedi-loemprestado. �E ontr�ario aos usos estabeleidos que um hindu pratique uma fraude ou dela sejav��tima; por isso, eles nem fazem ontratos nem exigem �adores". A ura, segundo nos informam,era obtida por meios simples e naturais. \Efetuam-se uras mais pelo regime alimentar met�odioque pelo uso de mediamentos. Os rem�edios mais apreiados s~ao ung�uentos e emplastros. Todos osoutros s~ao onsiderados perniiosos". A obriga�~ao de servir na guerra restringia-se aos X�atrias, astamilitar. \Nem mesmo um inimigo, ao deparar om um lavrador trabalhando em seu ampo, lhe fariaqualquer mal; pois os homens da lasse agr��ola s~ao onsiderados benfeitores p�ublios e protegidosontra qualquer dano. A terra, assim garantida ontra as devasta�~oes e a pilhagem, e produzindoabundantes olheitas, fornee aos habitantes os reursos para tornar agrad�avel a vida".Os santu�arios, ubiquos em Mysore, lembram onstantemente muitos grandes santos da �Indiameridional. Um destes mestres, Thayumanavatar, deixou-nos o seguinte poema que �e um desa�o:- \Voê pode ontrolar um elefante enlouqueido; pode fehar a boa do urso e do tigre; avalgarum le~ao e brinar om uma serpente; Por meio da alquimia, ganhar o seu sustento; pode vagar6Por esta pergunta, podemos supor que o \Filho de Zeus" duvidou, naquela oportunidade, de que j�a tivessealan�ado a perfei�~ao.7Todos os observadores gregos omentam a ausênia de esravid~ao na �India, em ontraste om a estrutura dasoiedade helênia. �India Criadora, pelo prof. Beny Kumar Sankar, d�a uma vis~ao global das realiza�~oes da �Indiaantiga e moderna, e dos valores que a distinguem em eonomia, pol��tia, literatura, arte e �loso�a soial (editoresMotilal Banarsi Dass, de Lahore, 1937). Outro volume reomendado �e Cultura Hindu atrav�es dos tempos, porS. V. Venkat�eswara (editores Lorigmans, Green e Co., de Nova York).265



in�ognito pelo universo; dos deuses, fazer vassalos; onservar-se eternamente jovem; pode aminharsobre a �agua e viver no fogo; mas �e melhor governar sua mente, �e muito mais dif��il."No belo e feundo Estado de Travanore, no extremo sul da �India, onde o tr�afego se faz em rios eanais, o maraj�a umpre todos os anos o ompromisso heredit�ario de expiar os peados oriundos daanexa�~ao �a m~ao armada, em tempos idos, de v�arios pequeninos estados ao de Travanore. Durante 56dias anualmente, o maraj�a visita o templo, três vezes por dia, para ouvir hinos e reitat��vos v�edios;a erimônia de expia�~ao termina om o lakshadipam ou a ilumina�~ao do templo por em mil luzes.A Presidênia8 de Madras, na osta sudeste da �India, apresenta a plana e ampla idade de Madras,ingida pelo mar, e Conjeeveram, a Cidade de Ouro, apital da dinastia Pallava ujos reis governaramdurante os primeiros s�eulos da era rist~a. Na moderna Presidênia de Madras, os ideais de n~ao-violênia do Mah�atma Gandhi �zeram grande progresso; os \gorros de Gandhi", que se distinguempor sua branura, s~ao vistos em toda parte. No sul, em geral, o Mah�atma efetuou muitas altera�~oeselesi�astias importantes para os \into�aveis" e tamb�em reformas no sistema de astas.Em sua origem, o sistema de astas, formulado pelo grande legislador Manu, era admir�avel. Eleperebeu laramente que os homens se distinguem pela evolu�~ao natural em quatro grandes lasses:os apazes de prestar servi�os �a soiedade atrav�es de seu trabalho bra�al ou manual (Sudras); osque servem atrav�es de raio��nio e per��ia, em agriultura, om�erio, interâmbio e neg�oios em geral(Vaiias); os que possuem talento administrativo, exeutivo e defensivo - governantes e guerreiros(X�atrias); os de natureza ontemplativa, espiritualmente inspirados e inspiradores (Bramins). De-lara o Mah�abh�arata: \Nem nasimento, nem saramentos, nem estudo, nem antepassados podemdeterminar se algu�em naseu duas vezes (isto �e, naseu Bramin). Somente o determinam ar�ater eonduta"9. Manu ensinou que os membros de uma soiedade mereem respeito na medida de suasabedoria, virtude, idade, parenteso ou, por �ultimo, riqueza. Homens rios na �India v�edia eramsempre desprezados se fossem avarentos ou ontr�arios �as obras de aridade. Aos homens de grandefortuna, mas destitu��dos de generosidade, reservava-se uma posi�~ao soial inferior.S�erios abusos surgiram quando o sistema de astas se ristalizou, atrav�es dos s�eulos, onvertendo-se num abresto heredit�ario. A �India, na�~ao soberana desde 1947, progride, om vagar mas omseguran�a, na restaura�~ao dos antigos valores de asta, baseados uniamente na quali�a�~ao naturale n~ao no nasimento. Toda na�~ao na Terra luta om arma de injusti�as soiais que lhe �e partiular eque deve esgotar honrosamente. A �India, om seu esp��rito invulner�avel e vers�atil, enfrenta dignamentea sua tarefa de reformar as astas.8\Presidênia" era uma divis~ao territorial da �India Britânia.9\A inlus~ao numa destas quatro astas dependia, primitivamente, n~ao do nasimento, mas das apaidades inatasdo homem, demonstradas pelo objetivo que ele prourasse alan�ar na vida" - diz-nos um artigo de EestWest, dejaneiro de 1935. \Este objetivo poderia ser: 1. kama, desejo, atividade relaionada om a vida dos sentidos (est�agiode sudra); 2. artha, ganho, satisfa�~ao pelo dom��nio dos desejos (est�agio de vaiia); 3. dharma, autodisipl��na, a vidade responsabilidade e de a�~ao orreta (est�agio de x�atria); 4. moksha, libera�~ao, a vida de espiritualidade e de ensinoreligioso (est�agio de bramin). Estas quatro astas prestam servi�o �a humanidade empregando: 1. o orpo; 2. a mente;3. a for�a de vontade; 4. o Esp��rito. Estes quatro est�agios têm seus orrespondentes nas eternas gunas ou qualidadesda natureza, tamas, rejas e sattva: obstru�~ao, atividade e expans~ao; ou, mat�eria, energia e inteligênia. Cada umadas quatro astas apresenta a seguinte orrela�~ao om as gunas: 1. tamas (ignorânia); 2. tamas-rajas (misto deignorânia e atividade); 3. rajas-sattva (misto de atividade orreta e ilumina�~ao); 4. sattva (ilumina�~ao). Dessemodo, a natureza de ada homem de�ne a asta a que ele pertene, pela predominânia nele de umo, s�o guna ou damistura de duas. Sem d�uvida, ada homem possui todas as três gunas em propor�~oes variadas. O guru ser�a apaz dedeterminar om aerto a asta ou o status evolutivo de um homem."\Em erta medida, todas as ra�as e na�~oes obedeem na pr�atia, sen~ao em teoria, aos aspetos de asta. Onde h�agrande lien�a, ou suposta liberdade, partiularmente no aso de uni~ao onsangu��nea entre os extremos das astasnaturais, a ra�a degenera e extingue-se. O Purana Samhita ompara os �lhos de tais uni~oes aos h��bridos est�ereis, porexemplo, �a mula que �e inapaz de propagar sua pr�opria esp�eie. As esp�eies arti�iais s~ao �nalmente exterminadas. AHist�oria oferee provas abundantes de numerosas grandes ra�as que n~ao têm mais um s�o representante vivo. Areditamos pensadores mais profundos que o sistema de astas da �India �e um freio ou preventivo ontra a libertinagem, poispreservou a pureza da ra�a e permitiu-lhe so. breviver �as viissitudes durante milênios, enquanto muitas outras ra�asantigas desapareeram ompletamente". 266



T~ao fasinante �e a �India meridional que o sr. Wright e eu ansi�avamos prolongar nosso id��lio. Maso tempo, em sua rudeza imemorial, n~ao teve a ortesia de dilatar nossa permanênia ali. Fui inlu��doentre os que falariam na sess~ao �nal do Congresso Filos�o�o Indiano, na Universidade de Calut�a.Ao t�ermino de minha visita a Mysore, tive o prazer de onversar om Sri C. V. Raman, presidenteda Aademia Hindu de Ciênias. Este brilhante f��sio indiano reebeu o Prêmio Nobel em 1930, porsua importante desoberta do \Efeito Raman" na difus~ao da luz.Com um gesto de adeus relutante �a multid~ao de dis��pulos e amigos em Madras, o sr. Wrighte eu empreendemos a partida. Em aminho, detiverno-nos num pequeno santu�ario onsagrado �amem�oria de Sad�asiva Brâhman10, uja vida deorreu no s�eulo 18, repleta de milagres. Um outro, emaior santu�ario a Sad�asiva, erigido pelo Raj�a de Pudukkottai, em Nerur, �e um lugar de peregrina�~aoque testemunhou muitas uras divinas. Suessivos governantes de Pudukkottai vêm onservando,omo tesouro sarossanto, as instru�~oes religiosas que Sad�asiva esreveu em 1750, para orienta�~ao dopr��nipe reinante.Muitas e estranhas hist�orias sobre Sad�asiva, um mestre querido e ompletamente iluminado,ainda s~ao ontadas pelos habitantes das aldeias da �India meridional. Certo dia, viram Sad�asiva,em sam�adhi, �a margem do rio Kaveri, ser arrastado por uma enhente repentina. Semanas depois,desobriram-no enterrado profundamente sob espessa amada de lodo, perto de Kodumudi no distritode Coimbatore. Quando as p�as dos habitantes da aldeia lhe golpearam o orpo, o santo ergueu-se eafastou-se, l�epido.Sad�asiva tornou-se um m�uni (santo silenioso) depois de seu guru o ter repreendido por derrotarategoriamente, em disuss~ao dial�etia, um erudito em Vedanta, mais idoso. - Quando um jovemomo voê aprender�a a refrear a l��ngua? - omentara o guru.- A partir deste momento, om sua bên�~ao.O guru. de Sad�asiva foi Swâmi Pararnasivendra Sar�aswat��, autor de Daharav��dya Prakasika eum profundo omentarista do Uttara G��ta. Certos homens mundanos, ofendidos porque Sad�asiva,inebriado om Deus, era visto freq�uentemente a dan�ar \sem deoro" nas ruas, levaram suas queixasao erudito guru: - Senhor - delararam elesSad�asiva n~ao passa de um louo.Mas Paramasivendra, sorrindo alegremente, exlamou: - Oh, se ao menos os outros tivessem amesma louura!Manifesta�~oes numerosas, estranhas e belas, da M~ao Interveniente, assinalaram a vida de Sad�asiva.Muita injusti�a aparente existe neste inundo; mas os devotos de Deus d~ao testemunho dos in�umerosasos em que Sua justi�a foi imediata. Uma noite, Sad�asiva, em sam�adhi, parou junto ao eleirode um rio hefe de fam��lia. Três riados, de sentinela ontra os ladr~oes, ergueram suas varas paragolpear o santo. Seus bra�os, por�em, �aram imobilizados. Como est�atuas, os bra�os para ima' otrio permaneeu ompondo um exepional quadro-vivo, at�e a partida de Sad�asiva, pela madrugada.Em outra oasi~ao, o grande mestre foi rudemente for�ado a partiipar de um servi�o, por umapataz que por ali passava e ujos trabalhadores arregavam ombust��vel. O santo silenioso trans-portou humildemente a sua arga at�e o lugar de destino e ali a depositou, em ima de uma enormepira. A arga inteira de ombust��vel inendiou-se imediatamente.Sad�asiva, omo Trailanga Swâmi, n~ao usava roupa. Certa manh~a, nu e absorto, penetrou na tendade um hefe tribal mu�ulmano. Duas mulheres gritaram alarmadas; o guerreiro, om um selvagemgolpe de espada, deepou o bra�o de Sad�asiva. O mestre foi-se embora, omo se nada houvesse10Seu t��tulo formal era Swâmi Sri Sadasivendra Sar�aswati, usado ao esrevei seus livros (oment�arios aos YogaSutras de Patânjali e aos Brahma Sutras). Fil�osofos modernos da �India têm por ele o maior respeito.O �ultimo Shânkarah�arya do mosteiro Sringeri, em Mysore, Sua Santidade Sri Chandrasekhara Swaminah Bh�arati,esreveu uma inspiradora Ode dediada a Sad�asiva. 267



aonteido. Tomado de pânio e remorso, o mu�ulmano apanhou do solo o bra�o e seguiu Sad�asiva.O iogue, almamente, inseriu seu bra�o no oto sangrento. Quando o hefe da tribo implorou,hum��limo, alguma instru�~ao espiritual, Sad�asiva esreveu om o dedo na areia:\N~ao fa�a o que quer e ent~ao poder�a fazer o que preferir".O mu�ulmano viu-se elevado a um estado mental mais puro e ompreendeu que esse onselhoparadoxal signi�ava \atrav�es do dom��nio do ego ganha-se a liberdade da alma", T~ao grande foi oimpato espiritual daquelas pouas palavras que o guerreiro se tornou um dis��pulo digno de Sad�asiva;seus onheidos anteriores n~ao mais o reonheeram.As rian�as da aldeia expressaram, erta vez diante de Sad�asiva, o desejo de assistir a um festivalreligioso em Madura, a 240 quilômetros de distânia. O iogue fez um gesto aos pequenos para quetoassem o seu orpo. Instantaneamente, o grupo inteiro foi transportado a Madura. As rian�asperambularam, felizes, entre milhares de peregrinos, Dentro de pouas horas, o iogue trouxe paraasa os seus pequenos volumes, usando o mesmo simples meio de transporte. Os pais assombradosouviram as v��vidas narrativas sobre a proiss~ao de imagens em Madura e notaram que as rian�astraziam paotes de does arater��stios daquela idade.Um jovenzinho inr�edulo zombou do santo e da hist�oria. Por oasi~ao do festival religioso sub-seq�uente, realizado em Srirangam, o moinho aerou-se de Sad�asiva:- Mestre - disse ele, esarneendo - por que n~ao me leva ao festival em Srirangam, omo levou asoutras rian�as a Madura?Sad�asiva aquieseu; o jovenzinho enontrou-se imediatamente entre a multid~ao da distante idade.Mas - ai! - quando o adolesente quis regressar, onde estava o santo? O fatigado rapazinho voltou aseu lar pelo m�etodo prosaio da loomo�~ao a p�e.Antes de deixarmos a �India meridional, o sr. Wright e eu �zemos uma peregrina�~ao �a olina sagradade Arunahala, perto de Tiruvannainalai, para nos enontrarmos om Sri Ramana Maharishi. Emseu ashram, o s�abio nos aolheu afetuosamente, e assinalou, om o dedo, uma pilha de revistas East-West. Durante as horas que passamos om o Maharishi e seus dis��pulos, ele permaneeu silenioso,sua fae amena irradiando amor e sabedoria divinos.Para ajudar a sofredora humanidade a reonquistar seu esqueido estado de Perfei�~ao, Sri Ramanaensina a formular, sem pausas, esta pergunta { \Quem sou eu?" - indisutivelmente, a GrandeInterroga�~ao. Rejeitando om rigor todos os outros pensamentos, o devoto edo desobre que est�ase aprofundando ada vez mais em seu verdadeiro Ser, e deixam de surgir os desvios e perplexidadesde outras reex~oes. O iluminado s�abio da �India meridional esreveu:\Dualidades e trindades em algo est~ao dependuradas;sem suporte �e que nuna apareem:enontre em que se agarram, elas se soltam e tombam.Existe a Verdade. Quem a vê, nuna titubeia"
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Cap��tulo 42�Ultimos dias om meu GuruG�uruji, que alegria enontr�a-lo sozinho esta manh~a! - Eu aabara de hegar ao eremit�erio de Se-rampore, arregando uma oferenda arom�atia de frutas e rosas. Sri Yukt�eswar �tou-me om olharsuave.- Que pergunta quer me fazer? - O Mestre relaneou os olhos pela sala omo se prourasse poronde fugir.- G�uruji, vim para a sua ompanhia quando eu era um jovenzinho de esola seund�aria; agora souum homem feito, j�a om um ou dois �os de abelo brano. Embora o senhor me tivesse umuladode sileniosa afei�~ao desde o primeiro instante at�e o presente, j�a pensou que s�o uma vez, no dia denosso enontro, disse \eu te amo"? - Enarei-o, supliante.O Mestre abaixou os olhos: - Yogananda, �e neess�ario que eu traga o g�elido reino da linguagemsentimentos ardentes, guardados melhor na mudez do ora�~ao?- G�uruji, sei que me ama, mas meus ouvidos mortais querem ansiosamente a on�ss~ao desse amor.- Fa�a-se a sua vontade. Durante minha vida de asado, muitas vezes desejei vivamente ter um�lho para edu�a-lo na senda iogue. Quando voê hegou, por�em, �quei satisfeito; em voê, enontreimeu �lho. - Duas l�agrimas l��mpidas marejavam dos olhos de Sri Yukt�eswar.Yogananda, eu o amo, sempre.- Sua resposta �e meu passaporte para o �eu. - Senti que, de ima de meu ora�~ao, se retiravaum peso, dissolvido para sempre em suas palavras. Apesar de saber que ele n~ao era emotivo, masreservado em seus sentimentos, eu ismava sobre o signi�ado de seu silênio. �As vezes, reeava terfraassado, talvez n~ao lhe tivesse dado ompleta satisfa�~ao. Era ele de natureza estranha, jamaissendo poss��vel onheê-lo inteiramente; natureza profunda e sileniosa, insond�avel para o mundoexterior, ujos valores, h�a muito tempo, ele transendera.Alguns dias depois, falei a um grande p�ublio no Albert Hall, em Calut�a. Sri Yukt�eswar onsentiuem sentar-se no estrado do onferenista, om o Maraj�a de Santosh e o Prefeito de Calut�a. O Mestren~ao fez qualquer oment�ario ao meu disurso; durante este, por�em, �tei-o de vez em quando e ele mepareeu satisfeito.A seguir, �z uma palestra aos ex-alunos da Fauldade de Serampore. Ao enarar meus velhosolegas e ao verem eles o seu \Monge aluinado", l�agrimas de alegria brotaram, sem nenhuma vergo-nha1. Meu eloq�uente professor de �loso�a, o dr. Ghoshal, adiantou-se para me umprimentar; todosos nossos antigos desentendimentos j�a o Tempo, o alquimista, dissolvera.1O dr. C.E., Abraham, diretor da Fauldade de Serampore, em arta dirigida a SRF, ap�os o mahasam�adhi deParamahânsaji, disse: \Sei que Sua Santidade tinha um grande amor pela Fauldade de Serampore; e a Bolsa deEstudos \Yogananda" permaneer�a omo um tributo adequado �a sua mem�oria e a esse amor" (Nota de SRF).269



Celebrou-se o Festival do Solst��io de Inverno, em �ns de dezembro, no eremit�erio de Serampore.Como sempre, reuniram-se os dis��pulos de Sri Yukt�eswar, vindos de pequena e de grande distânia.Senk��rtans devoionais; solos pela voz, doe omo o n�etar, de Kristoda; um banquete servido porjovens dis��pulos; o disurso profundo e omovente do Mestre no p�atio repleto do �ashram sob asestrelas - quantas reorda�~oes! Alegres festivais de tempos idos! Naquela noite, entretanto, ia haveralgo de novo.- Yogananda, por favor, fale �a assembl�eia, em inglês - Os olhos do Mestre pisavam, brilhantes,ao me fazer este pedido duplamente inomum; estaria ele pensando na situa�~ao de apuro em queme vi no navio, antes de minha primeira palestra em inglês? Contei a hist�oria a meus ouvintes eondis��pulos, terminando om um fervoroso tributo a meu guru.- Ele me guiou infalivelmente, n~ao s�o no transatlântio - onlu�� - mas todos os dias, durante meusquinze anos no vasto e hospitaleiro territ�orio da Am�eria.Depois de partirem os h�ospedes, Sr�� Yukt�eswar hamou-me ao mesmo dormit�orio onde (uma s�ovez, ap�os um festival semelhante) ele me permitira dormir em sua ama. Naquela noite, meu guruestava sentado ali, tranq�uilamente, om um semi��rulo de dis��pulos a seus p�es.- Yogananda, voê vai partir agora para Calut�a? Por favor, volte aqui amanh~a. Tenho algo adizer-lhe.Na tarde seguinte, om pouas e singelas palavras de bên�~ao, Sri Yukt�eswar onferiu-me o t��tulomon�astio de Paramahansa2.- Este t��tulo substitui formalmente o seu anterior de Switni disse ele, enquanto eu me ajoelhava �asua frente. Com um sorriso, pense nos esfor�os que teriam de fazer meus estudantes oidentais parapronuniar Paramahânsaji3.- Agora minha tarefa na Terra terminou; voê deve ontinu�a-la. O Mestre expressou-se mansa-mente, om sossego e bondade no olhar. Meu ora�~ao palpitava de medo.- Por favor, envie algu�em para responsabilizar-se pelo �ashram de Puri4 - ontinuou Sri Yukt�eswar.- Deixo tudo em suas m~aos. Voê poder�a, om suesso, guiar o baro de sua vida e o da organiza�~aoas praias da Divindade.Em l�agrimas, eu abra�ava seus p�es; ele se ergueu e me aben�oou om amor.No dia seguinte, hamei de Ranhi um devoto, Swâmi Sebanarida, e mandei-o a Puri pararesponsabilizar-se pelo eremit�erio. Mais tarde, meu guru disutiu omigo os detalhes legais paradoar seus bens; ele queria muito impedir um poss��vel lit��gio entre os parentes, ap�os a sua morte,quanto �a posse de seus dois eremit�erios e de outras propriedades que ele desejava fossem transferidaspor esritura, exlusivamente para �ns aritativos.- O Mestre tornou providênias reentemente para visitar Kidderpore, mas aabou por n~ao ir. -Amulaya Bab�u, um ondis��pulo, fez-me esta observa�~ao, uma tarde; experimentei um arrepio geladode premoni�~ao. �As minhas insistentes perguntas, Sr�� Yukt�eswar apenas respondeu: - Nuna mais ireia Kidderpore. - Por um momento, ele estremeeu omo rian�a assustada.(\Apego �a residênia orp�orea, oriundo de sua pr�opria natureza5, existe em grau m��nimo at�e nos2Literalmente, parama, o mais alto; hansa, isne, O isne brano �e representado mitologiamente omo ve��ulo oumontaria de Brahma, o Criador. Dizse que o hansa sagrado tem o poder de extrair, de uma mistura de �agua e leite,somente o leite; �e um s��mbolo de disernimento espiritual.Abari-sa ou �ansa (pronunia-se h�ong-s�o) signi�a literalmente \Eu sou Ele". Estas potentes palavras sânsritastêm rela�~ao vibrat�oria om o alento inspirado e expirado. Assim, om sua pr�opria respira�~ao, o homem a�rmainonsientemente a verdade de seu ser: Eu sou Ele!3Em geral, ontornavam a di�uldade, hamando-me de sir (senhor).4Sri Yukt�eswar Vidyapith, esola para meninos, funiona atualmente no �ashram de Puri. Reuni~oes de s�adhuse eruditos na Esrituras oorrem ali periodiamente.5Isto �e, oriundo de ra��zes imemoriais, de anteriores experiênias de morte. Esta passagem enontra-se nos Yoga270



grandes santos" esreveu Patânjali. Em alguns dos disursos de meu guru sobre a morte ' ele sehabituara a aresentar: \. . . assim omo um p�assaro, h�a longo tempo habituado �a gaiola, hesita emabandon�a-la, quando a porta se abre".)- G�uruji - supliquei-lhe, solu�ando - n~ao me diga isso! Nuna pronunie estas palavras diante demim!O rosto de Sri Yukt�eswar abrandou-me, om um sorriso apaziguante. Embora estivesse pr�oximoa seu 81.' anivers�ario, ele demonstrava sa�ude e vigor.Dia ap�os dia, banhando-me na luz solar de seu amor, inexpresso mas agudamente sentido, afasteide meu pensamento as v�arias insinua�~oes que ele �zera, relativas ao iminente abandono do seu orpo.- Senhor, a Kumbha Mela re�une-se este mês em Allahabad. Apontei ao Mestre as datas da melanum almanaque bengali6.- Voê quer realmente ir?Sem pereber que Sri Yukt�eswar relutava em aeitar o meu afastamento, prossegui: - O senhor viu,uma vez, a aben�oada �gura de B�abaj�� em uma kumbha de Allababad, Talvez, nesta oportunidade,eu tenha a sorte de vê-lo.- N~ao reio que o enontrar�a ali. - Meu guru, ent~ao, sileniou, n~ao desejando ontrariar meusplanos.Quando parti para Allababad no dia seguinte, om um pequeno grupo, o Mestre me aben�oou,muda e serenamente, omo sempre ostumava fazer. Compreende-se que eu esqueesse o que estavaimpl��ito na atitude de Sri Yukt�eswar, porque o Senhor desejava poupar-me a experiênia de serobrigado a preseniar a morte de meu guru, sem nada poder fazer. Sempre aonteeu em minhavida, por oasi~ao da morte de meus seres mais queridos, ter Deus disposto, piedosamente, que euestivesse longe deles7.Nossa omitiva hegou a Kumbha Mela em 23 de janeiro de 1936. A multid~ao de quase doismilh~oes de pessoas, ondulando omo o oeano ' era um espet�aulo impressionante e, at�e mesmo,opressivo. O gênio peuliar do povo L��ndu �e a reverênia inata, mesmo no mais humilde homem, doampo, pelos valores do Esp��rito e pelos monges e s�adhus que renuniaram aos la�os mundanos parabusar o anoradouro divino. Impostores e hip�oritas existem, sem d�uvida; mas a �India respeitatodos por amor �aqueles pouos que iluminam a Terra om bên�~aos sublimes. Os oidentais queontemplaram o imenso espet�aulo tiveram a oportunidade �unia de sentir o pulso da na�~ao, o ardorespiritual ao qual a �India deve sua vitalidade inesgot�avel, que a preservou dos assaltos do tempo.Nosso grupo passou o primeiro dia om os olhos arregalados. Milhares de peregrinos banhavam-seno sagrado Ganges para a remiss~ao dos peados; saerdotes brâmanes realizavam ritos solenes deadora�~ao; oferendas devoionais espalhavam-se aos p�es de sanny�asis sileniosos, �las de elefantes,avalos ajaezados e amelos vagarosos de Rajput passavam por n�os, seguidos por um estranho des�lereligioso de s�adhus desnudos que agitavam seus etros de ouro e prata, ou suas âmulas de sedosoveludo.Sutras, 11:9, de Patânjali.6Menionam-se meles religiosas no antigo Mah�abh�arata. O viajante hinês Hieuen Tsiang deixou um relato deuma vasta Kumbha Mela realizada em Allahabad, em 644 depois de Cristo. A mela maior oorre ada dez anos; aimediatamente menor (ardha ou metade) oorre ada seis anos. Meles menores re�unem-se ada três anos. As quatroidades onde as meles se ongregam s~ao Allahabad, Hardwar, Nasik e Ujjain. Hiuen Tsiang onta-nos que Harsha, reida �India do norte, distribuiu aos monges e peregrinos na Kumbha Mela toda a riqueza (aumulada durante ino anos)do tesouro r�egio. Quando Hiuen partiu para a China, reusou os presentes de j�oias e ouro, ofereidos por Harsha;mas levou onsigo, omo objetos de grande valor, 657 manusritos religiosos.7N~ao estive presente �a morte de minha m~ae, de meu irm~ao mais velho Ananta, de minha irm~a mais velha Roma,de meu Mestre, de Papai e de muitos outros seres queridos. (Papai abandonou este mundo em Calut�a, em 1942, oma idade de 89 anos). 271



Anaoretas, usando apenas tangas, sentavam-se quietos em pequenos grupos, os orpos untados deinzas para protegê-los do alor e do frio. O olho espiritual ahava-se vividamente representado emsuas testas por uma pinta �unia de pasta de sândalo. Swâtnis om os abelos raspados apareiam aosmilhares, todos arregando um bast~ao de bambu e uma esudela de esmolas. Suas faes resplandeiamom a paz dos que renuniaram.Aqui e ali, sob as �arvores, ao redor de enormes piras de toras queimando, enontravam-se s�adhuspitoresos8, om os abelos tran�ados formando birote no alto da abe�a. Alguns usavam barbas demais de um metro de omprimento, respas e amarradas om um n�o. Sentavam-se em medita�~aoou estendiam suas m~aos aben�oando entenas de transeuntes: mendigos, maraj�as montados emelefantes; mulheres em saris polirômios, om pulseiras tilintantes nos bra�os e tornozelos; faquiresom bra�os raqu��tios erguidos grotesamente; bram�aha. ris arregando suportes dos otovelos paraa medita�~ao; e humildes s�abios uja solenidade esondia a sua beatitude interior. Muito aima dessealarido, ouv��amos a onvoa�~ao inessante dos sinos dos templos.Em nosso segundo dia de mela, meus ompanheiros e eu entramos em v�arios �asitrams e ho�astempor�arias, saudando om �rônams as �guras santas. Reebemos a bên�~ao do Chefe do RamoG��ri da Ordem dos Swâmis (um monge magro, as�etio, de olhos de fogo, sorridente). Nosso grupovisitou, a seguir, um eremit�erio ujo guru, nos �ultimos nove arios, vinha umprindo o voto de silênioe observando uma dieta frug��vora, Em um estrado no sal~ao desse �ashran, sentava-se um s�adhu ego,Prajna-Chakshu9, profundo onheedor dos sh�astras e extremamente revereniado por todas as seitas.Depois que pronuniei breve disurso em h��ridi sobre Vedanta, nosse grupo deixou o tranq�uiloeremit�erio para saudar um swâmi vizinho, Krishnananda, um belo monge om faes saud�aveis eombros impressionantes. Junto a ele, relinava-se uma leoa domestiada. Suumbindo ao enantoespiritual do monge (n~ao, ertamente, �a sua for�a f��sia!) o animal da selva reusa a arne, preferindoarroz e leite. O swâmi ensinou a fera de pêlo fulvo a pronuniar Aum om um rugido profundo eatraente - uma devota entre os felinos!Nossa aventura seguinte, uma entrevista om um jovem s�adhu erudito, �e desrita om vivaidadeno di�ario de viagem do sr. Wright:\Viajamos no Ford, ruzando o Ganges, quase junto �a foz, numa balsa que rangia; mov��amo-nos devagar, omo serpentes entre as multid~oes, e por ruelas tortuosas; trafegamos pelo loal, �amargem do rio, onde, segundo Yoganândaj��, se deu o primeiro enontro de B�abaj�� om Sri Yukt�eswar,Desendo do arro, algum tempo depois, aminhamos um pouo, atrav�es da espessa fuma�a quese evolava das fogueiras dos s�adhus, e sobre areias esorregadias, para alan�ar um aglomeradode min�usulas ho�as feitas de palha e barro. Detivemo-nos em frente a uma dessas habita�~oestempor�arias, om uma pequena entrada sem porta - abrigo de Kara Patri, jovem s�adhu errante,not�avel por sua exepdonal inteligênia. Ele estava sentado de pernas ruzadas num monte de palha,de tom amarelo vivo; sua �unia vestimenta - e, diga-se de passagem, sua �unia propriedade - era umteido ore, pendendo, em dobras, de seus ombros."\Uma fae verdadeiramente divina nos sorriu, depois que penetramos de gatinhas no interiorda ho�a e realizamos a sauda�~ao de prônam diante dele, enquanto uma lanterna de querosene, �aentrada, tiemeluzia, fant�astia, projetando sombras dan�antes nas paredes de bambu. Os olhos dos�adhu irradiavam feliidade; seus dentes perfeitos reluziam. Eu n~ao podia entender suas palavrasem hindi, mas seu rosto exprimia entusiasmo, amor e gl�oria espiritual. Ningu�em poderia enganar-sequanto �a sua grandeza."8As entenas de milhares de s�adhus na �India s~ao ontroladas por uma omiss~ao exeutiva de sete l��deres represen-tantes de sete grandes regi~oes do pa��s.O atual mah�amandal�eswar ou presidente �e joyendra Puri. Este santo �e extremamente reservado, limitando-se,em geral, a sua linguagem a três palavras:Verdade, Amor e Trabalho. Disurso mais que su�iente!9T��tulo pelo qual �e onheido; signi�a \algu�em que vê orri sua inteligênia" (n~ao possu��ndo vis~ao f��sia).272



\Imagine-se sua existênia venturosa! Ele est�a livre do problema de vestu�ario; livre da avidezpor alimentos variados; livre de omplia�~oes �naneiras - nuna armazenando nada, n~ao levandoonsigo nem dinheiro nem esudela de esmolas, sempre on�ando em Deus; livre das preoupa�~oesde transporte, jamais viajando em ve��ulos mas aminhando pelas margens dos rios sagrados; n~aopermaneendo em um s�o lugar mais de uma semana, para evitar o apego."\Que mod�estia de alma! Possuindo erudi�~ao invulgar sobre os Vedas, tem o grau universit�ario deDoutor em Letras e o t��tulo de Sh�astri (Mestre em Esrituras) pela Universidade de Benares. Umsentimento sublime me penetrou enquanto estive a seus p�es; pareia uma resposta ao meu anseiode ver a �India autêntia, a vener�avel, pois ele �e um representante genu��no desta terra de gigantesespirituais".Indaguei de Kara Patri sobre sua vida errante: - Voê tem uma roupa a mais para o inverno?- N~ao, esta �e bastante.- Leva alguns livros onsigo?- N~ao, ensino de mem�oria as pessoas que me desejam ouvir.- Que mais voê faz?- Vagueio ao longo do Ganges.Aos ouvir estas palavras tranq�uilas, dominou-me o desejo ardente de fruir a simpliidade de suavida. Lembrei-me dos Estados Unidos, e de todas as responsabilidades que me pesavam sobre osombros.\N~ao, Yogananda", pensei tristemente, por um momento, \nesta enarna�~ao, vagar ao longo doGanges n~ao �e para voê".Quando o s�adhu terminou o relato de algumas de suas realiza�~oes espirituais, interroguei-o brus-amente:- Voê me faz estas desri�~oes, baseado na tradi�~ao das Esrituras ou em sua experiênia interior?- Metade, aprendi em livros - disse ele, om um sorriso frano - e metade, por experiênia.Sentamo-nos por algum tempo, felizes, em silênio meditativo. Depois de nos afastarmos de suasanta presen�a, eu disse ao sr. Wright: \Ele �e um rei sentado num trono de palhas douradas."Jantamos, aquela noite, nos terrenos da mela, sob as estrelas, em \pratos" de folhas alinhavadasjuntas por galhinhos tenros. Reduz-se ao m��nimo, na �India, a lavagem de pratos!Dois dias ainda de mela fasinante; a seguir, rumo ao noroeste, ao longo das margens do Jurnna,para Agra. Mais uma vez ontemplei o Taj Mahal; em minha mem�oria, Jitendra estava ao meu lado,admirando, reverente, aquele sonho de m�armore. Depois, para o �ashram de Swâmi Keshabanandaem Brind�aban.Meu objetivo, ao prourar Keshabananda, relaionava-se om este livro. Nuna me esquei dopedido de Sri Yukt�eswar para que eu esrevesse a vida de L�ahiri Mah�asaya. Durante minha per-manênia na �India, aproveitava qualquer oportunidade para visitar dis��pulos diretos ou parentesdo Yogavat�ar. Registrando suas delara�~oes em volumosos apontamentos, eu veri�ava datas e fa-tos, oleionava fotogra�as, artas antigas e doumentos. Minha pasta de informa�~oes sobre L�ahiriMah�asaya ome�ou a engrossar; perebi, om espanto, que teria diante de mim um �arduo trabalho deesritor. Orei para estar �a altura de minha fun�~ao de bi�ografo do giganteso mestre. Muitos de seusdis��pulos temiam que, em relato esrito, seu guru apareesse diminu��do ou fosse mal interpretado.- Em frias palavras, di�ilmente se pode fazer justi�a �a vida de uma enarna�~ao divina - omentou,erta vez, para mim, Panhanon Battah�arya.Outros dis��pulos ��ntimos revelavam igual satisfa�~ao em guardar o Yogavat�ar oulto em seus273



ora�~oes, omo preeptor imorredouro. N~ao obstante, onsiente da predi�~ao da L�ahiri Mah�asayasobre sua biogra�a, n~ao poupei esfor�os para desobrir e on�rmar fatos de sua vida exterior.Swâmi Keshabananda saudou alorosamente nossa omitiva, em Brind�aban, em seu �ashramKatyayaniPeith, imponente edif��io de tijolos, om mai�os pilares negros, irundado por um belo jardim.Introduziu-nos imediatamente na sala de reep�~ao, ujo adorno era uma fotogra�a ampliada deL�ahiri Mah�asaya. O swâmi aproximava-se dos noventa anos, mas seu orpo musuloso irradiavasa�ude e vigor. De abelos ompridos, barba alv��ssima omo a neve, olhos intilantes de alegria, eleera, em verdade, a personi�a�~ao de um patriara, informei-o de que desejava menion�a-lo em meulivro sobre os mestres da �India.- Por favor, onte-me algo de sua vida em anos anteriores.Mostrei um sorriso supliante; os grandes iogues n~ao s~ao, geralmente, omuniativos.Keshabananda fez um gesto de humildade: - Quase nada que tenha importânia exterior. Prati-amente, minha vida inteira deorreu nas solid~oes do Himalaia, viajando a p�e, de uma para outraaverna sileniosa. Durante algum tempo, mantive um pequeno �ashram nos arredores de Hardwar,erado de todos os lados por um bosque de altas �arvores. Era um s��tio de paz, esassamente vi-sitado por viajantes, devido �a ubiq�uidade das obras. - Swâmi Keshabananda esbo�ou um riso. -Mais tarde, uma enhente do Ganges arregou tanto o eremit�erio omo as serpentes. Ent~ao, meusdis��pulos ajudaram-me a onstruir este �ashram em Brind�aban.Um dos membros de nossa omitiva perguntou ao swâmi omo se protegera dos tigres do Hima-laia10.Keshabananda aquieseu om uma inlina�~ao de abe�a: - Naquelas elevadas altitudes espirituais,os animais selvagens raramente molestam os iogues. Certa vez, na selva, enontrei-me fae a faeom um tigre. Bastou uma s�ubita exlama�~ao minha e o animal paralisou-se omo se fora onvertidoem pedra. - Novamente o swâmi riu-se de suas reminisênias. - �As vezes, eu abandonava a relus~aopara visitar meu guru em Benares. Ele ostumava graejar omigo sobre minhas inessantes viagenspelas selvas himalaias. Em erta oasi~ao, disse-me: \Voê tem nos p�es a mara do andarilho. Aindabem que o sagrado Himalaia apresenta extens~ao bastante para o entreter".- Muitas vezes - prosseguiu Keshabananda - L�ahiri Mah�asaya apareeu �siamente diante de mim,tanto antes omo depois de sua morte. Para ele, nenhum pio do Himalaia �e inaess��vel!Duas horas depois, onduziu-nos a um p�atio, para o jantar. Suspirei, em silenioso terror! Maisuma refei�~ao de quinze pratos! Menos de um ano de hospitalidade indiana e eu ganhara mais de22 quilos! Entretanto, teria sido onsiderado o �umulo da desortesia se eu reusasse qualquer dospratos uidadosamente preparados, nos intermin�aveis banquetes em minha honra. Na �India (emnenhuma outra regi~ao, infelizmente!) um swâmi bem aolhoado em sua gordura �e um espet�auloque n~ao provoa sorrisos de mofa.Ap�os o jantar, Keshabananda onduziu-me a um reanto isolado.- Sua hegada n~ao �e imprevista - disse ele. - Tenho uma mensagem para voê.Fiquei surpreso; eu n~ao falara a ningu�em sobre meus planos de visitar Keshabananda.- Vagando o ano passado pelo Himalaia, na parte norte da ordilheira, perto de Badrinarayan -ontinuou o swâmi - perdi o rumo. Enontrei abrigo numa espa�osa gruta, que estava vazia, apesarde reluzirem brasas num orif��io avado no h~ao da roha. Enquanto me perguntava quem seria o10Paree que h�a v�arios m�etodos de lograr um tigre. Um explorador australiano, Franis Birtles, a�rmou ter ahadoas selvas indianas \variadas , belas e seguras". Essa seguran�a, ele a obtinha om um feiti�o: papel de apanhar mosas.\Todas as noites, eu estendia uma quantidade desta �tas em redor de meu aampamento e nuna fui perturbado -expliou ele. - A raz~ao �e psiol�ogia. O tigre �e um animal onsiente de sua grande dignidade. Ele ronda, espreita edesa�a o homem at�e que se ola ao papel pega-mosas; ent~ao, retira-se furtivamente. Nenhum tigre digno se atreveriaa enfrentar um homem depois de embara�ar as patas num papel visoso destinado a apanhar mosas!"274



oupante daquele retiro solit�ario, sentei perto do fogo, om o olhar �xo na abertura ensolarada daaverna.\- Keshabananda, alegro-me por voê estar aqui. - Estas palavras vieram de tr�as de mim. Voltei-me, om espanto, e �quei ofusado ao ontemplar B�abaj��! O grande guru materializara-se no reessoda gruta. Transbordando de j�ubilo por vê-lo outra vez, depois de tantos anos, prostrei-me a seus p�essagrados."\- Chamei-o aqui - prosseguiu B�abaj��. - Por isso voê perdeu o aminho e foi onduzido �a minharesidênia tempor�aria nesta averna. Longo tempo se passou desde o nosso �ultimo enontro; tenho oprazer de umpriment�a-lo mais uma vez."\O impere��vel mestre aben�oou-me om algumas palavras de ajuda espiritual; depois, aresen-tou: - Deixo om voê uma mensagem para Yogananda. Ele vir�a visit�a-lo quando voltar �a �India.Muitos assuntos relaionados om seu guru Yukt�eswar e om os outros dis��pulos ainda vivos deL�ahiri manter~ao Yogananda inteiramente oupado. Diga-lhe, ent~ao, que n~ao o verei desta vez, omoele ansiosamente espera; ve-lo-ei, por�em, em outra oasi~ao."Comoveu-me profundamente reeber dos l�abios de Keshabananda esta onsoladora promessa deB�abaj��. Certa m�agoa em meu ora�~ao desapareeu; n~ao me lamentei mais por B�abaj�� n~ao haverapareido na Kumbha Mela omo, ali�as, Sri Yukt�eswar insinuara.Passando uma noite omo h�ospedes do �ashram, nosso grupo partiu na tarde seguinte para Calut�a.Ao ruzar uma ponte sobre o rio Junma, apreiamos uma vista magn���a do per�l de Brind�abanontra o �eu, no exato momento em que o sol inendiava o horizonte - uma rubra fornalha de Vulano,reetida a nossos p�es, nas �aguas serenas.Reminisênias do menino Sri Krishna santi�am a praia do Junina. Aqui ele se entretinha ominoente do�ura em seu lilas (jogos) om as gôp��s (donzelas), exempli�ando o amor sobrenatural queeternamente existe entre uma enarna�~ao divina e seus devotos. A vida do Senhor Krishna tem sidomal ompreendida por muitos omentaristas do Oidente; as alegorias das Esrituras s~ao desnorte-antes para as mentes que as tomam ao p�e da letra. Hilariante equ��voo de um tradutor ilustrar�a esteponto. A hist�oria refere-se ao inspirado santo medieval, o sapateiro Ravidas; na linguagem simplesde sua pro�ss~ao, ele antou a gl�oria espiritual oulta em toda a humanidade:\Sob a vasta ab�obada azul vive a divindade, vestida de ouro ru."Voltamo-nos de lado para esonder um sorriso ao ouvir a prosaia interpreta�~ao dada ao poemade Ravidas por um esritor oidental:\Depois onstruiu uma ho�a, nela oloou um ��dolo que ele mesmo fez, aproveitando um peda�ode ouro, e pôs-se a ador�a-lo."Ravidas foi um ondis��pulo do grande Kabir. Um dos mais adiantados helas de Ravidas foiRani (Prinesa) de Chitor. Ela onvidou grande n�umero de brâmanes para uma festa em honra deseu instrutor, mas eles reusaram omer om um modesto sapateiro. Quando, �a distânia, heiosde dignidade, sentavam-se os nasidos da mais alta asta para omer a sua refei�~ao inontaminada,surpresa! ada brâmane enontrou ao seu lado a forma de Ravidas. Esta vis~ao em massa provoouum renasimento espiritual de ampla difus~ao em Chitor.Em pouo dias, nosso pequeno grupo hegou a Calut�a. Ansioso por ver Sri Yukt�eswar, �queidesapontado ao saber que ele deixara Serampore e estava agora em Puri, era de 483 quilômetrosao sul.\Vem ao �ashram de Puri imediatamente." - Este telegrama foi enviado por um ondis��pulo,em 8 de mar�o, para Atul Chandra Roy Chowdhry, um dos helas do Mestre em Calut�a. Chegouaos meus ouvidos a not��ia de que Atul reebera essa mensagem; angustiado por suposi�~oes, a�� dejoelhos e implorei a Deus que poupasse a vida de meu guru. Quando eu estava para deixar a asa275



de Papai a �m de tomar o trem, uma Voz Divina falou dentro de mim.\N~ao v�a a Puri esta noite. Sua pree n~ao pode ser atendida."- Senhor - disse eu, estarreido e magoado sob este golpe - Tu n~ao queres que sejamos antagonistasem Puri, onde ter�as de dizer \n~ao" �as minhas prees inessantes pela vida do Mestre. Deve ele, ent~ao,partir para deveres mais altos, por ordem Tua?Em obediênia �a ordem interna, n~ao parti naquela noite para Pur��. No rep�usulo da tardeseguinte, sa�� para tomar o trem; enquanto aminhava, �as dezenove horas uma negra nuvem astralobriu repentinamente o �eu11. Mais tarde, durante a ruidosa viagem de trem em dire�~ao a Puri,uma vis~ao de Sri Yukt�eswar apareeu �a minha frente. Ele estava sentado, om o semblante muitograve, e om uma luz de ada lado.- Tudo terminou? - Ergui meus bra�os, em s�uplia.Ele assentiu, inlinando a abe�a, e depois lentamente desapareeu. Ao deser na plataforma daesta�~ao de Puri, na manh~a seguinte, ainda esperando ontra toda esperan�a, vi um desonheidoaproximar-se de mim.- J�a soube que seu Mestre se foi? - E se afastou, sem dizer mais nada; nuna desobri quem eleera nem omo soube onde me enontrar.Atordoado, ambaleando numa tontura, apoiei-me ontra a parede ela plataforma, ompreendendoque, por meios diversos, meu guru estava tentando transmitir-me a devastadora not��ia. Fervendode rebeldia, minha alma era um vul~ao. Quando heguei ao eremit�erio de Puri, ahava-me �a beirade um olapso. A Voz Interna repetia om ternura: \Conentre-se. Aalme-se."Entrei no quarto do �ashram onde o orpo do Mestre, sentado na posi�~ao de l�otus, pareia inrivel-mente vivo - uma personi�a�~ao da sa�ude e do enanto pessoal. Pouo tempo antes do �ultimo transe,meu guru estivera ligeiramente enfermo, om febre, mas na v�espera da asens~ao para o In�nito, seuorpo reuperara inteiramente a sa�ude. Por mais que eu ontemplasse sua adorada forma, n~ao podiame onvener de que sua vida j�a n~ao estava ali. Sua pele era lisa e suave; a fae tinha uma express~aobeat���a de tranq�uilidade. Ele abandonara onsientemente o orpo na hora do m��stio hamado.- O Le~ao de Bengala partiu! - gritei, aturdido.Em 10 de mar�o, dirigi a solene erimônia f�unebre. Sri Yukt�eswar foi sepultado12 de aordo omo antigo ritual dos swâmis no jardim de seu �ashram em Puri. Dias depois, seus dis��pulos hegaram,de todas as distânias, a �m de prestar honras ao guru, num of��io religioso em sua mem�oria, noequin�oio de ver~ao. ~Amrita Bazar Patrika, o jornal mais importante de Calut�a, publiou seu retratoe a seguinte not��ia:\A erimônia f�unebre Bhandara para Sr��mat Swâmi Sri Yukt�eswar G��ri Maraj�a, de oitenta anos,veri�ou-se em Pur�� em 21 de mar�o. Muitos dis��pulos foram a Puri para assistir aos ritos."\Um dos mais not�aveis int�erpretes do Bh�agavad G��ta, Swâmi Maraj�a foi um grande dis��pulo deYog��raj Sri Shyama Charan L�ahiri Mah�asaya, de Benares. Swâmi Maraj�a fundou diversos entrosYogôda Sat-Sanga (Self-Realization Fellowship) na �India e foi o grande inspirador do movimento deioga levado ao Oidente por Swâmi Yogananda, seu prinipal dis��pulo. Foram os poderes prof�etiosde Sri Yukt�eswar e sua profunda experiênia de Deus que inspiraram Swâmi Yogananda a ruzar osoeanos e a divulgar na Am�eria a mensagem dos mestres da �India."\A interpreta�~ao do Bh�agavad G��ta e a de outras Esrituras por Sri Yukt�eswar testemunham omque profundeza ele dominava a �loso�a, tanto oriental omo oidental; elas s~ao um aperitivo, um11Meu guru entrou em mah�asam�adhi naquela hora; sete da noite, de 9 de mar�o de 1936.12Os ostumes funer�arios na �India exigem a rema�~ao para os hefes de fam��lia; swimis e monges de outras Ordens n~aos~ao remados, mas enterrados. (H�a exe�~oes oasionais). Quando o monge professa os votos mon�astios, onsidera-seque seu orpo foi remado simboliamente no fogo da sabedoria.276



brinde erguido �a harmonia entre Oriente e Oidente. Areditando na unidade de todas as religi~oes,Sri Yukt�eswar Maraj�a estabeleeu S�adhu Sabha (Soiedade de Santos) om a oopera�~ao de hefesde v�arias seitas e redos, para a difus~ao do esp��rito ient���o em mat�eria religiosa. Na �epoa de suapartida deste mundo, ele nomeou Swâmi Yogananda seu suessor omo presidente da S�adhu Sabha."\A �India est�a, hoje, realmente mais pobre, om o desapareimento de homem t~ao not�avel. Oxal�atodos os que tiveram a fortuna de se aproximarem dele se ompenetrem do verdadeiro esp��rito das�adhana e da ultura hindus que ele personi�ou."Regressei a Calut�a. N~ao on�ando em mim mesmo, ainda, para ir ao eremit�erio de Serampore,e defrontar-me om suas sagradas reorda�~oes, �z vir de l�a o pequeno dis��pulo de Sri Yukt�eswar,Prafulla, e tomei as providênias para seu ingresso na esola de Ranhi.- Na manh~a em que o senhor partiu para a mela de Allahabad - ontou-me Prafulla - o Mestretombou pesadamente no sof�a.\- Yogananda partiu" - gritou ele - \Yogananda partiu!" - E aresentou enigmatiamente: \Tereide inform�a-lo, de alguma forma." A seguir, ele se sentou durante horas, em silênio.Meus dias foram preenhidos por onferênias, aulas, entrevistas e reuni~oes om velhos amigos.Sob um sorriso for�ado e uma vida de inessante atividade, um auente de enlutados pensamentospolu��a o ��ntimo rio da beatitude que, durante tantos anos, se espraiara em meandros, sob as areiasde todas as minhas perep�~oes.- Para onde foi aquele s�abio divino? - gritava eu, sileniosamente, das profundezas de meu esp��ritoatormentado. Nenhuma resposta hegava.- O Mestre ompletou sua uni~ao om o Bem-Amado C�osmio; melhor para ele - a mente megarantia. - Ele vive no resplendor eterno, no reino da imortalidade.- Nuna mais voê poder�a vê-lo na antiga morada de Serampore lamentava-se o meu ora�~ao. -N~ao mais poder�a trazer seus amigos para onheê-lo, nem dizer om orgulho: \Contemplem, senta-seali o Jnânavat�ar da �India!"O sr. Wright provideniou os doumentos a �m de que a partida de nosso grupo, de Bombaimpara o Oidente, se desse no in��io de junho. Em Calut�a, a �ultima quinzena de maio deorreuentre disursos e banquetes de despedida; a seguir, a srta. Bleth, o sr. Wright e eu partimos paraBombaim, em nosso Ford. Ao hegarmos, as autoridades do navio nos pediram o anelamento daspassagens, pois j�a n~ao havia lugar para o Ford, do qual neessitar��amos novamente na Europa.- N~ao tem importânia - disse eu, aabrunhado, ao sr. Wright. Quero voltar a Puri. - E silenio-samente agreguei: \Que minhas l�agrimas reguem mais uma vez a sepultura de meu guru."

277



278



Cap��tulo 43A ressurrei�~ao de Sri Yukt�eswarSenhor Krishna! - A gloriosa forma de avatar apareeu-me num resplendor intenso, quando meenontrava no Hotel Regente, em Bombaim, sentado em meu quarto. Fulgurando sobre o telhado deum alto edif��io, do outro lado da rua, a inef�avel vis~ao manifestou-se repentinamente, enquanto euontemplava a paisagem pela janela do segundo andar, h�a longo tempo aberta.A divina �gura aenou-me om a m~ao, sorrindo e inlinando a abe�a em umprimento. Depois,omo eu n~ao pudesse ompreender a exata mensagem do Senhor Krishna, ele partiu om um gesto debên�~ao. Maravilhosamente elevado, senti que a apari�~ao era o press�agio de algum evento espiritual.Minha viagem ao Oidente fora, provisoriamente, anelada. Eu me omprometera a fazer diversasonferênias em Bombaim, antes de partir em nova visita a Bengala.Sentado em meu leito no hotel de Bombaim, �as três horas da tarde de 19 de junho de 1936 - umasemana ap�os a vis~ao de Krishna { fui interrompido em minha medita�~ao por uma luz beat���a. AnteMeus olhos abertos e atônitos, o quarto inteiro transformou-se num mundo estranho; a luz do soltransmutava-se num esplendor sobrenatural.Sentindo-me arrebatado em ondas de êxtase, ontemplei a �gura ele Sri Yukt�eswar, em arne eosso!- Meu �lho! - exlamou o Mestre om ternura e um sorriso de anjo sedutor.Pela primeira vez em minha vida n~ao me ajoelhei a seus p�es para saud�a-lo, mas avanei nomesmo instante para apert�a-lo em meus bra�os, avidamente. Momento divino! A ang�ustia dos mesesanteriores extinguiu-se, fez-se imponder�avel se omparada �a beatitude torrenial que me inundouent~ao.- Mestre meu, bem-amado de meu ora�~ao, por que me deixou? - Atribuo esta inoerênia ao meuexesso de alegria. - Por que permitiu que eu fosse a Kumbha Mela? Com que amargura venho mereriminando por me haver afastado de sua presen�a!- Eu n~ao quis interferir, voê era feliz em sua expetativa de onheer o loal de peregrina�~aoonde enontrei B�abaj�� pela primeira vez. Deixei-o apenas por breve momento; n~ao estou om voêde novo?- Mas �e o senhor de verdade, Mestre, o mesmo Le~ao de Deus? Est�a usando um orpo igual ao queenterrei sob as ru�eis areias de Puri?- Sim, meu �lho, sou eu mesmo. Este �e um orpo de arne e osso. Embora eu o veja omo et�ereo,para a sua vista �e f��sio. Com os �atomos �osmios, riei uma forma inteiramente nova, exatamenteigual ao orpo-f��sio-de-sonho-�osmio que voê depositou sob as areias-de-sonho de Puri, em seumundo-de-sonho. Em verdade, ressusitei - n~ao na Terra, mas num planeta astral. Seus habitantesest~ao melhor apaitados que a humanidade terrena para seguir os meus elevados padr~oes espirituais.279



Voê e seus entes queridos, os que alan�aram o êxtase, para l�a ir~ao algum dia; estaremos todos juntos.- Imortal guru, onte-me ainda mais!O Mestre teve um riso breve, heio de jovialidade. - Por favor, querido - disse ele. - N~ao querafrouxar um pouo o seu abra�o?- S�o um pouquinho! - Eu o estivera abra�ando om uma press~ao de polvo. Perebi o mesmo d�ebil,arom�atio e natural odor que fora arater��stio de seu orpo terreno. O emoionante ontato de suaarne divina ainda persiste nas faes internas de meus bra�os e nas palmas das m~aos, sempre querelembro aquelas horas gloriosas.- Como os profetas s~ao enviados �a Terra para ajudar os homens a esgotarem seu arma f��sio,assim Deus me enviou a um planeta astral om a miss~ao de salvador - expliou Sri Yukt�eswar. - Esseglobo hama-se Hiranyaloka ou \Planeta Astral Iluminado". L�a estou auxiliando seres adiantados ase desembara�arem de seu arma astral e a se libertarem, portanto, dos renasimentos astrais. Osresidentes em Hiranyaloka têm elevado desenvolvimento espiritual; todos adquiriram, em sua �ultimaenarna�~ao terrestre, o poder, onferido pela medita�~ao, de abandonar onsientemente o orpo nahora da morte. Ningu�em poder�a entrar em Hiranyaloka se n~ao tiver experimentado na Terra, n~aoapenas sabik�alpa sam�adhi, mas tamb�em o estado superior de êxtase, nirbikalpa sam�adhi1.\Os habitantes de Hiranyaloka j�a ultrapassaram as esferas astrais ordin�arias para onde quase todasas pessoas da Terra devem ir ao morrer; nelas destru��ram muitas sementes �armias relativas a suasa�~oes passadas no mundo astral. Apenas devotos adiantados realizam om e�iênia esse trabalhoredentor nas esferas astrais2. Ent~ao, o �m de livrarem inteiramente sua alma de todos os tra�os dearma astral, a lei �osmia impeliu estas riaturas de aspira�~ao mais alta a renaserem em novosorpos astrais em Hiranyaloka, o �eu ou sol astral, onde me enontro para ajud�a-los. Vivem tamb�emem Hiranyaloka seres quase perfeitos vindos do mundo ausal superior."Minha mente enontrava-se, a essa altura, em t~ao perfeita sintoniza�~ao om a de meu guru, que eleme omuniava suas imagens-palavras, em parte atrav�es da linguagem e em parte pela transmiss~aode pensamento. Assim eu reebia, rapidamente, seus tabl�oides de id�eias.- Voê leu nas Esrituras - ontinuou o Mestre - que Deus enerrou a alma humana em trêsorpos, suessivamente: o orpo ausal ou de id�eias; o sutil orpo astral, sede das naturezas mentale emoional do homem; e o grosseiro orpo material. Na Terra, o homem est�a equipado om ossentidos f��sios. Um ser astral age atrav�es de sua onsiênia e sentimentos, e de um orpo feito devit�atrons3. Um ser em orpo ausal paira no beat���o reino das id�eias. Meu trabalho relaiona-seom aqueles seres astrais que est~ao se preparando para entrar no mundo ausal.- Mestre ador�avel, por favor, fale-me ainda mais sobre o osmos astral. - Embora eu tivesseafrouxado um pouo o meu abra�o a pedido de Sri Yukt�eswar, meus bra�os ainda ontinuavam arode�a-lo. Tesouro aima de todos os tesouros, meu guru se rira da Morte para hegar at�e mim!- Existe uma in�nidade de esferas astrais, fervilhantes de seres ome�ou o Mestre. - Seus habitantesusam ve��ulos astrais, ou massas de luz, para viajar de um a outro planeta - mais depressa que as1Ver ap��tulo 26. Em sabik�alpa sam�adhi alan�ou a realiza�~ao de sua unidade om o Esp��rito, mas n~ao podemanter sua onsiênia �osmia, exeto no im�ovel estado de transe. A medita�~ao inessante lhe permite atingir oestado superior de nirbik�alpa sam�adhi; ent~ao, move-se livremente no mundo sem perder a perep�~ao de Deus.Em nirbik�alpa sam�adhi, o iogue dissolve os �ultimos vest��gios de seu arma material ou terreno. Contudo, aindapode possuir erto arma astral e ausal para esgotar e, por isso, reveste-se de orpo astral, e depois de ausal, emesferas de mais elevada vibra�~ao.2Porque numerosas riaturas, gozando a beleza do mundo astral, nenhuma neessidade sentem de se entregar a umesfor�o espiritual mais severo.3Sri Yukt�eswar usou a palavra prana; para traduzi-la, riei a palavra \vir�atrons". As Esrituras hindus menio-nam o anu, \�atomo"; o paramanu, \al�em do �atomo", energias eletrônias mais re�nadas; e prana, \for�a riadoravitratônia". �Atomos e el�etrons s~ao for�as egas; prana disp~oe de inteligênia inerente. Por exemplo, prana ouvit�atrons, nos espermatoz�o��des e �ovulos, dirige o desenvolvimento do embri~ao de aordo om um tra�ado �armio.280



energias el�etrias ou radioativas.\O universo astral, omposto de diversas vibra�~oes sutis de luz e alor, �e entenas de vezes maiorque o osmos material. A ria�~ao f��sia inteira, omo s�olida barquinha, est�a dependurada do gigan-teso aer�ostato luminoso que �e a esfera astral. Assim omo numerosos s�ois e estrelas f��sias vagampelo espa�o, existem tamb�em, no astral, inont�aveis sistemas solares e estelares. Seus planetas on-tam om s�ois e luas mais belos que os f��sios. Os luminares astrais se pareem om as auroras boreais- a aurora do sol astral deslumbra mais que os tênues raios do despontar da lua astral. E dias enoites s~ao muito mais longos que os da Terra."\O universo astral �e, pois, in�nitamente belo, limpo, puro e ordenado. N~ao existem planetasmortos nem terrenos est�ereis. Os defeitos, lamentados na Terra, l�a est~ao ausentes: ervas daninhas,bat�erias, insetos, serpentes. Ao ontr�ario das esta�~oes e limas vari�aveis do globo terrestre, osplanetas astrais mantêm uma temperatura uniforme de eterna primavera, aindo, �as vezes, neve deluminosa alvura e huvas de luz multiolorida. L�a, sobejam lagos opalinos, mares rebrilhantes, e riosom os matizes do aro-��ris."\O universo astral ordin�ario - n~ao o �eu su�l��ssimo de Hiranyaloka - �e povoado por milh~oesde seres astrais, vindos, mais ou menos reentemente, da Terra; e tamb�em por m��r��ades de fadas,sereias, peixes, animais, duendes, gnomos, semideuses e esp��ritos, todos residindo em diferentesplanetas astrais de aordo om suas quali�a�~oes �armias. Reservam-se v�arias moradas planet�ariasou regi~oes vibrat�orias para esp��ritos bons e para esp��ritos maus. Os bons podem viajar livremente,mas as entidades prejudiiais est~ao on�nadas a zonas restritas. Aqui, os seres humanos vivem nasuperf��ie da terra, os vermes no interior do solo, os peixes na �agua e os p�assaros no ar; l�a, tamb�em, osseres astrais se enaminham a regi~oes vibrat�orias adequadas a seus diferentes est�agios de evolu�~ao."\Entre sombrios anjos a��dos, expulsos de outros mundos, surgem atritos e delaram-se guerrasom bombas \vitatrônias" ou raios vibrat�orios da mente, mântrios4. Estes marginais habitamregi~oes de trevas densas,, no osmo astral inferior, saldando as d��vidas de seu mau arma."\Em vastos reinos aima da l�ugubre peniteni�aria astral, tudo �e resplandeente e formoso. Oosmo sutil, por sua natureza, aha-se mais sintonizado om a vontade de Deus e om Seu plano deperfei�~ao que a Terra. Todo objeto astral manifesta-se primordialmente pela vontade delarada dosseres astrais. Estes possuem o poder de modi�ar ou real�ar a gra�a e a forma de qualquer objetoj�a riado pelo Senhor. A Seus �lhos astrais, Ele deu a liberdade e o privil�egio de modi�arem ouaperfei�oarem �a vontade o osmo astral. Na Terra, para transformar um s�olido em l��quido ou alterar-lhe a forma, �e preiso submetê-lo a proessos f��sios ou qu��mios, enquanto os s�olidos astrais s~aoonvertidos em l��quidos astrais, gases astrais ou energia atômia astral, apenas e instantaneamente,pela vontade de seus habitantes."\A Terra mergulha nas sombras das guerras e dos assass��nios, rios ontinentes, nos mares e no ar- ontinuou meu guru. - Nos dom��nios astrais, por�em, observa-se uma igualdade e harmonia felizes.Os seres astrais desmaterial��zam suas formas e voltam a materializ�a-las, �a vontade. Flores, peixesou outros animais podem se metamorfosear temporariamente em homens astrais. Todos os seres doastral s~ao livres para assumir qualquer forma e podem failmente onversar entre si. Nenhuma leinatural, �xa, de�nitiva, os limita: a qualquer �arvore astral se pode pedir, por exemplo, que produzamangas astrais, ores ou, separadamente, qualquer outro objeto, om êxito. Existem ertas restri�~oes�armias mas nenhuma distin�~ao se faz, no mundo astral, quanto ao desejo de possuir esta ou aquelaforma. Tudo vibra om a luz riadora de Deus."\Ningu�em nase de mulher; seres astrais, por meio de sua vontade �osmia, materializam sua4Adjetivo demantra, som antado, semente de outros, um proj�etil disparado pela arma mental da onentra�~ao. OsPuranas (antigos sh�astras ou tratados) desrevem guerrasmântrias entre devas e asuras (deuses e demônios),Um asura tentou, erta vez, assassinar um deva om um poderoso anto mas, devido �a pron�unia inorreta, a bombamental agiu omo bumerangue e matou o demônio. 281



prole em formas expressivamente esulpidas, astralmente ondensadas. Quem reentemente desen-arnou no mundo f��sio integra-se numa fam��lia astral por onvite, atra��da por tendênias mentais eespirituais semelhantes."\O orpo astral n~ao est�a sujeito ao frio e ao alor, ou a outras ondi�~oes da natureza. Sua anatomiainlui um �erebro astral ou o \l�otus de mil p�etalas de luz" e seis entros despertos no sushumna oueixo astral erebrospinal. Do �erebro astral, o ora�~ao retira energia �osmia e luz, enviando-as aosnervos astrais e �as �elulas do orpo astral ou \vit�atrons". Os seres astrais podem alterar suas formaspor energia \vitatrônia" ou por santas vibra�~oes mântrias."\Em muitos asos, o orpo astral �e uma �opia exata da �ultima forma f��sia. A fae e a �gura deuma pessoa astral assemelham-se aos que possu��a durante a moidade em sua �ultima jornada terrena.�As vezes, algu�em, omo eu, prefere onservar a aparênia que tinha em sua velhie". - O Mestre, aquintessênia da juventude, riu jovialmente.\Ao ontr�ario do mundo f��sio tridimensional, s�o onheido por meio dos ino sentidos, as esferasastrais s~ao perept��veis ao sexto sentido, a intui�~ao, que inlui os demais. Os seres astrais vêem,esutam, heiram, saboreiam e apalpam por meio da multisiente sensa�~ao intuitiva. Possuem trêsolhos, dois dos quais parialmente fehados. O tereiro e prinipal olho, vertialmente oloado natesta, est�a aberto. Os seres astrais têm todos os �org~aos externos dos sentidos - olhos, ouvidos, nariz,l��ngua e pele - mas empregam o sentido da intui�~ao para experimentar sensa�~oes atrav�es de qualquerparte do orpo; podem ver por meio do ouvido, do nariz ou da pele, esutar pelos olhos ou pelal��ngua, saborear atrav�es dos ouvidos ou da pele, e assim por diante5."\O orpo f��sio do homem enontra-se exposto a in�umeros perigos e failmente se mahua ou semutila; o et�ereo orpo astral pode, �as vezes, ser ortado ou esmagado, mas ura-se instantaneamentepor mera express~ao da vontade."- Gurudeva, todas as pessoas astrais s~ao belas?- A beleza no mundo astral �e uma qualidade do esp��rito e n~ao se aquilata pela onforma�~ao exterior- respondeu Sri Yukt�eswar. - Os seres astrais, por isso, atribuem poua importânia �as fei�~oes. Elestêm o privil�egio, entretanto, de se revestirem, �a vontade, de orpos astralmente materializados, novose oloridos. Assim omo os homens mundanos envergam novo traje para aonteimentos de gala,tamb�em as pessoas et�ereas enontram oportunidade de se adornar om formas esulturais.\Festas de regozijo nos planetas astrais superiores, omo Hiranyaloka, oorrem quando um ser,por seu adiantamento espiritual, liberta-se do mundo astral e aha-se preparado assim para ingres-sar no �eu do mundo ausal. Nessas oasi~oes, o Pai Celestial Invis��vel e os santos n'Ele imersos,materializam-se em orpos de Sua pr�opria esolha e partiipam das elebra�~oes astrais. Para agradara Seu devoto bem-amado, o Senhor assume a forma sob a qual este mais O adora. A quem O ultuouom devo�~ao, Deus aparee omo Divina M~ae. Para Jesus, o aspeto de Pai In�nito sobrepassavatodas as demais onep�~oes. A individualidade onferida pelo Criador a ada uma de Suas riaturasfaz que todo tipo de demanda, oneb��vel ou inoneb��vel, ponha �a mostra a versatilidade do Senhor!"- Meu guru e eu rimos felizes.\Amigos de vidas passadas failmente se reonheem uns aos outros no mundo astral - ontinuouSr�� Yukt�eswar, em sua enantadora voz de auta. Rejubilando-se om o ar�ater imortal da amizade,eles experimentam a indestrutibilidade do amor, de que tantas vezes se duvidou, na hora das tristese ilus�orias separa�~oes na Terra."\A intui�~ao dos seres astrais perfura o v�eu e observa as atividades humanas na Terra; o homem, aoontr�ario, n~ao pode ver o mundo astral, a menos que seu sexto sentido esteja desenvolvido. Milharesde habitantes da Terra vislumbraram momentaneamente um ser astral ou um mundo astral6."5N~ao faltam exemplos de tais poderes na Terra, omo no aso de Helen Keller e de outras riaturas.6Na Terra, rian�as de mente pura s~ao, �as vezes, apazes de ver os graiosos orpos astrais das fadas. Por meio dedrogas ou bebidas t�oxias, ujo uso �e proibido por todas as Esritudas, um homem pode transtornar sua onsiênia282



\Os residentes adiantados de Hiranyaloka permaneem, em geral, despertos em êxtase duranteos longos dias e noites astrais, ajudando a resolver problemas intriados de governo �osmio e dereden�~ao de �lhos pr�odigos, almas apegadas �a Terra. Quando os seres de Hiranyaloka dormem têm,�as vezes, vis~oes astrais semelhantes ao sonho. Suas mentes, omo de h�abito, est~ao absortas no estadoonsiente da mais elevada beatitude nirbikalpa."\Os habitantes de todas as regi~oes dos mundos astrais ainda est~ao sujeitos a agonias mentais.As mentes hipersens��veis dos seres mais adiantados, em planetas omo Hiranyaloka, sentem doraguda se algum erro �e ometido, de perep�~ao da verdade ou de onduta. Estes seres mais evolu��dosesfor�am-se para harmonizar ada um de seus pensamentos e atos om a perfei�~ao da lei espiritual."\As omunia�~oes entre os habitantes astrais efetuam-se inteiramente por telepatia e por televis~aoastrais. L�a se desonheem a onfus~ao e a inompreens~ao oriundas da palavra oral e esrita, queos moradores da Terra est~ao obrigados a suportar. Exatamente omo os homens numa tela deinema pareem mover-se e partiipar de atividades ao longo de uma s�erie de enas luminosas,sem respirar de verdade, tamb�em os habitantes do mundo astral andam e trabalham omo imagensde luz inteligentemente guiadas e oordenadas, sem neessidade de retirar for�as do oxigênio. Ohomem depende de s�olidos, l��quidos, gases e energia para a sua subsistênia; os moradores do astralalimentam-se prinipalmente de luz �osmia."- Mestre meu, os seres astrais omem alguma outra substânia?Eu sorvia seus maravilhosos eslareimentos om a reeptividade de todas as minhas fauldades- mente, ora�~ao e alma. As perep�~oes superonsientes da verdade s~ao permanentemente reaise imut�aveis, enquanto as experiênias e impress~oes fugazes dos sentidos s~ao apenas tempor�aria erelativamente verdadeiras; a mem�oria que delas o homem onserva logo perde a vivaidade. Aspalavras de meu guru imprimiram-se de modo t~ao indel�evel no pergaminho de meu ser que, a qualquermomento, transferindo minha mente para o estado de superonsiênia, posso reviver om nitidez adivina experiênia.Legumes de tessitura luminosa s~ao abundantes nos solos astrais - respondeu ele. - Os moradoresdo mundo astral onsomem vegetais e bebem o n�etar que jorra de gloriosas fontes de luz e que uinos regatos e rios astrais. Exatamente omo na Terra �e poss��vel extrair do �eter as imagens invis��veisdos homens, torn�a-las vis��veis por meio de um aparelho de televis~ao e, posteriormente, dissolvê-lasde novo no espa�o, assim tamb�em os invis��veis projetos estruturais de plantas e legumes, riadospor Deus e utuantes no �eter, ondensam-se num planeta astral pela vontade de seus habitantes.Do mesmo modo, nasidos da fantasia insubmissa destes seres, jardins inteiros de perfumada oramaterializam-se para retornar mais tarde �a invisibilidade et�erea. Se os moradores de planetas elesti-ais, omo Hiranyaloka, est~ao quase livres da neessidade de omer, ainda mais exelsa �e a existêniainondiionada de almas quase ompletamente livres no mundo ausal, ujo �unio alimento �e o man�ada bem-aventuran�a.\Um ser astral liberto da Terra enontra-se om uma multid~ao de parentes, pais, m~aes, esposas,maridos e amigos, havidos em diferentes enarna�~oes na Terra7, �a medida que essas riaturas regres-sam, de tempos em tempos, a v�arias regi~oes do osmo astral. Por isso, sente-se onfuso ao tentarsaber a quem amar espeialmente; aprende assim a dediar amor divino e igual a todos, omo �lhose express~oes individualizadas de Deus. Embora a aparênia externa dos seres queridos possa havermudado, menos ou mais, de aordo om o desenvolvimento de novas qualidades na �ultima vida, o serastral em prega sua infal��vel intui�~ao para reonheer todos aqueles que uma vez meu em outros pla-nos d�a existênia, e ara reebê-los om alegria ao hegarem a seu novo lar astral. Em virtude de adaa ponto de pereber formas hediondas nos infernos astrais.7Perguntaram, erta vez, ao Senhor Buda, por que deveria o homem amar todas as pessoas igualmente. \Porque- respondeu o grande instrutor - nos numeros��ssimos e diversi�ados per��odos de vida de ada homem, toda riaturalhe foi, nesta ou naquela �epoa, muito querida." 283



�atomo na ria�~ao estar dotado de individualidade inextingu��vel8, um amigo astral ser�a reonheido,seja qual for o traje de que se revista, assim omo na Terra se desobre, observando-se atentamente,a identidade de um ator, apesar da arateriza�~ao que o disfar�a."\O espa�o de tempo em que um ser se demora no mundo astral �e mais longo que na Terra. Emm�edia, o per��odo de vida de um ser astral adiantado �e de quinhentos a mil anos, medido segundoos padr~oes de tempo terreno. Determinadas sequ�oias sobrevivem �a maioria das �arvores durantemilênios; ertos iogues vivem v�arias entenas de anos embora a maior parte fale�a aos sessenta anos;alguns seres astrais ultrapassam o per��odo m�edio de vida astral. Os visitantes do mundo astral neleresidem por per��odos mais urtos ou mais prolongados de aordo om o peso de seu arma f��sio, queos atrai de regresso �a Terra dentro de um prazo espe���o."\O ser astral n~ao tem de lutar dolorosamente ontra a morte, no momento de desprender-se deseu orpo luminoso. Muitos, n~ao obstante, sentem-se um pouo nervosos �a id�eia de se despojaremdo inv�oluro astral para ontinuarmos apenas om o mais sutil, o ausal. O inundo astral aha-selivre da morte, da doen�a e da velhie indesej�avel - três pavores que s~ao a maldi�~ao da Terra, ondeo homem permitiu �a sua onsiênia identi�ar-se quase inteiramente om um fr�agil orpo f��sio,exigindo o soorro onstante do ar, do alimento e do sono a �m de subsistir."\A morte f��sia arateriza-se pelo desapareimento da respira�~ao e pela desintegra�~ao das �elulasorgânias. A morte astral onsiste na dispers~ao dos vit�atrons, unidades de energia de que dependea vida dos seres astrais. Na morte f��sia, o homem perde onsiênia arnal e torna-se ônsiode seu orpo sutil no mundo astral. Experimentando a morte astral, a seu devido tempo, um serpassa, da onsiênia de nasimento e morte astrais, �a de nasimento e morte f��sios. Estes ilosperi�odios de alojamentos astrais e f��sios onstituem o destino inelut�avel de todos os seres n~ao-uin��riados. Coneitos de �eu e inferno, - nas Esrituras, �as, vezes despertam no homem mem�oriasde sua longa s�erie de experiênias no agrad�avel reino astral e no deepionante mundo terrestre,revolvendo arquivos mais profundos que a subonsiênia."- Bem-amado Mestre - supliquei - pode desrever om maiores detalhes a diferen�a entre renasi-mento na Terra e renasimento nas esferas astrais e ausais?\- O homem, enquanto alma individualizada, tem um orpo essenialmente ausal - expliouSri Yukt�eswar. - Esse orpo �e a matriz das 35 id�eias onebidas por Deus, for�as de pensamentoausal, fundamentais para que, delas, Ele pudesse formar posteriormente o sutil orpo astral, de 19elementos, e o denso orpo f��sio, de 16."\Os 19 integrantes do orpo astral s~ao mentais, emoionais e vitatrônios. S~ao eles: inteligênia;ego; sentimento; mente (onsiênia dos sentidos); ino instrumentos de onheimento, r�eplias sutisdos sentidos da vis~ao, audi�~ao, olfato, paladar e tato; ino instrumentos de a�~ao, orresponden-tes mentais das apaidades exeutivas de proriar, exretar, falar, aminhar e exeutar atividademanual; e ino instrumentos de for�a vital, om poder de realizar as fun�~oes orgânias de rista-liza�~ao, assimila�~ao, elimina�~ao, metabolismo e irula�~ao do sangue. Este sutil envolt�orio astral de19 elementos sobrevive �a morte do orpo f��sio, omposto de 16 elementos met�alios e n~ao-met�alios."\Deus onebeu diferentes id�eias dentro de Si mesmo, e na tela de Seus sonhos fez a proje�~aodelas. Assim naseu M�aya, a Sonhadora C�osmia, gigantesa e interminavelmente ataviada om seusornamentos de relatividade."\As 35 ategorias ideativas do orpo ausal enerram, elaboradas por Deus, todas as omplexidadesde suas 19 r�eplias astrais e 16 f��sias. Pela ondensa�~ao de for�as vibrat�orias, a prin��pio sutis edepois grosseiras, Ele produziu o orpo astral e �nalmente a forma f��sia do homem. De aordo oma lei da relatividade, segundo a qual a Simpliidade Pr��stina veio a ser desonertante multipliidade,o osmo ausal e o orpo ausal s~ao diferentes do osmo astral e do orpo astral; o osmo f��sio e o8As oito qualidades elementares que partiipam de toda vida riada, desde os �atomos at�e o homem, s~ao: terra,�agua, fogo, ar, �eter, movimento, mente e individualidade. (Bh�agavad-G��ta, 7:4).284



orpo f��sio, igualmente, diferem, em suas arater��stias, daquelas outras formas de ria�~ao."\O orpo arnal �e feito de sonhos materializados, solidi�ados, do Criador. Dualidades semprearaterizam a vida na Terra: sa�ude e doen�a, prazer e dor, ganho e perda. Os seres humanosenontram limita�~ao e resistênia na mat�eria tridimensional. Quando a doen�a ou ausas diversasabalam severamente o desejo de viver, interv�em a morte; ai ao h~ao, temporariamente, o pesadosobretudo da arne. A alma, porem, ontinua aprisionada nos orpos astral e ausal9. A for�a deoes~ao que mant�em unidos os três orpos �e o desejo. O poder dos desejos irrealizados �e a raiz detoda a esravid~ao do homem."\Desejos f��sios radiam-se no ego��smo e nos prazeres dos sentidos. A ompuls~ao ou a tenta�~ao daexperiênia sensorial �e mais poderosa que a for�a do desejo referente a apegos astrais e perep�~oesausais."\Desejos astrais onentram-se em prazeres de tipo vibrat�orio. Os seres astrais deliiam-se oma et�erea m�usia das esferas e extasiam-se om a vis~ao do universo inteiro riado omo express~aoinesgot�avel de luz ambiante. Tamb�em heiram, saboreiam e toam a luz. Assim, seus desejosrelaionam-se om seu poder de ondensar todos os objetos e experiênias em formas de luz ou empensamentos ondensados ou sonhos."\Desejos ausais s~ao realiza�~oes do inteleto. Os seres quase livres, alojados apenas no orpoausal, vêem o osmo inteiro omo proje�~oes das id�eias - sonhos de Deus; tudo experimentam empur��ssimo pensamento. Consideram o gozo de sensa�~oes f��sias e deleites astrais, por isso, grossei-ros e sufoantes para a requintada sensibilidade da alma. Os seres ausais realizam seus desejos,materializando-os10 instantaneamente. As almas que se obrem somente om o deliado v�eu doorpo ausal, podem materializar universos, �a semelhan�a do Criador. Tendo todos os mundos umas�o textura, a do sonho �osmio, uma alma, na di�afana veste ausal, tem vastos poderes de realiza�~ao."\Sendo invis��vel por natureza, a alma s�o pode ser perebida pela presen�a de seu orpo ou or-pos. A mera presen�a de um orpo signi�a que sua existênia se tornou poss��vel devido a desejosirrealizados11."\Enquanto a alma do homem se enontra enerrada em um, dois, ou três frasos orporais, tam-pados hermetiamente om as rolhas da ignorânia e dos desejos, n~ao pode mergulhar no oeano doEsp��rito. Destru��do o denso reept�aulo f��sio pelo martelo da morte, seus dois outros inv�oluros - oastral e o ausal - ainda persistem e impedem que a alma se una, om absoluta onsiênia, �a VidaOnipresente. Quando se alan�a, atrav�es da sabedoria, a ausênia do desejos, seu poder desintegra osdois vasos remanesentes. A diminuta alma do homem emerge, livre a�nal, uni�ada om a Amplid~aoImensur�avel."Pedi a meu divino guru que me desse maiores eslareimentos sobre a superior e misteriosa esferaausal.\- O mundo ausal �e indesritivelmente sutil - respondeu ele."Para entendê-lo, o homem teria de possuir poderes de onentra�~ao t~ao extraordin�arios que ohabilitariam a fehar os olhos e visualizar, omo se existissem uniamente em id�eias, os osmos astrale f��sio em toda a sua vastid~ao: o aer�ostato luminoso om sua s�olida barquinha. Se, por meio destaonentra�~ao sobre-humana, ele pudesse reonverter em id�eias puras esses dois osmo, om todasas suas omplexidades, alan�aria ent~ao o mundo ausal: a fronteira de fus~ao entre a mente e a9Corpo signi�a qualquer alojamento da alma, seja grosseiro ou sutil. Os três orpos s~ao gaiolas para a Ave doPara��so.10Assim omo B�abaj�� ajudou L�ahiri Mah�asaya a livrar-se de um desejo subonsiente, vest��gio de alguma vidaanterior, riando-lhe um pal�aio, desrito no ap��tulo 34.11E disse-lhes ele: \Onde estiver o orpo, ali se ajuntar~ao as �aguias' (Luas, 17:37). Esteja a alma alojada em orpof��sio, astral ou ausal, a�� as �aguias dos desejos - que se nutrem, omo aves de rapina, das fraquezas da sensualidadehumana ou dos apegos astrais e ausais - tamb�em se reunir~ao para onservar prisioneira a alma."285



mat�eria. Ali, perebem-se todas as oisas riadas - s�olidos, l��quidos, gases, eletriidade, energia, osseres todos: deuses, homens, animais, plantas, bat�erias, omo formas de onsiênia; exatamenteomo um homem, ao fehar os olhos, perebe que ele existe, apesar de seu orpo ser invis��vel aosseus olhos �sios, uma presen�a mental, uma id�eia apenas.\Tudo o que um ser humano apenas imagina, um ser ausal onverte em realidade. Um homemdotado de grande imagina�~ao e inteligênia �e apaz - em sua mente, apenas - de saltar de planeta emplaneta, de deixar-se air interminavelmente num abismo de eternidade, de subir omo um fogueteao p�alio de gal�axias, e de inid��r omo um holofote sobre as vias-l�ateas e os espa�os onstelados,Os seres do mundo ausal, por�em, gozam de liberdade muito maior: projetam seus pensamentos,objetivando-os instantaneamente, em esfor�o, sem qualquer obstru�~ao material ou astral, e semlimita�~ao �armia."\Os seres ausais sabem, por experiênia pr�opria, que o osmo f��sio n~ao se omp~oe primordial-mente de el�etrons, nem o osmo astral se onstitui basiamente de vit�atrons, mas, em realidade,ambos se originam de diminutas part��ulas do pensamento de Deus, fendidas e fragmentadas porm�aya, a lei da relatividade que interv�em para separar, aparentemente, a ria�~ao de seu Criador."\No mundo ausal, as almas se reonheem umas �as outras omo fragmentos individualizados doEsp��rito beat���o; seus objetos pensados s~ao os �unios que as rodeiam. Os seres ausais perebemque a diferen�a entre seus orpos e pensamentos �e uma id�eia, simplesmente. Assim omo o homem,fehando os olhos, pode visualizar uma ofusante luz brana ou uma n�evoa azul desbotada, os seresausais tamb�em, por interm�edio exlusivo de seu pensamento, enxergam, ouvem, heiram, saboreiame apalpam; eles riam tudo, ou tudo dissolvem, pelo poder de sua mente �osmia."\Tanto a morte omo o renasimento no mundo ausal oorrem em pensamento. O alimentodeliioso dos seres ausais �e um s�o, a ambrosia do onheimento eternamente novo. Bebem dosmananiais de paz, vagam pelo solo sem trilhas das perep�~oes, nadam no oeano sem praias dabeatitude. Oh, ontemple! Seus brilhantes orpos-pensamentos passam zunindo vertiginosamentepor trilh~oes de planetas riados pelo Esp��rito, por reentes borbulhas de universos, por moradasestelares de s�abios, e por sonhos espetrais de �aureas nebulosas, no seio azul-eleste do In�nito!"\Muitos seres permaneem durante milhares de anos no osmo ausal. Ent~ao, depois de êxtasesprogressivamente mais profundos, a olma se libera do pequeno orpo ausal e inorpora-se �a imensid~aodo osmo ausal. Todos os 'estanques remoinhos de id�eias, as ondas partiularizadas de poder, amor,vontade, alegria, paz, intui�~ao, alma, autodom��nio e onentra�~ao, fundem-se no inesgot�avel Oeanode Beatitude. N~ao mais a alma fruir�a sua ventura omo onda individualizada de onsiênia; agoramergulha no Oeano C�osmio �unio, na totalidade das ondas - e �e riso eterno, omo�~ao, pulsa�~aoperene."\Quando uma alma rompe o asulo dos três orpos, esapa para sempre �a lei da relatividade, eonverte-se no inef�avel Sempre-Existente12. Ei-la, a borboleta da Onipresen�a, om estrelas e luas es�ois rebrilhando em suas asas! A alma expandida no Esp��rito paira sozinha na regi~ao da luz sem luz,da treva sem treva, do pensamento sem pensamento; inebriada om seu êxtase beat���o, imersa nomesmo sonho de Deus, o da ria�~ao �osmia."Uma alma livre! - exlamei om reverênia.Quando uma alma se livra, �nalmente, das três ânforas de ilus~oes orp�oreas - prosseguiu o Mestre- uni�a-se om o In�nito sem qualquer perda de individualidade, Cristo onquistara sua liberdadederradeira, antes mesmo de naser omo Jesus. Em três. etapas de seu passado, simbolizadas aquina Terra pelos três dias de morte e ressurrei�~ao, ele alan�ara o poder absoluto de subir aos �eus emEsp��rito.12\A quem vener, eu o farei oluna no templo de meu Deus, e dele n~ao mais sair�a (isto �e, n~ao mais reenarnar�a). . .A quem vener, onederei que se assente omigo em meu trono, assim omo eu veni e me sentei om meu Pai emSeu trono." (Apoa�pse, 3:12-21). 286



\O homem n~ao-desenvolvido submete-se a inont�aveis enarna�~oes terrestres, astrais e ausais, a�m de desprender-se de seus três orpos. Um mestre que onquista a liberdade �nal pode esolher,se h�a de voltar �a Terra omo profeta, para ajudar outros seres humanos a regressarem a Deus, ouse, omo eu, h�a de residir no osmo astral. L�a, um redentor arrega, em parte, o peso do arma doshabitantes e assim os ajuda a abreviar seu ilo de reenarna�~oes no osmo astral, a �m de partiremde�nitivamente para as esferas ausais13. Ou, ent~ao, uma alma liberada pode entrar no mundoausal para ajudar seus habitantes a enurtarem seu prazo no orpo ausal e assim onquistarem aLiberdade Absoluta."- Mestre ressurreto, quero saber mais a respeito do arma que obriga as almas a regressarem aostrês mundos. - Eu poderia ouvir meu Mestre onisiente, pensei, por toda a eternidade. Nuna em suavida terrena eu fora apaz, em t~ao pouo tempo, de assimilar tanto de sua sabedoria. Agora, pelaprimeira vez, eu obtinha perep�~ao lara e de�nitiva das asas enigm�atias no tabuleiro de xadrezda vida e da morte.\- O arma f��sio, ou seja, os desejos do homem, devem ser ompletamente esgotados antes quese torne poss��vel sua residênia permanente nos mundos astrais - eslareeu meu guru om sua vozemoionante. - Dois tipos de moradores vivem nas esferas astrais. Os que ainda possuem armaf��sio insatisfeito e devem, por isso, reabitar um orpo denso a �m de saldar suas d��vidas �armias,lassi�am-se, ap�os a morte f��sia, mais omo visitantes tempor�arios do n-iiindo astral que seusmoradores permanentes."\Ap�os a morte astral, seres que n~ao expiaram seu arma f��sio, n~ao têm permiss~ao de entrar naexelsa esfera ausal das id�eias �osmias, mas est~ao obrigados a viagens de ida e volta entre os mundosastrais e f��sios, alternativamente onsientes de seu orpo f��sio de 16 elementos grosseiros e de seuorpo astral de 19 elementos sutis. Contudo, uma riatura n~ao-desenvolvida, depois de ada perdade seu orpo terreno, permanee a maior parte do tempo no profundo estupor do sono da morte edi�ilmente tem onsiênia do formoso reino astral. Terminado o desanso astral, regressa ao planof��sio para novas li�~oes, aostumando-se gradualmente, atrav�es de repetidas viagens, aos mundos desutil textura astral."\Ao ontr�ario, residentes normais, isto �e, h�a longo tempo no universo astral, livres para semprede todos os anse��os materiais, j�a n~ao preisam regressar �as vibra�~oes grosseiras da Terra. Eles s�otêm arma astral ou ausal para esgotar. Na morte astral, transferem-se para o mundo ausalin�nitamente mais sutil e deliado. No �m de erto prazo, determinado pela lei �osmia, estes seresevolu��dos voltam, ent~ao, a Hiranyaloka ou a um planeta astral de idêntia eleva�~ao onde renasemem novo orpo et�ereo para redimir os remanesentes de seu arma astral."\Meu �lho, agora voê pode ompreender melhor que ressusitei, por dereto divino - ontinuouSri Yukt�eswar - omo um redentor de almas reenarnadas no astral, espeialmente das que baixamda esfera ausal e n~ao das que sobem da Terra. Estas �ultimas, se ainda onservam vest��gios de armaf��sio, n~ao sobem aos mais altos planetas astrais omo Hiranyaloka."\Muitos habitantes terrestres n~ao aprenderam, atrav�es do olho desenvolvido pela medita�~ao, aapreiar as alegrias e vantagens superiores da existênia astral e, por isso, ap�os a morte, desejamregressar aos prazeres limitados e imperfeitos da Terra; assim tamb�em muitos seres astrais, durantea normal desintegra�~ao de seus orpos sutis, n~ao hegam a vislumbrar o exelso estado de alegriaespiritual no mundo das id�eias; demorando-se em reordar a feliidade astral mais grosseira e devistosos adornos, eles anseiam revisitar o para��so astral. Esses seres devem redimir-se do pesadoarma astral que possam obter, ap�os a morte astral, residênia permanente no mundo ausal, o dasid�eias, este, ali�as, t~ao super�ialmente seionado de sua origem, o Criador."13Sri Yukt�eswar queria dizer que, antes, em sua enarna�~ao terrena, arregara �as vezes o fardo da doen�a paraaliviar o arma de seus dis��pulos e, agora, sua miss~ao de salvador o apaita a transferir para si erto arnia astraldos residentes de Hiranyaloka, apressando-lhes, desta maneira, a evolu�~ao para o mundo ausal, superior.287



\S�o quando um ser n~ao deseja mais experiênias no osmo astral, t~ao agrad�avel �a vista, e j�an~ao sente a tenta�~ao de voltar a ele, �e que permanee no mundo ausal. Completando ali a obrade redimir-se do arma ausal ou sementes dos desejos passados, a alma aprisionada faz saltar a�ultima das três rolhas da ignorânia e, emergindo da derradeira ânfora do orpo ausal, mistura-seao Eterno."\Compreende agora?" - O sorriso do Mestre era de um enanto raro!- Sim, por um ato seu, de gra�a sobrenatural. Estou emudeido de alegria e de gratid~ao.Nuna, de um ântio ou de um relato, reebi onheimento t~ao inspirador! As Esrituras hindusreferem-se aos mundos astral e ausal e aos três orpos do homem, mas que remotas e inexpressivasaquelas p�aginas, omparadas �a t�epida autentiidade de meu Mestre ressurreto! Para ele, n~ao existianenhum \pa��s n~ao-desoberto", de ujas fronteiras nenhum viajante regressa!14- A interpenetra�~ao dos três orpos do homem se revela de muitas maneiras atrav�es de sua tr��plienatureza - ontinuou meu grande guru. - No estado de vig��lia na Terra, um ser humano �e mais oumenos onsiente de seus três ve��ulos. Quando seus sentidos est~ao funionando, ao saborear, heirar,apalpar, ouvir e ver, ele est�a operando prinipalmente om seu orpo f��sio. Quando exerita seuspoderes de vontade e de visualiza�~ao, est�a operando sobretudo om seu orpo astral. Seu instrumentoausal expressa-se quando o homem pensa ou mergulha profundamente em introspe�~ao ou em me-dita�~ao; pensamentos �osmios geniais visitam o homem que habitualmente estabelee ontato omseu orpo ausal. Neste sentido pode-se lassi�ar um indiv��duo omo predominantemente \sensual",\volitivo" ou \inteletual".\Um homem identi�a-se om seu ve��ulo f��sio durante 16 horas por dia; depois, dorme; se temsonhos, permanee no mundo astral, riando sem esfor�o qualquer objeto, �a semelhan�a dos entesastrais. Se o sono �e profundo e sem sonhos, o homem transfere, durante muitas horas, sua onsiênia,ou no�~ao do eu, ao orpo ausal; tal sono �e revigorante. Quem sonha est�a em ontato om seu orpoastral e n~ao om o ausal; este sono n~ao �e inteiramente restaurador".Eu estivera observando Sri Yukt�eswar amorosamente, enquanto ele proedia �a sua maravilhosaexposi�~ao.- Guru ang�elio - disse eu - seu orpo �e exatamente igual �aquele sobre o qual horei, pela �ultimavez, no �ashram de Puri.Oh, sim, meu novo orpo �e uma �opia perfeita do velho. Eu materializo e desmaterializo estaforma, em qualquer momento, �a vontade, om muito mais freq�uênia do que o fazia quando meenontrava sobre a Terra. Pela desmaterializa�~ao instantânea, viajo agora de planeta em planeta,num expresso de luz; ou, em verdade, do osmo astral ao ausal, ou ao f��sio. - Meu divino guru sorriu.- Embora voê mudasse de lugar t~ao rapidamente nestes dias, n~ao tive di�uldades em enontr�a-loem Bombaim!Oh, Mestre, eu andava t~ao profundamente aito om sua morte! Ah, ent~ao eu morri? Voê n~aoest�a sendo ontradit�orio? - Os olhos de Sri Yukt�eswar intilavam de divertimento e de amor. Eprosseguiu:\- Voê n~ao tem feito mais que sonhar na Terra; e em seu planeta-sonho, voê viu meu orpo-sonho. Mais tarde, enterrou aquela �gurasonho. Agora meu orpo-sonho mais requintado (que voêontempla, neste momento e abra�a um tanto apertadamente!) ressusitou num mais requintadoplaneta-sonho-de-Deus. Algum dia, este orpo-sonhomais-sutil desapareer�a; ele tamb�em n~ao existir�apara sempre. Todas as bolhas de ilus~ao devem a�nal explodir a um derradeiro toque de despertar.Diserne, meu �lho Yogananda, entre sonhos e Realidade!"Esta id�eia vedântia15 de ressurrei�~ao maravilhou-me. Envergonhei-me de haver horado meu14Shakespeare, Hamlet, 3o ato, 1a ena.15Vida e morte s~ao apenas relatividades do pensamento. A Vedanta salienta que Deus �e a �unia Realidade; toda288



Mestre quando vi seu orpo sem vida em Puri. Compreendi, a�nal, que meu guru sempre estiveraompletamente desperto em Deus - sua pr�opria vida e morte na Terra, e sua ressurrei�~ao atual, nadamais eram para ele que relatividades ou id�eias de Deus no sonho �osmio.\- J�a lhe disse, Yogananda, a verdade sobre minha vida, morte e ressurrei�~ao. N~ao se aija pormim; em vez disso, espalhe por toda parte a hist�oria de minha ressurrei�~ao, da Terra- sonho-de-Deusonde vivem os homens, para outro planeta-sonho-de-Deus onde vivem almas om vestes astrais.Nova esperan�a infundir-se-�a nos ora�~oes dos que sonham neste mundo, exasperados pela ang�ustiae temerosos da morte."- Sim Mestre! - Com que boa vontade eu iria partilhar om o mundo inteiro minha ventura porsua ressurrei�~ao!\- Na Terra, meus padr~oes de onduta foram inomodamente altos, inadequados �a natureza damaioria dos homens. Freq�uentemente o repreendi mais do que devia. Voê foi posto �a prova e saiu-sebem; seu amor brilhou atrav�es das nuvens de todas as reprimendas. - E aresentou om ternura: -Hoje, vim tamb�em para dizer-lhe: nuna mais o olharei om o rigor da ensura. N~ao o repreendereimais."Quanto sentira falta dos astigos de meu grande guru! Cada um fora um anjo ust�odio a proteger-me.- Mestre ar��ssimo! Reprove-me um milh~ao de vezes! Censure-me agora!- Nuna mais ralharei om voê. - Sua divina voz era grave e, ontudo, nela senti uma orrentezasubterrânea de riso. - Voê e eu sorriremos juntos, enquanto nossas duas �guras forem diferentesno sonho-m�aya de Deus. Finalmente, mergulharemos uni�ados no Bem-Amado C�osmio; nossossorrisos ser~ao o Seu sorriso, nosso ântio de alegria, em un��ssono, vibrar�a por toda a eternidadeirradiando �as almas sintonizadas om Deus!Sri Yukt�eswar eslareeu-me sobre assuntos que n~ao posso revelar aqui. Durante as duas horasque passou omigo no quarto de hotel em Bombaim, ele teve resposta para ada uma de minhasperguntas. Certas profeias sobre o mundo, on�adas a mim naquele dia de junho ele 1936, j�a seumpriram.\- Agora devo ir-me, bem-amado!" - Ao ouvir estas palavras, senti que o Mestre se desvaneiadentro do ��rulo de meus bra�os.\- Meu �lho - sua voz ressoou, vibrando no mais ��ntimo �rmamento de minha alma - sempre quevoê entrar pela porta de nirbik�alpa sim�adhi e me hamar, virei, omo hoje, em arne e osso."Com esta promessa elestial, Sri Yukt�eswar desapareeu de minha vista. Uma voz das nuvensrepetia, reboando musialmente: \Diga a todos! Quem souber, por meio de êxtase nirbik�alpa, queseu planeta �e um sonho de Deus, pode vir ao ultra-sut��l planeta-sonho de Hiranyaloka, para me aharali, ressusitado num orpo exatamente igual ao que tive na Terra. Yogananda, diga isto a todos!"Fora-se a tristeza da separa�~ao. Os queixumes aitos por sua morte, que longamente me roubarama paz, debandaram envergonhados. A beatitude jorrava omo fonte, atrav�es de poros intermin�aveis,re�emabertos em minha alma. No dil�uvio do êxtase que me transportava, os poros da alma, obstru��dospelo desuso desde remotas eras, agora se alargavam puri�ad��ssimos. Em seq�uênia inematogr�a�a,minhas enarna�~oes anteriores deslizaram ante o meu olhar interno. Todo o bom e o mau arma,pertenentes �aquelas �guras-sonhos, foram dissolvidos na luz �osmia derramada sobre mim durantea divina visita do Mestre.Neste ap��tulo de minha autobiogra�a, obedei �as ordens de meu guru, divulgando a benditanot��ia, embora onfunda mais uma vez uma gera�~ao �etia. Rastejar, o homem sabe muito bem; oria�~ao ou existênia separada �e m�aya ou ilus~ao. Esta �loso�a monista teve sua mais alta express~ao nos oment�ariosde Shânkara aos antigos Upanishads. 289



desespero raramente lhe paree um estranho; estas pervers~oes, entretanto, n~ao pertenem ao verda-deiro destino do homem. Quando quiser, ele se oloar�a na senda da liberdade. Durante demasiadotempo, ele deu ouvidos ao deprimente pessimismo de seus onselheiros que prolamam \tu �es p�o",sem atentar para a natureza indom�avel da alma.N~ao fui o �unio a ter o privil�egio de ontemplar o Guru Ressurreto.Um dos helas de Sri Yukt�eswar era uma idosa mulher, onheida pela alunha afetuosa de Ma(M~ae), uja moradia se ahava pr�oxima de eremit�erio de Puri. O Mestre detinha-se freq�uentementepara onversar om ela durante seu passeio matinal. Na noite de 16 de mar�o de 1936, Ma hegouao �ashram e pediu permiss~ao para ver seu guru.- Como, se o Mestre morreu faz uma semana! - Swâmi Sebananda, agora respons�avel pelo ere-mit�erio de Puri, �tou-a tristemente.Imposs��vel! - protestou ela, om um sorriso.- N~ao. - E Sebananda ontou-lhe detalhes do enterro. Venha, lev�a-la-ei ao jardim da frente, �a suasepultura.Ma abanou a abe�a, negativamente - Para ele, n~ao existe sepultura. Esta manh~a, �as dez horas,ele passou diante de minha porta, em seu passeio habitual. Falei om ele, durante alguns minutos,�a plena luz do dia. Convidou-me: \Venha esta noite ao �ashram". E aqui estou; suas bên�~aosderramam-se sobre esta velha abe�a grisalha! Quis o imortal guru que eu ompreendesse em queorpo transendente ele me visitou esta manh~a!O assombrado Sebananda ajoelhou-se diante dela.- Ma, que peso aitivo suas palavras tiram de meu ora�~ao! Ele ressusitou!
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Cap��tulo 44Com Mah�atma Gandhi em WardhaSejam bem-vindos a Wardha! - Mah�adev Desai, seret�ario de Mah�atma Gandhi, om estas palavrasordiais e om guirlandas de khaddar (algod~ao �ado em asa), umprimentou a srta. Bleth, o sr.Wright e a mim. Nosso pequeno grupo, satisfeito por deixar a poeira e o alor do trem, aabavade hegar �a esta�~ao de Wardha, em erta manh~a de agosto, bem edo. Depois de oloarmos nossabagagem num arro de bois, entramos num autom�ovel sem apota, om o sr. Desai e seus ompa-nheiros, Babasaheb Deshmukh e o dr. Pingale. Uma urta viagem por estradas rurais enlameadasnos trouxe a Maganvadi, o �ashram do santo pol��tio da �India.O sr. Desai levou-nos imediatamente ao esrit�orio, onde o Mah�atma Gandhi se enontrava sentado�a moda oriental. Caneta numa das m~aos e papel de rasunho na outra; em sua fae, um amplo, am�avele onquistador sorriso!- Bem-vindos! - rabisou ele em hindi; era segunda-feira, seu dia de silênio semanal.Embora fosse este o nosso primeiro enontro, sorrimos um ao outro, afetuosamente. Em 1925,Mah�atma Gandhi onedera a honra de sua visita �a esola Yogôda Sat-Sanga em Ranhi e esreverasuas benevolentes impress~oes no livro destinado aos visitantes.O min�usulo santo de 45 quilos irradiava sa�ude f��sia, mental e espiritual. Seus olhos astanhossuaves brilharam om inteligênia, sineridade e disernimento. Ei-lo, o estadista uja perspi�aiafora desa�ada em entenas de batalhas legais, soiais e pol��tias, delas emergindo vitorioso. Nenhumoutro l��der no mundo alan�ou niho t~ao garantido nos ora�~oes de seu povo omo o que Gandhioupa no seio de milh~oes de iletrados da �India. O espontâneo tributo das massas se exprime nofamoso t��tulo - Uma - \grande alma"1. Por amor a eles uniamente, Gandhi limita sua roupa a umaesp�eie de tanga, onheida mundialmente atrav�es de ariaturas, e s��mbolo de sua unidade om asmultid~oes oprimidas que n~ao podem vestir outra oisa.- Os residentes do �ashram est~ao inteiramente �as suas ordens; por favor, reorram a eles paraqualquer servi�o. - Com sua arater��stia ortesia, o Mah�atma estendeu-me outra nota esritarapidamente, quando ia o sr. Desai onduzir nosso grupo, do esrit�orio �a asa de h�ospedes.Nosso guia levou-nos, atrav�es de pomares e ampos de ores, a um edif��io oberto de telhase om r�otulas nas janelas. No p�atio fronteiro, um po�o de sete metros e meio de diâmetro erausado, segundo nos disse o sr. Desai, para o suprimento de �agua; perto dali, ahava-se uma roda deimento, girando para desasar arroz. Cada um de nossos pequenos dormit�orios demonstrava n~aoter mais que o m��nimo irredut��vel: Uma ama de ordas tran�adas �a m~ao. A ozinha aiada exibiaorgulhosamente uma torneira num anto; no outro, uma avidade no h~ao, om fogo, para prepararo alimento. Singelos sons ar�adios alan�avam nossos ouvidos: o roitar das gralhas, o hilreio dospardais, o mugir do gado e os golpes do inzel lavrando a pedra.1Seu nome de fam��lia �e Mohandas Karamhand Gandhi. Ele nuna se refere a si mesmo omo Mah�atma.291



Ao notar o di�ario de viagem do sr. Wright, o sr. Desai abriu-o e esreveu numa p�agina a lista dosvotos Satyagraha2 proferidos por todos os estritos seguidores (satyagrah��s) do Mah�atma:\N~ao-violênia. Verdade. N~ao roubar. Celibato. N~ao possuir. Trabalho bra�al ou manual.Controle do paladar. Destemor. Respeito igual a todas as religi~oes. Swad�eshi (uso de produtosmanufaturados no lar). Livrar-se do preoneito da intoabilidade dos p�arias. Estes onze votosdevem ser observados em esp��rito de humildade".(O pr�oprio Gandhi assinou esta p�agina no dia seguinte, aresentondo-lhe a data: 27 de agosto de1935.)Duas horas ap�os a nossa hegada, meus ompanheiros e eu fomos hamados para o almo�o. OMah�atma j�a ruzara as pernas sob as aradas do p�ortio do �ashram, oposto a seu esrit�orio, do outrolado do p�atio. Cera de vinte e ino satyagrah��s desal�os sentavam-se �a moda oriental diante depratos e x��aras de lat~ao. Toda a omunidade partiipou do oro de prees; a seguir, serviu-se umarefei�~ao, em grandes panelas de lat~ao que ontinham hap�atis (p~aes de trigo integral sem fermento)untados om ghee (manteiga, quase l��quida, de leite de b�ufala), t�alsari (vegetais piados e ozidos) euma gel�eia de lim~ao.O Mah�atma omeu hap�atis, beterrabas ozidas, alguns vegetais rus e laranjas. Ao lado de seuprato enontrava-se um monte de amar��ssimas folhas de neem, not�avel depurativo do sangue. Comsua olher, ele separou uma por�~ao e oloou-a em meu prato. Mastiguei-as depressa e enguli-asom �agua, reordando os dias de minha meninie quando Mam~ae me for�ava a tragar a desagrad�aveldose. Gandhi, entretanto, estava omendo a pasta de neem, aos pouos, sem desagrado.Neste banal inidente, notei a habilidade do Mah�atma em desligar dos sentidos a sua mente,�a vontade. Lembrei-me de uma apendietomia, muito notiiada a que o submeteram h�a algunsanos atr�as. Reusando anest�esios, o santo onversou alegremente om seus devotos durante toda aopera�~ao, e um tranq�uilo sorriso revelava sua inonsiênia �a dor.�A tarde, tive a oportunidade de onversar om uma renomada dis��pula de Gandhi, �lha de umalmirante inglês, a srta. Madeleine Slade, a quem hamam agora de Mira Behn3. Seu rosto almoe �rme iluminou-se de entusiasmo enquanto me falava sobre suas atividades di�arias, em impe�avelhindi.- A obra de reonstru�~ao rural tem suas reompensas! Um de nossos grupos vai todas as manh~as,�as ino horas, servir os habitantes da aldeia vizinha e ensinar-lhes as regras elementares de higiene.Fazemos quest~ao de limpar-lhes as fossas sanit�arias e suas ho�as de palha e barro. Os amponesess~ao analfabetos; n~ao podem ser eduados a n~ao ser pelo exemplo! - Ela riu jovialmente.Fitei om admira�~ao esta inglesa de linhagem aristor�atia, uja verdadeira humildade rist~a lhepermitia ser varredora de ruas, trabalho geralmente exeutado apenas pelos \into�aveis".- Vim para a �India em 1925 - disse-me ela. - Neste pa��s, sinto que \regressei ao meu lar". Agora,j�a n~ao desejaria retornar �a minha antiga vida e aos meus interesses anteriores.Troamos id�eias sobre os Estados Unidos, durante alguns minutos. Disse ela: - Sempre me agradae me surpreende enontrar em muitos amerianos que visitam a �India, profundo interesse por assuntosespirituais4,2A tradu�~ao literal do sânsrito �e \ater-se �a verdade". Satyagraha �e o famoso movimento de n~ao-violênia lideradopor Gandhi.3Ela publiou erto n�umero de artas esritas pelo Mah�atma, que revelam o treinamento em autodisiplina ree-bido de seu guru. (Cartas de Gandhi a uma dis��pula, Harper & Bros., N.Y., 1950). Em livro posterior (APeregrina�~ao do Esp��rito, Coward MCann, N.Y., 1960), a senhorita Slade meniona numerosos visitantes queforam ver Gandhi em Wardha. Esreveu ela: \Deorrido t~ao longo tempo, n~ao posso lembrar-me de todos, mas doispermaneem n��tidos em minha mem�oria: Halide Edib Hanum, a �elebre esritora tura, e Swami Yogananda, fundadorde Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos". (Nota de SRF)4A senhorita Slade faz-me reordar outra distinta mulher oidental, a srta. Margaret Woodrow Wilson, �lha mais292



As m~aos de Mira Behn logo se ouparam om uma hark�a (roda de �ar). Gra�as aos esfor�os doMah�atma, as hark�as s~ao agora onipresentes na �India rural.Gandhi tem bons motivos eonômios e ulturais para enorajar a revivesênia das ind�ustriasaseiras, mas n~ao aonselha o rep�udio fan�atio de todo o progresso moderno. Maquinaria, trens,autom�oveis, tel�egrafo desempenharam pap�eis importantes em sua prodigiosa vida! Cinq�uenta anosde servi�o p�ublio, dentro ou fora das pris~oes, lutando diariamente om detalhes pr�atios e durasrealidades do mundo pol��tio, apenas aumentaram seu equil��brio, amplitude de id�eias, sensatez eapreia�~ao humor��stia do singular espet�aulo humano.Nosso trio deliiou-se om um jantar �as dezoito horas, omo onvidados de Babasaheb Deshmukh.�As dezenove horas, para a pree da noite, j�a est�avamos de regresso ao �ashram Magativadi; subimos aoterra�o superior onde trinta satyagrah��s formavam um semi��rulo ao redor de Gandhi. Ele ruzara aspernas numa esteira de palha, om um antigo rel�ogio de bolso espetado diante de si. O sol, prestes asumir, lan�ava UM �ultimo raio �a fronde das palmeiras e bânyans (�gueiras de Bengala); os sussurrosda noite e o trilar dos grilos haviam ome�ado. De pura serenidade era a atmosfera; eu me sentiaenlevado.Iniiou-se um anto solene sob a dire�~ao do sr. Desai, om respons�orio do grupo; a seguir, leiturado G��ta. O Mah�atma propôs que eu �zesse a ora�~ao de enerramento. Que divina onordânia depensamentos e aspira�~oes! E uma lembran�a para sempre: a medita�~ao, na a�ot�eia de Wardha, sobas primeiras estrelas.�As vinte horas, pontualmente, Gandhi terminou seu silênio. Os trabalhos her�uleos de sua vidaexigiam que ele dividisse seu tempo, de minuto em minuto.- Bem-vindo, Swâmiji! - A sauda�~ao do Mah�atma, desta vez, n~ao se transmitia por meio dopapel. Aab�avamos de deser da a�ot�eia para seu esrit�orio , mobiliado simplesmente om esteirasquadrangulares (nenhuma adeira), uma mesa baixa om livros, pap�eis e algumas penas de esreveromuns (nenhuma aneta-tinteiro); a um anto, um ex�otio rel�ogio fazia ouvir seu tique-taque. Umaaura de paz e devo�~ao tudo abrangia. Gandhi mostrava um de seus sorrisos ativantes, avernosos,quase desdentados.- H�a anos atr�as - expliou ele - omeei minha observânia semanal de um dia de silênio, omoreurso para ganhar tempo, a �m de uidar de minha orrespondênia. Agora, entretanto, essas vintee quatro horas tornaram-se uma neessidade vital do esp��rito. Um dereto de silênio peri�odio n~ao�e uma tortura, mas uma bên�~ao.Conordei, muito sineramente5. O Mah�atma fez-me perguntas sobre a Am�eria e a Europa;troamos id�eias sobre a �India e as ondi�~oes do mundo.- Mah�adev - disse Gandhi ao sr. Desai que entrava na sala por favor, arranje tudo para o Swâmijifalar sobre ioga, amanh~a �a noite, no sal~ao da prefeitura de Wardha.Quando dei boa-noite ao Mah�atma, ele me ofereeu ateniosamente uma garrafa de �oleo de itro-nela6.- Os mosquitos de Wardha ignoram tudo sobre ah��msa7, swâmiji! - disse ele, rindo.velha do grande presidente norte-ameriano. Enontrei-a em Nova York; ela mostrou intenso interesse pela �India.Dirigiu-se mais tarde a Pondihetry, onde passou os �ultimos ino anos de sua vida, venturosamente trilhando a sendada disiplina aos p�es do iluminado mestre Sri Aurobindo Ghosh.5J�a faz muitos anos que, nos Estados Unidos, venho observando per��odos de silênio, para onsterna�~ao de visitantese seret�arios.6Designa�~ao ient���a da erva idreira e de v�arias outras plantas que têm aroma semelhante ao do lim~ao.7Qualidade do que �e inofensivo; n~ao-violênia; a roha em que se alier�a o redo de Gandhi, Ele reebeu profundainuênia dos jainas que revereniam ah��msa omo a virtude b�asia. O jainismo, uma seita do hindu��smo, difundiu-seamplamente no s�eulo 6o antes de Cristo, gra�as a Mahavira, ontemporâneo de Buda. Possa Mahavira (\grandeher�oi") ontemplar-se, atrav�es dos s�eulos, em seu her�oio �lho Gandhi.293



Na manh~a seguinte, bem edo, nosso pequeno grupo fez a primeira refei�~ao que onsistiu emmingau de trigo integral om leite e melado. �As dez e trinta, fomos hamados ao p�ortio do �ashrampara almo�ar om Gandhi e os satyagrah��s. Naquele dia, o ard�apio inlu��a arroz om ut��ula, umanova sele�~ao de vegetais e sementes de ardamono.�A tarde, perambulei pelos terrenos do �ashram, at�e o pasto de algumas vaas imperturb�aveis. Aprote�~ao �a vaa �e uma paix~ao de Gandhi.- Para mim, a vaa �e o s��mbolo de todo o mundo infra-humano: ela amplia a solidariedadedo homem para al�em de sua pr�opria esp�eie expliara o Mah�atma. - Atrav�es da vaa, o homem�e impelido a pereber sua identidade om tudo o que vive. Os antigos r��shis esolheram a vaapara esta apoteose, por um motivo muito �obvio para mim. A vaa na �India vinha a ser a melhorompara�~ao; ela �e que trazia a abundânia. N~ao s�o dava leite, mas tornava poss��vel a agriultura. Avaa �e um poema de ompaix~ao; lê-se piedade neste manso animal. Ela �e a segunda m~ae de milh~oesde riaturas. Proteger a vaa signi�a proteger toda a muda ria�~ao de Deus. A s�uplia dos seresinferiores da ria�~ao �e tanto mais intensa por n~ao serem eles dotados de fala.8Certos ritos di�arios s~ao obrigat�orios para o hindu ortodoxo. Um �e Bh�uta Yâjna, oferenda dealimento ao reino animal. Esta erimônia simboliza o entendimento que o homem adquiriu de suasobriga�~oes om as formas menos evolu��das do universo, identi�adas por instinto om o orpo (ilus~aoque tamb�em atormenta o homem) ' faltando-lhes, por�em, a fauldade liberadora da raz~ao, peuliar�a humanidade.Assim, Bh�uta Yâina refor�a no homem a disposi�~ao de prestar soorro ao frao: em 1 troa, ele�e onfortado por in�umeras soliitudes de seres invis��veis superiores. A humanidade aha-se tamb�emsob a obriga�~ao moral de proteger as d�adivas da Natureza, t~ao pr�odiga na terra, no mar e no �eu. Abarreira evolutiva de inomuniabilidade entre a Natureza, os animais, o homem e os anjos astrais �etransposta por ritos (yâjnas) di�arios de silenioso amor.Outros dois yâjnas s~ao Pitri e Nri Pitri Yâjna �e uma obla�~ao aos anestrais: um s��mbolo de queo homem reonhee sua d��vida para om as gera�~oes passadas, uja sabedoria aumulada ilumina ahumanidade atual. Nri Yâina �e uma oferta de alimento aos estranhos ou aos pobres: um s��mbolodas responsabilidades hodiernas do homem, seus deveres para om os seus ontemporâneos.No in��io da tarde, omo bom vizinho, umpri um Nri Yâjna, fazendo uma visita ao �ashram deGandhi para meninas. O sr. Wright aompanhou-me, de autom�ovel, numa viagem de dez minutos.juvenis e min�usulos rostos de or, enimando talos de sar��s oloridos! No �m de breve palestra emh��ndi9 que �z ao ar livre, tombou dos �eus um s�ubito aguaeiro. Rindo, o sr. Wright e eu subimos aoarro e nos apressamos a voltar a Maganvadi, entre preipitantes len��ois de prata. Que intensidadetropial e que travessia hapinhante!Ao reentrar na asa de h�ospedes, omoveram-me de novo a austera simpliidade e as provas deauto-sarif��io, vis��veis em toda parte. O voto de n~ao-possuir, pronuniou-o Gandhi algum tempodepois de seu asamento. Renuniando a um amplo exer��io da advoaia, que lhe assegurava umarenda anual superior a 20.000 d�olares, o Mah�atma distribuiu toda a sua riqueza aos pobres.Sri Yukt�eswar ostumava ridiularizar om gentil �nura as onep�~oes, geralmente errôneas, sobreren�unia:- Um mendigo n~ao pode renuniar �a riqueza - dizia o Mestre. Se um homem se lamenta: \meus8Gandhi esreveu om beleza sobre numerosos assuntos. Sobre a pree, disse: \Ela nos reorda que somos de-samparados sem o apoio de Deus. Nenhum labor �e ompleto sem pree, sem o reonheimento de�nido de que omelhor esfor�o humano �e improdutivo sem a bên�~ao de Deus na retaguarda. A pree �e um hamado �a humildade. Umhamado �a autopuri�a�~ao, �a pesquisa interior".9Hindi, uma l��ngua indo-ariana, riamente baseada em ra��zes sânsritas, �e o idioma predominante no norte da �India.O dialeto prinipal do Hindi oidental �e o hindustani, esrito tanto om arateres devan�agari (sânsrito) quanto omos sinais ar�abios. Seu subdialeto, o urdu, �e falado pelos mu�ulmanos, e pelos hindus no norte da �India.294



neg�oios faliram; minha mulher me abandonou; vou renuniar a tudo e ingressar num mosteiro", aque sarif��io ao mundo est�a se referindo? Ele n~ao renuniou ao dinheiro nem ao amor. Estes �e querenuniaram a ele!Santos omo Gandhi, ao ontr�ario, n~ao s�o �zeram sarif��ios materiais tang��veis, mas tamb�em aren�unia, muito mais dif��il, aos motivos ego��stas e aos objetivos pessoais, imergindo seu mais ��ntimoser na audal oletiva, a servi�o total da humanidade.Kast�urabai, a not�avel esposa do Mah�atma, n~ao pôs obje�~oes quando ele deixou de reservar umaparte de sua riqueza para uso dela mesma e de seus �lhos. Casados no in��io da adolesênia, Gandhie sua mulher �zeram o voto de elibato ap�os o nasimento de quatro �lhos10. Hero��na tranq�uila nointenso drama que tem sido sua vida em omum, Kast�urabai tem seguido seu esposo, nas pris~oes,partilhado seus jejuns de três semanas e arado integralmente om seu quinh~ao nas ��n termin�aveisresponsabilidades do marido. Ela prestou a Gandhi o seguinte tributo:\Agrade�o-lhe por haver tido o privil�egio de ser sua olaboradora e ompanheira na vida. Agrade�o-lhe pelo mais perfeito asamento neste mundo, baseado em brarnah�arya (autodom��nio) e n~ao dosexo. Agrade�o-lhe por me haver onsiderado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da�India. Agrade�o-lhe por n~ao ser um desses esposos que malbaratam seu tempo em jogos, orridasde avalos, mulheres, vinho e an�~oes, ansando-se de suas esposas e �lhos omo um menino logose ansa de seus brinquedos infantis. Que gratid~ao sinto por n~ao ser voê um desses maridos quepassam o tempo a se enriqueerem om a explora�~ao do trabalho alheio!"\Que agradeida estou por voê haver oloado Deus e a p�atria aima do suborno e haver tido aoragem de suas onvi�~oes, e f�e ompleta e impl��ita em Deus. Que agradeida estou por haver tidoum esposo que onsiderou primeiro Deus e a p�atria, e s�o depois a mim. Agrade�o-lhe por me havertolerado e �as minhas de�iênias na juventude, quando eu resmungava ontra a mudan�a que voêtrouxe ao nosso modo de vida, do muito para o pouo."\Em rian�a vivi no lar de seus pais; sua m~ae foi uma grande e bondosa mulher; ela me treinou,ensinando-me a ser uma esposa valente, orajosa, e a onservar o amor e o respeito de seu �lho,meu futuro esposo. No deurso dos anos, �a medida que voê se onvertia no mais querido l��der da�India, n~ao senti qualquer dos temores que perturbam a esposa quando seu marido subiu a esada dosuesso, omo tantas vezes aontee em outros pa��ses. E sabia que a morte nos enontraria aindaomo esposo e esposa".Durante anos, Kast�urabai exereu as fun�~oes de tesoureira, gerindo os fundos p�ublios que oidolatrado Mah�atma �e apaz de levantar aos milh~oes. Narram-se muitas hist�orias humor��stias, noslares da �India, sobre o nervosismo dos maridos quando suas esposas, usando j�oias, v~ao ouvir prega�~oesde Gandhi; a magia na linguagem do Mah�atma, supliando pelos oprimidos, enfeiti�a os braeletesde ouro e os olares de brilhantes, que saltam, dos peso�os e bra�os das mulheres de fortuna para aesta de oleta!Certo dia, a tesoureira p�ublia, Kast�urabai, n~ao pôde prestar ontas do desembolso de quatror�upias. Gandhi publiou pontualmente o balanete; inexor�avel, assinalou o d�ebito de quatro r�upias,atribuindo-o �a sua esposa.Freq�uentemente narrei este aso �as minhas lasses de estudantes norte-amerianos. Certa noite,num sal~ao de aulas, uma senhora, indignada, desabafou om veemênia:- Mah�atma ou n~ao-Mah�atma, se fosse meu marido, eu lhe deixaria um olho preto por esse desne-10Gandhi desreveu sua vida om impiedosa franqueza em Hist�oria da Minha Experiênia om a Verdade(Alimedebad, Navajivan Press, 1927-29). Muitas biogra�as repletas de nomes famosos e de aonteimentos pitoresossileniam quase ompletamente sobre per��odos de auto-an�alise ou de desenvolvimento interior. O leitor feha adaum desses livros om erta insatisfa�~ao, omo se dissesse: \Eis aqui um homem que onheeu muita gente not�avelmas nuna se onheeu a si mesmo". Esta rea�~ao �e imposs��vel om a autobiogra�a de Gandhi; ele exp~oe suas faltas esubterf�argios om devo�~ao impessoal �a verdade, rara nos anais de qualquer �epoa.295



ess�ario insulto p�ublio!Depois de alguns graejos bem-humorados entre n�os, sobre esposas amerianas e esposas hindus,prossegui, ofereendo uma explia�~ao mais ompleta:- A senhora Gandhi onsidera o Mah�atma n~ao omo seu marido, mas omo seu guru, algu�em quetem o direito de orrigi-la, mesmo por erros insigni�antes - salientei. - Algum tempo depois darepreens~ao p�ublia de Kast�urabai, Gandhi foi ondenado �a pris~ao sob ausa�~ao pol��tia. Quandoele almamente dava adeus a Kast�urabai, ela lhe aiu aos p�es, dizendo om humildade: - Mestre, sealguma vez o ofendi, por favor, perdoe-me11.Ao esrit�orio do santo que assim pudera fazer de sua pr�opria esposa uma dis��pula inabal�avel -milagre raro! - omparei �as três horas daquela tarde em War��lia, para um enontro previamentemarado. Gandhi levantou os olhos para mim, om um sorriso inesque��vel.- Mah�atmaji - disse eu, enquanto ruzava as pernas sobre a esteira sem almofadas - por favor,dê-me sua de�ni�~ao de ah��msa.- Evitar danos a qualquer riatura viva, em pensamento ou a�~ao. - Bel��ssimo ideal! O mundo,por�em, perguntar�a sempre: �e permitido matar uma obra para proteger uma rian�a, ou em defesapr�opria?- Eu n~ao poderia matar uma obra sem violar dois de meus votos: destemor e n~ao-matar. Eutentaria antes, internamente, aalmar a obra om vibra�~oes de amor. N~ao posso, absolutamente,rebaixar meus prin��pios para ajust�a-los �as irunstânias. - E aresentou, em sua enantadorafranqueza: - Devo onfessar que eu n~ao poderia ontinuar serenamente esta onversa se uma v��boraapareesse diante de mim!Notei, em sua mesa, diversos livros oidentais, muito reentes, sobre regimes alimentares.- Sim, a dieta �e importante no movimento Saty�agraha, omo em qualquer outro lugar - disse ele,esbo�ando um sorriso. - Porque advogo a ontinênia ompleta para os satyagrah��s, estou sempretentando desobrir o melhor regime alimentar para o elibat�ario. Deve-se vener o paladar antesde poder ontrolar o instinto de proria�~ao. Semi-inani�~ao e dietas desequilibradas n~ao onstituemsolu�~oes. Depois de vener a gula interna, o saty�agrah�� deve seguir uma dieta vegetariana raionalom todas as neess�arias vitaminas, minerais, alorias, et. Usando de sabedoria interna e externaem rela�~ao �a omida, o uido sexual do saty�agrah�� onverte-se failmente em energia vital para oorpo inteiro.O Mah�atma e eu omparamos nossos onheimentos quanto aos bons substitutos da arne. - Oabaate �e exelente - disse eu. - H�a numerosas planta�~oes de abaate pr�oximas ao meu Centro naCalif�ornia.O interesse brilhou na fae de Gandhi. - Gostaria de saber se reseriam em Wardha. Os satya-grah��s apreiariam um novo alimento.- Fa�o quest~ao de mandar alguns abaateiros de Los Angeles para Wardha. - E aresentei: - Osovos s~ao um alimento om elevado teor de prote��na; est~ao proibidos aos satyagrah��s?- Somente os ovos feundados. - O Mah�atma riu-se, evoativo. Durante anos, n~ao apoiei seu uso;ainda hoje, n~ao os omo. Certa vez, uma de minhas noras estava morrendo devido �a m�a nutri�~ao;seu m�edio insistia para que a alimentassem de ovos. N~ao onordei e aonselhei-o a dar �a doentealgum suedâneo do ovo.\- Gândhiji - disse o m�edio - galinhas n~ao feundadas p~oem ovos sem o esperma vital; n~ao se11Kast�urabai G�andhi morreu na pris~ao de Poona, em 22 de fevereiro de 1944. Gandhi, que em geral n~ao seemoiona, horou sileniosamente. Pouo de pois, os admiradores de Kast�urabai sugeriram riar em sua honra umFundo In Mernoriarn; 12.500.000 r�upias (quase 4 milh~oes de d�olares) literalmente hoveram de todos os antos da�India. Gandhi provideniou para que esse apital fosse apliado na assistênia soial �as mulheres e rian�as das aldeias.296



viola o preeito de n~ao-matar."\- Ent~ao, onsenti de bom grado que minha nora se alimentasse de ovos; em pouo tempo, elareuperou a sa�ude".Na noite anterior, Gandhi expressara o desejo de reeber a Kriya Yoga de L�ahiri Mah�asaya.Comoveu-me a amplitude do Mah�atma e seu esp��rito de pesquisa. Ele se paree a um menino em suadivina busa, revelando a pura reeptividade que Jesus enalteeu nas rian�as . . . \destas �e o reinodos �eus".Chegara a hora de minha prometida instru�~ao; diversos satyagrah��s penetraram na sala: o sr.Desai, o dr. Pingale e alguns outros que desejavam a t�enia de Kriya.Ensinei primeiramente �a pequena lasse os exer��ios Yogôda. Visualiza-se o orpo dividido emvinte partes; a vontade dirige a energia a ada uma, suessivamente. Logo, ada um dos presentesvibrava diante de mim omo um motor humano. Era f�ail observar as ondas de energia nas vintepartes do orpo de Gandhi, quase sempre expostos �a vista! Apesar de muito magro, ele n~ao desagradaaos olhos; a pele de seu orpo �e suave e sem rugas12.Em seguida, iniiei o grupo na t�enia liberadora de Kriya Yoga.O Mah�atma estudou, om reverênia, todas as religi~oes do mundo. As Esrituras jainas, o NovoTestamento da B��blia e os esritos soiol�ogios de Tolstoi13 s~ao as três fontes prinipais das onvi�~oesde n~ao-violênia de Gandhi. Ele assim a�rmou o seu redo:\Creio que a B��blia, o Alor~ao e o Zend-Avesta14 s~ao revela�~oes divinas, omo os Vedas. Creio nainstitui�~ao dos gurus mas, em nossa �epoa, milh~oes de riaturas devem aminhar sem guru, porque�e raro enontrar uma ombina�~ao de perfeita pureza e de perfeita instru�~ao. Ningu�em, entretanto,se desespere de jamais vir a onheer as verdades religiosas, porque os prin��pios fundamentais doHindu��smo, omo os de todas as grandes religi~oes, s~ao imut�aveis e f�aeis de ompreender."\Creio, omo todo hindu, em Deus e em Sua unidade, no renasimento e na salva�~ao . . .Meussentimentos pelo Hindu��smo j�a s~ao t~ao indesrit��veis omo os que tenho por minha pr�opria esposa.Ela me omove e me impele omo nenhuma outra mulher do mundo o pode fazer. N~ao que ela sejaisenta de faltas; ousaria dizer que ela possui muito mais faltas do que vejo. Mas entre n�os existe osentimento de um v��nulo indissol�uvel. Sinto o mesmo pelo Hindu��smo, om todas as suas faltas elimita�~oes. Nada me enanta mais que a m�usia do G��ta ou do Ramayâna por T�ulsid�as. Quando euimaginava estar exalando o �ultimo suspiro, o G��ta era o meu onsolo."\O Hindu��smo n~ao �e uma religi~ao exlusivista. Nele existe lugar para o ulto de todos os profetasdo mundo15. N~ao �e uma religi~ao mission�aria, no sentido omum do termo. Absorveu, sem d�uvida,muitas tribos em seu seio, mas esta absor�~ao foi de ar�ater evolutivo, imperept��vel. O Hindu��smoensina ada homem a adorar a Deus segundo a sua pr�opria f�e ou dharma16, vivendo assim em pazom todas as religi~oes".Sobre Cristo, Gandhi esreveu: \Tenho erteza de que se Ele vivesse entre os homens, agora,12Gandhi tem empreendido muitos jejuns urtos e prolongados. Goza de sa�ude exepional. Seus livros \Dieta eReforma da Dieta", \Cura Natural" e \Chave da Sa�ude" foram publiados pela Editora Navajivan, em Ahmedabad,�India.13Thoreau, Ruskin e Mazzini s~ao outros esritores oidentais ujas teorias soiol�ogias Gandhi estudou uidadosa-mente.14A sagrada Esritura dada por Zoroastro �a P�ersia, 1000 anos antes de Cristo.15Carater��stia��mpar do Hindu��smo, entre as religi~oes do mundo, �e sua deriva�~ao, n~ao de um �unio grande fundador,mas das Esrituras V�edias impessoais. Assim, o Hindu��smo d�a liberdade para a inorpora�~ao, em seu seio, de ultose profetas de todas as �epoas e terras. As Esrituras V�edias regulam n~ao apenas as pr�atias de devo�~ao mas todosos ostumes soiais importantes, num esfor�o para harmonizar ada a�~ao do homem om a lei divina.16Palavra sânsrita que inlui muitos signi�ados, equivalente a \lei"; onformidade om a lei ou justi�a natural;dever inerente �as irunstânias em que o homem se enontra em determinado momento. As Esrituras de�nem Dharmaomo \as leis universais naturais, uja observânia permite ao homem salvar-se da degrada�~ao e do sofrimento"297



aben�oaria as vidas de muitos que talvez nuna ouviram pronuniar o Seu nome . . . onforme est�aesrito: \Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor . . .mas o que faz a vontade de meu Pai"17.Com a li�~ao de Sua pr�opria vida, Jesus apontou �a humanidade a determina�~ao magn���a e o objetivo�unio que deveriam ser o de todos n�os. Creio que Ele pertene, n~ao apenas �a Cristandade, mas aomundo inteiro, a todas as na�~oes e ra�as".Em minha �ultima noite em Wardha, falei ao p�ublio que fora onvoado pelo sr. Desai, no sal~aoda prefeitura loal. No reinto, e at�e no peitoril das janelas, aglomeravam-se era de quatroentaspessoas, reunidas para ouvir minha palestra sobre ioga. Expressei-me primeiramente em hindi edepois em inglês. Nosso pequeno grupo retornou ao �ashram em tempo de dirigir um olhar de boa-noite ao Mah�atma, absorto em sua orrespondênia e em sua paz.Ainda era noite quando me levantei �as ino horas. A vida da aldeia ome�ava a animar-se:primeiro um arro de bois �a porta do �ashram, depois um lavrador om sua pesada arga equilibradapreariamente na abe�a. Terminada a primeira refei�~ao, nosso trio prourou Gandhi para os prônamsde despedida, O santo levanta-se �as quatro horas para a sua pree matutina.- Mah�atmaji, adeus! - ajoelhei-me para toar-lhe os p�es. - Sob sua guarda, a �India n~ao orreperigo.Anos transorreram ap�os o id��lio de Wardha; a terra, os oeanos e os �eus esureeram om omundo em guerra. Sozinho entre grandes l��deres, Gandhi ofereeu, �as for�as armadas, a alternativapr�atia da n~ao-violênia. Para reparar queixas e remover injusti�as, o Mah�atma empregou reursosn~ao-violentos que reiteradamente provaram sua e��aia. Sua doutrina, ele a exp~oe nestes termos:\Veri�quei que a vida persiste em meio �a destrui�~ao. Deve existir, portanto, uma lei superior �ada destrui�~ao. Uniamente sob essa lei se poder�a oneber a soiedade organizada e a vida digna deser vivida."\Se essa �e a lei da existênia, devemos prati�a-la na rotina di�aria. Sempre que houver guerras,sempre que nos defrontarmos om um oponente: onquistar pelo amor. Desobri que a lei do amortem orrespondido om amor, em minha pr�opria vida, enquanto a lei da destrui�~ao me deixaria s�o."\Na �India, tivemos a prova oular da opera�~ao desta lei, na mais ampla esala poss��vel. N~aoprolamo que a n~ao-violênia tenha penetrado nos ora�~oes dos 360.000.000 de habitantes da �India,mas prolamo, sim, que em tempo inrivelmente urto penetrou mais fundo que qualquer outradoutrina."\Para atingir o estado mental de n~ao-violênia, exige-se um treinamento demorado e rigoroso. �Euma vida de disiplina, omo a vida do soldado. Alan�a-se o estado perfeito quando a mente, o orpoe a palavra onsumam sua oordena�~ao. Todo problema evoluir�a para uma solu�~ao se deidirmosfazer da lei da verdade e da n~ao-violênia a lei da vida".A marha inex��vel dos aonteimentos pol��tios mundiais salienta inexoravelmente a verdade deque, sem vis~ao espiritual, um povo peree. A iênia, se a religi~ao n~ao o fez, despertou na humanidadeum obsuro senso de inseguran�a e at�e da insubstanialidade de todas as oisas materiais. Para onde,em verdade, poder�a o homem ir agora, sen~ao para sua Fonte e Origem: o Esp��rito dentro do pr�oprioser humano?Consultando a Hist�oria, pode-se delarar que o uso da for�a bruta nuna resolveu um s�o dosproblemas do homem. A Primeira Guerra Mundial, para arrepio da Terra, produziu uma bola-de-neve de pavoroso arma que, aumentando, onverteu-se na Segunda Guerra Mundial. Somente oalor da fraternidade pode derreter a atual e gigantesa bola-de-neve de arma sanguin�ario ou, doontr�ario, avolumando-se, ela provoar�a a Tereira Guerra Mundial. Peaminosa, n~ao sant��ssimatrindade do s�eulo vinte! O uso da l�ogia da selva, em vez do raio��nio humano, para liquidar omdisputas, far�a o planeta regredir a uma selva. j�a que n~ao s~ao irm~aos na vida, ent~ao se fazem irm~aos17Mateus, 7:21. 298



na morte violenta. N~ao foi para semelhante ignom��nia que Deus amorosamente permitiu ao homemdesobrir a libera�~ao das energias atômias!A guerra e o rime n~ao ompensam. Os bilh~oes de d�olares que se evolaram no fumo de umabomba explodida, onvertida em nada, teriam sido su�ientes para onstruir um mundo melhor, livrede quase todas as enfermidades e absolutamente livre de pobreza. N~ao uma Teria de medo, aos,fome, peste a danse maabre, mas uma Terra sem fronteiras de paz, prosperidade e onheimentosde resente amplitude.O apelo de Gandhi �a n~ao-violênia fala �a suprema onsiênia do homem. Que as na�~oes n~ao maissejam as aliadas da morte, mas da vida; n~ao da destrui�~ao, mas da onstru�~ao; n~ao do �odio, mas dosmilagres riadores do amor.Ensina o Mah�abh�arata: \Deve-se perdoar qualquer ofensa. A ontinua�~ao das esp�eies tornou-seposs��vel gra�as �a apaidade humana de perdoar. O perd~ao �e santidade; pelo perd~ao, o universo semant�em oeso. O perd~ao �e a for�a dos fortes; o perd~ao �e sarif��io; o perd~ao �e a tranq�uilidade damente. Perd~ao e do�ura s~ao qualidades de quem �e o senhor de si mesmo. Representam a virtudeimpere��vel".A n~ao-violênia �e o fruto natural da lei de perd~ao e amor. Gandhi prolamou: \Se for neess�arioperder uma vida numa batalha justa, deve-se estar preparado, omo Jesus, para derramar o pr�opriosangue: n~ao o dos outros. E por �m, haver�a menos sangue vertido no mundo".Algum dia, uma epop�eia ser�a esrita sobre os satyagrah��s da �India que resistiram ao �odio om oamor, �a violênia om a n~ao-violênia e se deixaram impiedosamente assassinar, em vez de empunhararmas. Disto resultou que, em ertas oasi~oes hist�orias, foram os advers�arios que jogaram ao h~aoas armas e fugiram - heios de vergonha, abalados em suas onvi�~oes mais profundas, �a vista dehomens que valorizavam a vida dos outros aima da sua pr�opria.Disse Gandhi: \Eu preferiria esperar, se neess�ario durante s�eulos, a prourar a liberdade de mi-nha p�atria atrav�es do derramamento de sangue". E a B��blia nos adverte: \Todos os que empunharema espada, morrer~ao pela espada"18. O Mah�atma esreveu:\Denomino-me naionalista, mas meu naionalismo �e t~ao amplo omo o universo. Inlui em suavastid~ao todas as na�~oes da Terra19. Meu naionalismo inlui o bem-estar do mundo inteiro. N~aodesejo que a minha �India se levante das inzas de outras na�~oes. N~ao quero que a �India explore um�unio ser humano. Quero que a �India seja forte, para que ela possa ontagiar om sua for�a tamb�emas outras na�~oes. Isto n~ao oorre, hoje, a nenhuma na�~ao da Europa; elas n~ao transmitem for�a �asoutras."O presidente W��lson menionou os seus belos atorze pontos, mas disse: \A�nal, se este esfor�onosso para atingir a paz vier a fraassar, temos nossas armas para reorrer de novo a elas".- \Quero inverter essa posi�~ao e dizer: Nosso armamento j�a fraassou. Vamos prourar algo novo;experimentemos a for�a do amor e de Deus que �e a verdade. - Quando tivermos essa for�a, nenhumoutro reurso ser�a neess�ario".Pelo treinamento que o Mah�atma deu a milhares de verdadeiros satyagrah��s (os que professaram osonze votos rigorosos menionados na primeira parte deste ap��tulo) os quais, por sua vez, propagarama sua mensagem; por sua paiente edua�~ao das multid~oes hindus para que ompreendessem osbenef��ios espirituais e eventualmente materiais da n~ao-violênia; por equipar seu povo om armasn~ao-violentas: a ausênia de oopera�~ao om a injusti�a, a disposi�~ao volunt�aria para suportar os18Mateus, 26:52. Esta �e uma das numerosas passagens b��blias das quais se infere neessariamente a reenarna�~aodo homem. Muitas das omplexidades da vida somente s~ao expli�aveis quando o homem ompreende a lei ârmia dajusti�a.19\Que o homem n~ao se ufane por amor a seu pa��s; mas, antes, que se ufane por amor �a sua esp�eie". - Prov�erbiopersa. 299



ultrajes, a pris~ao e a pr�opria morte em vez de reorrer �as armas; e por rerutar a solidariedadedo mundo atrav�es de exemplos in�umeros de her�oio mart��rio entre os satyagrah��s, Gandhi retratoudramatiamente o ar�ater pr�atio da n~ao-violênia, seu poder solene de resolver disputas dispensandoa guerra.Gandhi, j�a onquistou, por meios n~ao-violentos, maior n�umero de oness~oes pol��tias para suaterra que as obtidas por qualquer outro l��der, de qualquer outro pa��s, �a usta de balas.Os m�etodos n~ao-violentos para a erradia�~ao de todos os males e injusti�as têm sido notavelmenteapliados, n~ao s�o na arena pol��tia, mas no ampo omplexo e deliado das reformas soiais da �India.Gandhi e seus seguidores puseram �m a muitas velhas querelas entre maometanos e hindus; entenasde milhares de mu�ulmanos enaram o Mah�atma omo seu l��der. Os into�aveis enontraram nele opaladino destemido e triunfante: - Se existir um renasimento para mim - esreveu ele - quero naseromo p�aria entre os p�arias, porque assim poderei prestar-lhes um servi�o mais e�az20.O Mah�atma �e, em verdade, uma \grande alma". Entretanto, os que tiveram o disernimento deonferir-lhe este t��tulo foram milh~oes de analfabetos. Este manso profeta �e venerado em sua p�atria. Oamponês mais inferior oloou-se �a altura do superior desa�o de Gandhi. O Mah�atma aredita omtoda sineridade na inerente nobreza do homem. As falhas inevit�aveis nuna o desiludiram. Esreveu:\Mesmo que seu oponente o tenha enganado vinte vezes, um saty�agrah�� est�a pronto a on�ar nelepela vig�esima primeira vez, pois uma on�an�a ��mpl��ita na natureza humana �e a verdadeira essêniade seu redo."21- Mah�atmaji, o senhor �e um homem exepional. N~ao deve esperar que o mundo tenha o seuomportamento. - Um r��tio fez-lhe, erta vez, esta observa�~ao.- �E urioso omo nos iludimos a n�os mesmos, imaginando que podemos melhorar o orpo, mas que�e imposs��vel despertar os poderes oultos da alma - repliou Gandhi. - Empenho-me na tentativa demostrar que, se possuo algum desses poderes, sou um mortal t~ao fr�agil omo qualquer outro e nunahouve, nem h�a agora, nada de extraordin�ario a meu respeito. Sou um simples indiv��duo, sujeito aerrar omo qualquer ompanheiro mortal. Reonhe�o, que possuo humildade bastante para onfessarmeus erros e orrigir os passos que dei. Admito que tenho uma f�e inalter�avel em Deus e em Suabondade, e uma paix~ao inextingu��vel pela verdade e pelo amor. Mas n~ao �e isso o que toda pessoatem latente em si? - E aresentou: - Se podemos fazer novas desobertas e inven�~oes no mundodos fenômenos, devemos delarar nossa falênia no dom��nio espiritual? Ser�a imposs��vel multipliaras exe�~oes de modo a torn�a-las a regra? Deve o homem, sempre, ser primeiro um bruto e s�o depoisum homem, se hegar a tanto?2220Gandhi hamava aos parias ou sem asta, harij~as, \�lhos de Deus". Ainda em vida do Mah�atma, eles passaram aser eleitos para as legislaturas proviniais; um deles veio a ser ministro da Rep�ublia. Foram os jejuns de Gandhi queprovoaram esse progresso. Com um jejum, templos famosos da ortodoxia hindu, bem omo universidades, abriramsuas portas aos hamados into�aveis. Quanto �a reforma agr�aria, Gandhi advogava doa�~oes volunt�arias de terras. Seudis��pulo, Vinoba Bhave, homem de f�e e de ren�unia, valendo-se apenas da pree e da persuas~ao moral, onseguiuobter a divis~ao volunt�aria de grandes latif�undios, em benef��io dos amponeses.21\Ent~ao Pedro se aproximou e disse: - Senhor, at�e quantas vezes meu irm~ao pear�a ontra mim e eu lhe perdoarei?At�e sete? Jesus lhe respondeu: - N~ao te digo at�e sete, mas at�e setenta vezes sete" (Mateus, 18:21-22)O rei profundamente para ompreender este onselho inex��vel. - Senhor - protestei - �e poss��vel perdoar tanto? -Quando a Voz Divina a�nal respondeu, trouxe-me, num dil�uvio de luz, uma renova�~ao de humildade: - Quantas vezes,�o Homem, Eu perdoo a ada riatura diariamente?22Charles P. Steinmetz, o grande engenheiro eletriista, foi interpelado, erta vez, pelo sr, Reger W. Babson: \Emque rumo a pesquisa ient���a enontrar�a maior desenvolvimento dentro dos pr�oximos inq�uenta anos?" Steinmetzrespondeu: \Penso que a maior desoberta ser�a feita no ampo da espiritualidade. A�� est~ao for�as, e a Hist�oria nosensina laramente, que tiveram a maior inuênia no desenvolvimento dos homens. Apesar disso, 410 estivemos at�eaqui simplesmente brinando om elas e nuna as estudamos om a seriedade que demos �as for�as f��sias. Algum dia,homens e mulheres aprender~ao que as oisas materiais n~ao trazem feliidade e s~ao de poua utilidade para torn�a-losriadores e poderosos. Ent~ao, os ientistas do mundo inteiro voltar~ao seus laborat�orios para o estudo de Deus, da preee de for�as espirituais que, at�e hoje, mal foram pesquisadas. Quando esse dia hegar, o mundo ver�a mais progresso,numa s�o gera�~ao, do que onheeu nas quatro �ultimas". 300



Os norte-amerianos podem reordar om orgulho o êxito que teve a experiênia de n~ao-violêniade William Perin, fundador de uma povoa�~ao na Pensilvânia, no s�eulo 17. Ali \n~ao havia fortalezas,nem soldados, nem mil��ia, nem mesmo armas". Em meio �as selvagens guerras de fronteiras e �asarni�inas que repetidamente oorriam entre os novos olonos e os pele-vermelhas, s�o os quakersda Pensilvânia nuna foram molestados. \Outros foram assassinados, outros foram massarados;eles, por�em, ontinuavam a salvo. Nenhuma mulher quaker foi assaltada; nenhuma rian�a quakerfoi morta; nenhum homem quaker foi torturado". Quando os quakers, a�nal, foram obrigados arenuniar ao governo do Estado, \rebentou a guerra e houve olonos da Pensilvânia assassinados.Mas s�o três quakers foram mortos: aqueles que hegaram ao extremo de renegar a sua f�e om o portede armas defensivas".- O reurso �a for�a na Primeira Grande Guerra n~ao trouxe a tranq�uilidade - assinalou FranklinD. Roosevelt. - A vit�oria e a derrota foram igualmente est�ereis. O mundo deveria ter aprendido essali�~ao.Ensinou Lao-tse: \Quanto mais armas de violênia, mais mis�eria para a humanidade. O triunfoda violênia ulmina num festival de luto".- Estou lutando pela paz do mundo, e por nada menos que a paz - delarou Gandhi. - Se omovimento indiano alan�ar êxito nas bases n~ao-violentas de Saty�agraha, dar�a um novo signi�adoao patriotismo; e, se e que posso dizer isto om inteira humildade, um novo signi�ado �a pr�opriavida.Reita o Oidente, antes de rejeitar o programa de Gandhi omo O de um sonhador pouo pr�atio,nesta de�ni�~ao de Satyagraha dada pelo Mestre da Galil�eia:\Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente; mas eu vos digo: n~ao resistais ao mal (omo mal); mas a quem vos bater na fae direita, oferee tamb�em a esquerda".A �epoa de Gandhi prolongou-se, om a bela preis~ao do metrônomo �osmio, at�e a metade deum s�eulo j�a desolado e devastado por duas Guerras Mundiais. Uma divina aligra�a aparee nomuro de granito de sua vida: uma advertênia ontra mais derramamento de sangue entre irm~aos.O Mah�atma Gandhi visitou Yogôda Sat-Sanga Brahmah�arya V��dyal�aya, esola seund�aria omtreinamento de ioga, em Ranh��, �India. Amavelmente esreveu as palavras aima, no livro dosvisitantes. Eis a tradu�~ao:\Este instituto deixou profunda impress~ao em minha mente. Nutro grandes esperan�as de queesta esola venha a inentivar, dentro em breve, o uso pr�atio da roda de �ar".(assinado) Mohandas Gandhi 17 de setembro de 1925Mah�atma GandhiIn Memoriam\Ele era, no verdadeiro sentido, o pai da na�~ao, e um desvairado o assassinou. Centenas de milh~oesse lamentam porque a luz se apagou . . . A luz que brilhou neste pa��s era uma luz invulgar. Durantemilênios, essa luz ser�a vis��vel em nossa terra e o mundo a ver�a fulgir". Assim falou o PrimeiroMinistro da �India, Jawaharlal Nehru, logo ap�os o assass��nio de Mah�atma Gandhi, em Nova Delhi,em 30 de janeiro de 1948.Cino meses antes, a �India alan�ara pai�amente a sua independênia naional. Terminara aobra do Mah�atma, ent~ao om 78 nos; ele sabia que sua hora estava pr�oxima. \Ava, traga-me todosos pap�eis importantes" disse ele �a sua neta na manh~a da trag�edia. \Devo responder hoje. Amanh~atalvez seja tarde". Em numerosos trehos de seus esritos, Gandhi tamb�em insinuou que j�a onheiaseu destino �nal. 301



Quando, moribundo, o Mah�atma tombava lentamente ao solo, om três balas em seu orpo fr�agile esgotado, ele ergueu as m~aos no gesto tradiional de sauda�~ao hindu (prônam), onedendo silen-iosamente o seu perd~ao. Artista ingênuo omo fora em todas as irunstânias de sua vida, Gandhiveio a ser um artista supremo no instante de sua morte. Todos os sarif��ios de sua vida altru��statornaram poss��vel aquele derradeiro gesto de amor.Albert Einstein, em seu tributo ao Mah�atma, esreveu: \Talvez as gera�~oes vindouras di�ilmenteareditem que algu�em omo ele, em arne e osso, tenha aminhado, um dia, sobre a terra". Umdespaho do Vatiano, de Roma, a�rmava: \O assassinato ausou grande onsterna�~ao aqui. Gandhi�e pranteado omo um ap�ostolo das virtudes rist~as".F�erteis em signi�ado simb�olio s~ao as vidas de todos os grandes seres que vieram �a Terra paraenareer e realizar uma justi�a espe���a. A dram�atia morte de Gandhi, pela ausa da unidadeindiana, real�ou luminosamente sua mensagem para um mundo estra�alhado por desuni~oes em adaum dos ontinentes. Essa mensagem, ele a a�rmou em palavras prof�etias:\A n~ao-violênia naseu entre os homens e viver�a. Ela �e a preursora da paz mundial".
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Cap��tulo 45A \M~ae Saturada de Beatitude"Senhor, pe�o-lhe que n~ao deixe a �India sem antes onheer Nirmala Devi. Sua santidade �e intensa: ela�e onheida em toda a parte omo Ananda Moyi Ma (M~ae saturada de Beatitude) - Minha sobrinha,Amiyo Bose, olhava-me supliante.- Sem d�uvida! Quero muito ver esta santa mulher. - E aresentei: - Tenho lido sobre o seuadiantamento da realiza�~ao divina. Um artigo sobre ela apareeu h�a anos atr�as na revista East-West.- Estive om ela - prosseguiu Amiyo. - Ananda M�oyi Ma visitou reentemente minha idadezinhade Jamshedpur. Instada pelas s�uplias de um dis��pulo, ela foi �a asa de um moribundo. Permaneeujunto ao leito do agonizante e quando lhe toou a testa om a m~ao, o estertor da morte essou. Adoen�a desapareeu no mesmo instante; om surpresa e alegria, o homem viu-se urado.Pouos dias depois, eu soube que a M~ae Beat���a estava hospedada em asa de um dis��pulo nobairro Bhowanipur de Calut�a. O sr. Wright e eu partimos imediatamente da residênia de meu painaquela mesma idade. Quando o Ford se aproximava da moradia de Bhowanipur, meu ompanheiroe eu preseniamos uma ena invulgar em plena rua.Ananda Moyi Ma enontrava-se de p�e, num onvers��vel de apota abaixada, aben�oando umaentena de dis��pulos, Tudo indiava que ela ia partir dali. O sr. Wright estaionou o Ford a algumadistânia e aompanhou-me a p�e at�e a multid~ao sileniosa. A santa lan�ou um olhar em nossa dire�~ao,deseu do arro e aminhou ao nosso enontro.- Pai, o senhor veio! - Com estas palavras de fervor, falando em bengali, ela pôs o bra�o em voltade meu peso�o e a abe�a em meu ombro. O sr. Wright, a quem eu aabara de dizer que n~aoonheia a santa, deleitava-se imensamente om esta extraordin�aria demonstra�~ao de boas vindas.Os olhos de uma entena de helas tamb�em estavam �xos, om erta surpresa, no afetuoso quadrovivo.Eu perebera instantaneamente que a santa se enontrava em elevado estado de sam�adhi. Esque-ida de sua aparênia externa omo mulher, s�o tinha onsiênia de ser uma alma imut�avel; desseplano, saudava om j�ubilo um outro devoto de Deus. Ela me onduziu pela m~ao ao autom�ovel.Ananda Moyi Ma, estou retardando a sua viagem! - protestei.- Pai, estou me enontrando om o senhor pela primeira vez nesta vida, depois de s�eulos! - disseela. - Por favor, n~ao me deixe ainda.Sentamos juntos no assento traseiro do arro. A M~ae Beat���a entrou logo em estado im�ovel deêxtase. Seus belos olhos ergueram-se em dire�~ao ao �eu e estabilizaram-se, semi-abertos, sondandoo Para��so interno, t~ao distante e t~ao pr�oximo. Os dis��pulos antavam suavemente: \Vit�oria �a M~aeDivina!" 303



Enontrara eu, na �India, muitos homens om a realiza�~ao de Deus, mas nuna uma santa de talsublimidade. Sua fae deliada tinha o brilho da inef�avel ventura que lhe valera o t��tulo de M~aeSaturada de Beatitude. Longas tran�as negras a��am livremente por tr�as de sua abe�a que nenhumv�eu reobria. Em sua fronte, um sinal vermelho de pasta de sândalo simbolizava o olho espiritual,sempre aberto em seu interior. Rosto pequeno, m~aos pequenas, p�es pequenos - que ontraste omsua magnitude espiritual!Fiz algumas perguntas a uma dis��pula pr�oxima da santa, enquanto esta permaneia em transe.- A M~ae Beati�a viaja extensamente pela �India; em muitas regi~oes, ela tem entenas de dis��pulos- disse-me a hela. - Seus orajosos esfor�os permitiram a realiza�~ao de muitas reformas soiaisdesej�aveis. Embora seja brâmane, a santa n~ao reonhee distin�~oes de asta1. Um grupo de dis��pulosviaja sempre om ela, uidando de seu onforto. N�os temos de ser m~aes para ela, pois n~ao tomaonheimento de seu pr�oprio orpo. Se ningu�em lhe d�a alimento, n~ao ome nem pede. Mesmo quandoas refei�~oes s~ao oloadas �a sua frente, ela n~ao os toa. Para evitar seu desapareimento deste mundo,n�os, os dis��pulos, a alimentamos om nossas pr�oprias m~aos. Durante dias onseutivos, ostumapermaneer em transe divino, quase sem respirar, e om os olhos im�oveis. Um de seus prinipaisdis��pulos �e o marido. H�a muitos anos atr�as, logo ap�os o asamento, ele fez voto de silênio.A hela apontou para um homem de ombros largos, fei�~oes harmoniosas, abelos ompridos ebarba grisalha, Ele se enontrava de p�e, silenioso em meio ao grupo, as palmas das m~aos unidas naatitude reverente do dis��pulo.Emergindo de seu mergulho refresante no In�nito, Ananda Moyi Ma foalizava sua onsiênia,desta vez, no mundo material.- Pai, diga-me, por favor, onde �e a sua morada. - Sua voz era lara e melodiosa.Atualmente, em Calut�a ou Ranhi; mas, em breve, regressarei �a Am�eria.- Am�eria?- Sim, uma santa hindu ser�a ali muito estimada pelos que busam a espiritualidade. Voê gostariade ir?- Se o Pai me levar, irei.Esta resposta provoou alarme entre os dis��pulos que estavam mais perto.- Vinte ou mais dis��pulos sempre viajam om a M~ae Beati�a disse-me um deles, om �rmeza. -N~ao poder��amos viver sem nossa M~ae. Aonde ela for, iremos n�os.Abandonei meu plano, om relutânia, pois ele adquiria propor�~oes imprati�aveis de resimentoespontâneo!- Por favor, venha pelo menos a Ranh�� om seus devotos disse eu ao me despedir da santa. -Voê, que �e uma rian�a divina, apreiar�a os pequeninos da minha esola.- Quando o Pai me levar, irei om prazer.Pouo tempo depois, a V��dyal�aya de Ranhi engalanou-se para a prometida visita da santa. Osmeninos aguardavam ansiosos qualquer dia de festa - sem li�~oes, mas om horas de m�usia e umarefei�~ao festiva para ulminar!- Vit�oria! Ananda Moyi Ma, ki jai! - Este anto, reiterado por grupos de entusi�astias gargantasinfantis, saudou a omitiva da santa ao, ruzar os port~oes da esola. Chuvas de ores de alêndula,��mbalos a tinir, grandes b�uzios assoprados vigorosamente, e o tambor mridânga a rufar!A M~ae Saturada de Beatitude vagou sorridente pelos terrenos ensolarados da V��dyal�aya, semprearregando dentro de si, - o para��so port�atil.1Ananda Moyi Ma naseu em 1896 na aldeia de Kheora, no distrito de Tripura, em Bengala oriental.304



- �E lindo aqui - disse graiosamente Ananda Moyi Ma, quando a introduzi no edif��io da sede.Sentou-se a meu lado, om um sorriso de menina. Dava a impress~ao de ser a amiga mais ��ntima e, noentanto, uma aura de distaniamento a envolvia sempre - o paradoxal isolamento da Onipresen�a.- Por favor, onte-me algo de sua vida.- O Pai j�a sabe de tudo; para que repetir? - Ela sentia, evidentemente, que os fatos de uma breveenarna�~ao nem sequer mereiam referênia.Rindo, insisti deliadamente em meu pedido.- \Pai, pouo tenho a dizer. - Ela estendeu as m~aos graiosas em gesto de quem suplia perd~ao.- Minha onsiênia nuna se assoiou a este orpo tempor�ario. Antes de vir a este mundo, Pai, \euera a mesma"2. Em menina, \eu era a mesma". Cresi e me �z mulher, ainda \eu era a mesma".Quando a fam��lia na qual nasi, empreendeu ajustes para que este orpo asasse, \eu era a mesma".E agora, Pai, em sua presen�a, \eu sou a mesma". Depois desta vida, embora, a meu redor a dan�ada ria�~ao se modi�que nos sal~oes da eternidade, eu serei a mesma".Ananda Moyi Ma sumiu-se em profundo êxtase. Sua �gura adquiriu imobilidade de est�atua; elavoara para seu reino, o do apelo eterno. As esuras lagoas de seus olhos apresentavam-se mortas ev��treas. Esta express~ao ostuma apareer quando os santos removem sua onsiênia do orpo f��sioque n~ao passa, ent~ao, de uma pe�a de argila sem alma. Sentamos juntos durante uma hora, emtranse ext�atio. Ela voltou a este mundo om um pequeno riso de alegria.Por favor, Ananda Moyi Ma - disse eu - venha omigo ao jardim. O sr. Wright vai tirar algumasfotogra�as.- Pois n~ao, Pai. Sua vontade �e a minha. - Seus olhos gloriosos retinham um imut�avel esplendordivino, ao posar para v�arios retratos.Hora do banquete! Ananda Moyi Ma ruzou as pernas sobre o obertor que lhe servia de assento,tendo um dis��pulo junto ao seu ombro para aliment�a-la. A santa, pareendo rianinha, engoliaobedientemente a omida que o dis��pulo lhe punha nos l�abios. Era �obvio que a M~ae Saturada deBeatitude n~ao via diferen�a entre o molho de aril e as frutas ristalizadas!Ao aerar-se o rep�usulo, a santa partiu, om sua omitiva, sob uma huva de p�etalas de rosa,enquanto om as m~aos erguidas, aben�oava os meninos. Seus rostinhos expressavam, iluminadamente,o afeto que ela despertara neles sem qualquer esfor�o.\Amar�as ao Senhor teu Deus de todo o teu ora�~ao, e de toda a tua alma, e de todo o teuentendimento, e de todas as tuas for�as" prolamou o Cristo, \este �e o primeiro mandamento"3.Rejeitando todo apego inferior, Ananda Moyi Ma jura �delidade exlusiva ao Senhor. Com a l�ogiasegura da f�e, e jamais reorrendo �as distin�~oes exessivamente rebusadas dos eruditos, a santa, emsua singeleza de menina, resolveu o �unio problema da vida humana estabeleer unidade om Deus.O homem esqueeu esta simpliidade absoluta, nublada hoje por mil omplia�~oes. Reusando umamor monote��sta ao Criador, as na�~oes tentam masarar sua in�delidade om o respeito esrupulosoao ulto exterior da aridade. Estes gestos humanit�arios s~ao virtuosos porque, durante um momento,desviam o homem da adora�~ao de si mesmo, - mas n~ao o eximem de sua primordial responsabilidadena vida, \o primeiro mandamento" a que Jesus se referiu. A edi�ante obriga�~ao de amar a Deus �eontra��da pelo homem desde que ele respira pela primeira vez o ar onedido gratuitamente por seu�unio Benfeitor4.2Ananda Moyi Ma, ao se referir a si mesma, n~ao diz \eu"; usa irunl�oquios omo \este orpo", \esta menina" ou\sua �lha". Tamb�em nuna se refere a qualquer pessoa omo seu \dis��pulo". Com sabedoria impessoal, ela onedea todos, sejam devotos antigos ou re�em-vindos, o divino amor da M~ae Universal.3Maros, 12:304\Muitos sentem a neessidade de riar um mundo novo e melhor. Em vez de permitir aos seus pensamentos quese demorem neste assunto, voê deveria onentrar-se Naquele em Cuja ontempla�~ao h�a esperan�a de perfeita paz, �E305



Ap�os sua visita �a esola de Ranhi, mais uma vez tive oportunidade de ver Ananda Moy�� Ma.Alguns meses depois, ela e seu grupo esperavam por um trem na plataforma da esta�~ao de Serampore.- Pai, vou ao Himalaia - disse-me ela. - Pessoas bondosas onstru��ram para n�os um eremit�erio emDehra Dun.Assistindo ao seu embarque, maravilhei-me ao onstatar que, fosse em meio �a multid~ao, num tremou num banquete, ou ainda sentada em silênio, seus olhos nuna se desviavam de Deus.Dentro de mim, ainda esuto sua voz, um eo de do�ura imensur�avel:Veja, agora e sempre unida ao Eterno, \eu sou sempre a mesma".

dever do homem prourar Deus e a Verdade". - Ananda Moyi Ma.306



Cap��tulo 46A mulher iogue que nuna se alimentaSenhor, para onde vamos esta manh~a? - Dirigindo o Ford, o sr. Wright desviou os olhos da estrada otempo su�iente para me enarar om uma intila�~ao interrogativa. Ele raramente sabia, de v�espera,qual a pr�oxima regi~ao de Bengala a desobrir.- Se Deus quiser - repliquei om devo�~ao - nosso aminho nos levar�a a onheer uma oitavamaravilha do mundo: uma santa mulher ujo �unio alimento �e o ar puro!- Os assombros se repetem, depois de Teresa Neumann. - Mesmo assim, o sr. Wright teve um risoansioso; at�e aelerou a veloidade do arro. Mais trigo exepional para o seu moinho; para o seudi�ario de viagem. O seu n~ao era o de um turista vulgar!'Aab�avamos de deixar para tr�as a esola de Ranhi; hav��amos levantado antes do naser do sol.Al�em de meu seret�ario e de mim, mais três amigos bengalis ompunham a omitiva. Sorvemos o arrevigorante, o vinho natural da manh~a. Nosso motorista guiava o autom�ovel om todo o uidado,entre amponeses madrugadores e arretas de duas rodas, lentamente puxadas por zebus sob a anga,tesolvidos a disputar a estrada a um intruso, provido de buzina.- Senhor, gostar��amos de saber mais a respeito da santa que jejua.- Seu nome �e G��ri Bala - informei aos meus ompanheiros.Ouvi referênias a ela, pela primeira vez, h�a anos atr�as, de um am�avel erudito, Sthiti Lal Nundy.Ele vinha om freq�uênia �a nossa osa de Gurpar Road para dar li�~oes partiulares a meu irm~aoBishnu. Disse-me Sthiti Bab�u: \Conhe�o G��ri Bala muito bem. Ela usa erta t�enia iogue, quelhe permite viver sem alimento. Fui seu vizinho em Nawabganj, perto de Ihapur1. Deidi vigi�a-lade perto e nuna tive provas de que ingerisse omida ou bebesse. Meu interesse reseu a tal pontoque prourei o Maraj�a de Burdwan2 e pedi-lhe que realizasse uma investiga�~ao. Espantado om ahist�oria, ele a onvidou a ir at�e o seu pal�aio. Ela onordou em submeter-se a uma prova. e viveudois meses fehada num pequeno retiro da residênia do maraj�a. Posteriormente, voltou ao pal�aiopara uma permanênia de vinte dias; e, a seguir, para uma tereira prova, de quinze dias. O pr�opriomaraj�a delarou-me que os três exames rigorosos o onveneram, aima de qualquer d�uvida, de queela jamais omia."E onlu��: - Esta hist�oria de Sthiti Bab�u permaneeu em minha mente por mais de vinte e inoanos. Algumas vezes, nos Estados Unidos, eu me indagava se o rio do tempo n~ao tragaria a y�og��ni3antes que eu a pudesse enontrar. Agora, deve ser bem idosa. Ainda n~ao sei onde ela vive, nem sevive. Mas, dentro de pouas horas, hegaremos a Purulia; o irm~ao de G��ri Bala tem uma asa ali.1Em Bengala do norte.2Sua Santidade Sir Bijay Chand Mahtab, j�a faleido. Sua fam��lia possui, sem d�uvida, alguns registro das trêsinvestiga�~oes do Maraj�a a respeito de G��ri Bala.3Mulher iogue 307



�As dez e meia, nosso pequeno grupo onversava om esse irm~ao, Lambodar Dey, advogado emPurul��a.- Sim, minha irm~a ainda vive. �As vezes, ela se demora omigo, aqui, mas neste momento seenontra no lar de nossa fam��lia, em Biur. Lambodar Bab�u lan�ou um olhar duvidoso ao Ford. -Penso, Swâmiji, que jamais qualquer autom�ovel se aventurou at�e um lugar interiorano t~ao remotoomo Biur. Seria melhor se todos se resignassem aos solavanos de uma arreta de bois.Nosso grupo, em un��ssono, jurou manter-se �el ao Orgulho de Detroit.- O Ford vem dos Estados Unidos - disse eu ao advogado. - Seria uma vergonha priv�a-lo daoportunidade de travar rela�~oes om o ora�~ao de Bengala!- Que Ganesh4 os aompanhe! - disse Lambodar Bab�u, om uma risada. E aresentou ortes-mente: - Se hegarem at�e l�a, estou erto de que sua visita ser�a um prazer para G��ri Bala. Ela ontaquase setenta anos, mas onserva exelente sa�ude.- Diga-me, por obs�equio, senhor, se �e absolutamente verdade que ela de nada se alimenta? -Enarei-o diretamente nos olhos, essas indisretas janelas da alma.- �E verdade. - Seu olhar era frano e leal. - Durante mais de ino d�eadas, nuna a vi provar amenor migalha. Se hegasse, de repente, o �m do mundo, eu n~ao �aria t~ao surpreendido omo sevisse minha irm~a ingerindo alimento.A risada foi geral, devido �a improbabilidade destes dois aonteimentos �osmios.- G��ri Bala nuna prourou a solid~ao inaess��vel para suas pr�atias de ioga - ontinuou LambodarBab�u. - Sua vida inteira vem transorrendo no onv��vio de seus familiares e amigos. Todos est~aoagora perfeitamente aostumados �as estranhas ondi�~oes em que ela vive. Qualquer um deles �ariaestupefato se G��ri Bala subitamente resolvesse omer! Minha irm~a vive em disreto retiro, omoonv�em a uma vi�uva hindu, mas nosso pequeno ��rulo em Purulia e Biur sabe que ela �e, literalmente,uma \mulher exepional".A sineridade do irm~ao era evidente. Nosso pequeno grupo agradeeu-lhe alorosamente e partiupara Biur. Paramos numa loja para omprar luhis e aril, atraindo assim um enxame de garotosque irundou o sr. Wright para vê-lo omer om os dedos, �a maneira simples dos indianos5. Umexigente apetite nos revigorou para a jornada da tarde; sem que o suspeit�assemos naquele momento,ela viria a ser bastante penosa.Nosso aminho agora, em dire�~ao leste, ruzando arrozais queimados pelo sol, levava �a zonaBurdwan de Bengala. Prossegu��amos por estradas abertas na vegeta�~ao densa; as an�~oes de rnaynase bulbus6, de peso�o listado, partiam de �arvores ujas ramagens se pareiam a enormes guarda-s�ois.De vez em quando, top�avamos uma arreta de bois; o hiante \rim-rim" do eixo, e das rodas demadeira om aros de ferro, ontrastava em nossas mentes, de forma n��tida, om o deslizar dos pneusno asfalto aristor�atio das idades.- Dik, pare - Meu s�ubito pedido resultou num solavano de protesto do Ford. - Essa mangueiraarregada de frutos est�a gritando um onvite perfeito!.Como meninos, orremos os ino para o terreno oberto de mangas; a �arvore desprendera prodi-gamente os seus frutos �a medida que se tornavam maduros.- Muita mangueira nase para n~ao ser vista - parafraseei - e para desperdi�ar sua do�ura no h~aode pedras.4\Removedor de obst�aulos", o deus da boa sorte.5Sri Yukt�eswar ostumava dizer: \O Senhor nos deu os frutos da boa terra. Gostamos de ver nossa omida, heir�a-lae sabore�a-la - o hindu gosta de apalp�a-la tamb�em!" E, se ningu�em mais est�a presente �a refei�~ao, n~ao nos desgostaouvi-la!6Aves anoras da �Asia. O bulbul �e o rouxinol oriental.308



- Nada igual a isto nos Estados Unidos, hein, Swâmiji? - disse, rindo, Sailesh Mazumdar, um demeus estudantes bengalis.- N~ao - admiti, repleto de mangas e de ontentamento. - Que falta senti desta fruta no Oidente!Sem mangas, o para��so para o hindu �e inoneb��vel!Atirei uma pedra, fazendo despenar uma beldade orgulhosa do ramo mais alto.- Dik - perguntei, entre naos de ambrosia aqueida ao sol tropial todas as m�aquinas fotogr�a�asest~ao no arro?- Sim, senhor, no porta-malas.- Se G��ri Bala provar que �e uma verdadeira santa, quero esrever a respeito dela no Oidente.Uma y�ogini hindu, om poderes t~ao inspiradores, n~ao deveria viver e morrer desonheida - omo amaioria destas mangas.Meia hora mais tarde, eu ainda vagava naquela paz silvestre.- Senhor - observou o sr. Wright - devemos alan�ar G��ri Bala antes do poente, a �m de ter luzbastante para as fotogra�as.- Ele aresentou om um sorriso maliioso: - Os oidentais s~ao um lote de �etios; sem fotos, n~aose onvenem!Esta pontinha de sabedoria era indisut��vel; dei as ostas �a tenta�~ao e entrei de novo no arro.Voê est�a om a raz~ao, Dik, - suspirei, enquanto avan��avamos sari�o o para��so de mangas noaltar do realismo oidental. Temos de onseguir fotogra�as!A estrada se tornou gradativamente mais doentia: rugas na trilha das arretas, tumores de barroendureido - as tristes enfermidades da velhie. Nosso grupo desia do arro, �as vezes, para permitirao sr. Wright manobrar mais failmente o Ford, enquanto n�os empurr�avamos por tr�as.- Lambodar Bab�u disse a verdade - reonheeu Sailesh. - O autom�ovel n~ao nos transporta; n�os �eque o transportamos.Entrar e sair do arro j�a se tornava mon�otono, mas nosso t�edio se amenizava, de vez em quando,om o apareimento de uma aldeia, ada uma onstituindo um en�ario de fant�astia simpliidade.\Nosso aminho se toria e se reurvava, ruzando bosques de palmeiras entre vilarejos antigos eintatos, aninhados �a sombra da oresta registrou o sr. Wright em seu di�ario de viagem, em 5 de maiode 1936. Extremamente fasinantes s~ao estes aglomerados de houpanas de barro e tetos de sap�e,om um dos nomes de Deus pintado sobre a porta; muitas rianinhas nuas, brinando inoentementedetinham-se para arregalar os olhos ou fugir selvagemente desta arruagem enorme, preta e sem bois,que ortava, aluinada, a sua aldeia. As mulheres simplesmente espiavam das sombras, enquanto oshomens se refestelavam pregui�osamente sob as �arvores, �a margem do aminho, irias aparentandoindiferen�a. Em erto vilarejo, todos os habitantes tomavam banho alegremente num grande tanque(vestidos, substituindo depois os trajes �umidos por outros seos que pregueavam em redor de seusorpos). As mulheres arregavam �agua para suas asas em enormes jarras de lat~ao."\A estrada nos onduzia por montes e regos, omo em divertida a�ada; fomos saudidos emtodas as dire�~oes, mergulhamos em pequenos arroios; obrigamo-nos a seguir por variantes devidoa uma estrada pavimentada ainda por terminar; deslizamos por leitos de rios seos e arenosos; e�nalmente, quase �as ino horas da tarde, nos aproximamos de nosso destino: Biur. Esta diminutaaldeia no interior do distrito de Balura, esondida sob a prote�~ao de densa folhagem, �e inaess��velaos viajantes na esta�~ao das huvas, segundo nos disseram; ent~ao, os riahos s~ao torrentes furiosas eas estradas assemelham-se a serpentes uspindo o seu veneno, a lama."\Pedindo um guia a um grupo de devotos, que voltava para asa ap�os as ora�~oes no templo(fora, no ampo sem asas), fomos assediados por uma d�uzia os garotos esassamente vestidos, que309



treparam de ambos os lados do ve��ulo, ansiosos de nos onduzirem �a asa de G��ri Bala."\O aminho levava a um bosque de tamareiras abrigando um grupo de ho�as de barro, mas antesde alan��a-lo, o Ford inlinou-se momentaneamente em ângulo perigoso, arremessou-se para o altoe voltou ao h~ao. A estreita trilha, volteando �arvores e uma isterna, onduziu-nos por sobre regosa buraos e sulos profundos. O arro estaou em uma moita de arbustos; a seguir, enalhou numapequena eleva�~ao de terreno, obrigando-nos a remover parte da terra. Continuamos, lentamente,om toda a preau�~ao. De s�ubito, a estradinha foi interrompida por uma apoeira, no meio datrilha arro��avel, sendo neess�ario um desvio desendente �a beira de um preip��io que ia terminarnum tanque seo, do qual nos livramos om algum trabalho de sapa. Repetidas vezes, o aminhonos pareeu intransit�avel, mas ô peregrina�~ao devia ontinuar; garotos servi�ais iam busar p�as edemoliam os obst�aulos (bên�~aos de Ganesh! ), enquanto entenas de rian�as e pais nos olhavamom assombro."\Prossegu��amos, logo, penosamente, a nossa rota, ao longo dos dois antiqu��ssimos sulos de ar-retas; as mulheres nos observavam om olhos muito arregalados, das portas de suas houpanas; oshomens seguiam em nosso rastro, de ambos os lados e por tr�as de n�os; e as rian�as orriam paraaumentar a proiss~ao, o nosso foi talvez o primeiro autom�ovel a transitar por estas paragens; o `Sindi-ato dos Transportadores em Carretas de Boi' deve ser onipotente aqui! Que impress~ao sensaionalaus�avamos n�os - um grupo de viajantes om um motorista ameriano, pioneiros montados numve��ulo resfolegante, irrompendo diretamente na pra�a prinipal de sua aldeia e invadindo seu antigoisolamento e santidade!"\Detivemo-nos numa viela estreita, a uns trinta metros do lar anestral de G��ri Bala. Sent��amos aemo�~ao do suesso, ap�os a longa luta om a estrada, oroada por um �ultimo treho, brutal. Aeramo-nos de um grande edif��io de tijolos e estuque, om um andar superior, dominando as ho�as deadobe irunvizinhas; a asa estava passando por onsertos, pois em torno dela se via o arater��stioandaime tropial de bambus."\Com febril esperan�a e reprimido j�ubilo, estaamos ante as portas abertas; ali vivia a riaturaaben�oada pelo Senhor om o sinal dos que n~ao têm fome. Constantemente boquiabertos se mos-travam os habitantes da aldeia, jovens e velhos, nus e vestidos - as mulheres, um pouo �a distânia,mas tamb�em interrogativas - homens e meninos, sem nenhum rubor, olados aos nossos tornozelos,enquanto seus olhos �xavam o espet�aulo sem preedentes."\Uma �gura baixa logo surgiu no v~ao da porta - G��ri Bala! Envolvia-se num traje de sedaor-de-ouro ba�o; segundo o ostume tipiamente hindu, ela avan�ou, espiando-nos om mod�estiae hesita�~ao por sob a dobra superior do manto de swad�eshi que lhe obria a abe�a. Seus olhosreluziam omo brasas queimando sem hama, por entre as Sombras da mantilha; ativou-nos seurosto de benevolênia e auto-realiza�~ao, livre da m�aula do apego terrestre."\Ela se aproximou mansamente e onordou em silênio om o nosso pedido de fotograf�a-la e �lm�a-la v�arias vezes om nossas âmaras7. Paiente e t��mida, ela suportou nossas t�enias fotogr�a�as, deajuste e posi�~ao e de arranjos de luz. Por �m, t��nhamos guardado, para a posteridade, muitas imagensda �unia mulher no mundo que se sabe ter vivido sem omer nem beber por mais de inq�uenta anos(Teresa Neumann, naturalmente, jejua desde 1923). Muito maternal era a express~ao de G��ri Bala, aopermaneer diante de n�os, inteiramente oberta por sua vestimenta solta e utuante, sem que nadase visse de seu orpo a n~ao ser a fae de olhos baixos, as m~aos e os pequenos p�es. Um rosto de pazinvulgar e de inoente equil��brio - l�abios largos, trêmulos, infantis, um nariz feminino, olhos estreitose reluzentes, e um sorriso pensativo."Compartilhei das impress~oes do sr. Wright sobre G��ri Bala; a espiritualidade a envolvia toda,semelhante ao seu v�eu de suave brilho. Ela fez o gesto de prônam diante de mim, onforme atradiional sauda�~ao de uma dona de asa a um monge. Seu enanto simples e sorriso quieto deram-7O sr. Wright �lmou tamb�em Sti Yukt�esmar durante seu �ultimo Festival de Solst��io de Inverno, em Serampore.310



nos uma aolhida superior �a orat�oria mel��ua; esqueida �ou a nossa dif��il viagem sob a poeira.A diminuta santa sentou-se de pernas ruzadas na varanda. Embora demonstrasse os sinais daidade, n~ao tinha aspeto mailento; a pele or-de-oliva onservava sua tradiional tonalidade pura esaud�avel.- M~ae - disse eu, em bengali - durante mais de vinte e ino anos pensei om ansiedade nestaverdadeira peregrina�~ao! Quem me referiu sua vida sagrada foi Sthiti Lal Nundy Bab�u.Ela aenou om a abe�a, em sinal de reonheimento: - Sim, bom vizinho em Nawabgani.- Atravessei o oeano e estive longe durante muitos anos, mas nuna esquei meu plano de vê-la,um dia. O drama sublime que a senhora est�a representando t~ao impereptivelmente deveria serprolamado a um mundo que h�a longo tempo esqueeu o divino alimento interior.Por um instante, a santa ergueu os olhos, sorrindo om sereno interesse.- Bab�a (Venerado Pai) sabe o que �e melhor - respondeu ela, humildemente.Fiquei ontente por ela n~ao ter reebido minha sugest~ao omo uma ofensa; ningu�em jamais omo osiogues e as i�oguines reagir~ao �a id�eia de publiidade. Em regra, eles a evitam, desejosos de prosseguirem silênio a profunda investiga�~ao da alma. Uma autoriza�~ao interna, quando hega a hora, lhespermite exibir suas vidas abertamente, em benef��io das mentes que busam a verdade.- M~ae - ontinuei - perdoe-me, ent~ao, por sobrearreg�a-la om tantas perguntas. Por favor, res-ponda somente �as que lhe agradarem; ompreenderei seu silênio tamb�em.Ela estendeu as m~aos em gesto graioso: - Responderei om prazer, na medida em que uma pessoa,insigni�ante omo eu, possa dar respostas satisfat�orias.- Oh, n~ao, insigni�ante n~ao! - protestei sineramente. - A senhora �e uma grande alma.- Sou a humilde serva de todos - E fantastiamente, ela aresentou: - Gosto de ozinhar e dealimentar os outros.\Passatempo estranho - pensei eu - para uma santa que n~ao ome!"- Que seus pr�oprios l�abios me digam, M~ae: �e verdade que vive sem nenhum alimento?- �E verdade. - Ela se manteve sileniosa por alguns instantes; seu pr�oximo oment�ario indiavaque estivera lutando om o �alulo mental. - Desde a idade de doze anos e quatro meses at�e minhaidade atual de sessenta e oito (um per��odo superior a inq�uenta anos), -n~ao ingeri alimento nemtomei l��quidos.- N~ao sente a tenta�~ao de omer?- Se eu sentisse neessidade de alimentos, teria de omer. - Ela a�rmou om simpliidade e, n~aoobstante, om uma lasse r�egia, esta verdade axiom�atia onheida num mundo que gira em tornode três refei�~oes por dia!- Mas a senhora se alimenta de alguma oisa! - Havia em meu tom de voz uma obje�~ao.Entendendo imediatamente, ela sorriu: - Sem d�uvida!- Sua nutri�~ao prov�em das energias sutis do ar e da luz solar8) e do poder �osmio que reabastee8\O que omemos �e radia�~ao; nosso alimento equivale a determinados quanta de energia", disse o dr. George W.Crile, de Cleveland, numa reuni~ao de m�edios em Mên�s, em 17 de maio de 1933. Seguem-se trehos de seu disurso:\Os raios do sol forneem esta radia�~ao important��ssima aos alimentos e estes edem orrentes el�etrias ao sistemanervoso, ou seja, ao iruito el�etrio do orpo. Os �atomos s~ao sistemas solares. S~ao ve��ulos t�urgidos de radia�~aosolar, semelhantes a molas em espiral a que se deu orda ou tens~ao. Ingerimos, sob a forma de alimentos, estes �atomosinumer�aveis, repletos de energia. Uma vez no orpo humano, estes aminh~oes abarrotados, ve��ulos tensos, os �atomos,s~ao desarregados no protoplasma do organismo, forneendo-lhe nova energia qu��mia, novas orrentes el�etrias. Todoo nosso orpo �e onstru��do por esses �atomos: m�usulos, �erebro e �org~aos sensoriais (olhos, ouvidos, et.)". Algum dia,311



seu orpo atrav�es do bulbo raquiano.- Bab�a sabe. - Ela novamente onordou, em sua maneira de ser suave e sem ênfase.- M~ae, por favor, onte-me algo de sua vida, de seus primeiros anos. Ela tem profundo interessepara todos na �India e at�e para nossos irm~aos e irm~as al�em dos mares.G��ri Bala pôs de lado sua habitual reserva, mitigando a tens~ao om uma onversa informal.- Assim seja. - Sua voz era baixa e �rme. - Nasi nesta regi~ao -de orestas. Minha infânia nadateve de exepional, a n~ao ser a aberra�~ao de um apetite insai�avel. Meu noivado oorreu aos noveanos de idade. \Filha", advertia minha m~ae freq�uentemente, \trate de ontrolar sua voraidade.Quando hegar o tempo de viver entre estranhos, em asa da fam��lia de seu marido, que pensar~aode voê, quando a virem omendo sem parar?"\A alamidade que ela previra, aonteeu. Eu tinha apenas doze anos quando me reuni �a fam��liade meu marido em Nawabganj. De manh~a, �a tarde, e �a noite, minha sogra me humilhava para que eusentisse vegonha de meus h�abitos de gula. Suas repreens~oes foram, por�em, uma bên�~ao disfar�ada;despertaram minhas tendênias espirituais adormeidas. Certa manh~a, ela foi impiedosa em suatarefa de ridiularizar-me."\- Nuna mais omerei enquanto viver - disse eu, sentindo a ferroada at�e a medula - e lhe dareiprovas em breve."\- Ah, �e? - Minha sogra riu-se om menosprezo. - Como pode viver sem alimenta�~ao quem n~aopode viver sem superalimenta�~ao?"\Este oment�ario era irrefut�avel! Contudo, uma resolu�~ao de a�o apoderara-se de meu ora�~ao.Em lugar solit�ario, prourei meu Pai Celestial. Rezei inessantemente: Senhor, eu Te suplio, envia-me um guru, algu�em que possa ensinar-me a viver de Tua luz e n~ao de alimentos."\Um êxtase me aometeu. Sob um enantamento beat���o, parti para o ghat de Nawabganj, noGanges. Em aminho, enontrei o saerdote da fam��lia de meu marido."Vener�avel senhor - disse eu on�antemente - diga-me, por favor, omo poderei viver sem omida.\Ele demorou os olhos em mim, sem responder. E a�nal falou, onsoladoramente: - Filha, venhaao templo hoje �a noite. O�iarei uma erimônia v�edia espeialmente em sua inten�~ao."\Esta resposta inde�nida n~ao era a que eu prourava; ontinuei a andar em dire�~ao ao ghat. O solmatutino perfurava as �aguas; puri�quei-me, omo se fosse para uma iniia�~ao sagrada. Ao me afastarda margem do rio, de roupa molhada sobre o orpo, �a luz lara do dia, vi meu mestre materializar-sediante de mim!"\- Minha querida pequena - disse ele om voz de amorosa ompaix~ao - sou o guru enviado porDeus para satisfazer sua pree urgente. Ele �ou profundamente omovido om a essênia invulgardessa pree! De hoje em diante, voê viver�a da luz astral; os �atomos de seu orpo se reabasteer~aode arga na orrente in�nita."G��ri Bala sileniou. Tomei o l�apis e o bloo de apontamentos do sr. Wright e traduzi para o inglêsalguns trehos de minha onversa a �m de inform�a-lo.A santa reatou a onversa�~ao, om voz suave, quase inaud��vel. \O ghat ahava-se deserto, masmeu guru lan�ou em torno de n�os uma aura de luz protetora, para que nenhum banhista vagandopor ali nos viesse molestar. Ele me iniiou numa t�enia de kria que liberta o orpo da dependêniaos ientistas desobrir~ao omo pode o homem viver diretamente da luz solar. Esreve o dr, William 1.. Lamene, noNew York Times: \A loro�la �e a �unia substânia na natureza que possui, de algum modo, o poder de agir omoarmadilha da luz solar. Ela aprisiona a energia do sol, armazenando-a na planta. Sem ;sto, vida nenhuma poderiaexistir. A energia de que preisamos para viver, obtêmo-la da energia solar armazenada na planta que ornemos ouna arne dos animais que omem as plantas. Hoje retiramos do arv~ao ou do petr�oleo a energia solar aprisionada naloro�la dos vegetais que viveram h�a milh~oe, de anos atr�as. Vivemos do sol, por interm�edio da loroÆa".312



para om a grosseira alimenta�~ao dos mortais. A t�enia inlui o uso de erto mantra9 e um exer��iorespirat�orio mais dif��il que os realiz�aveis por uma pessoa omum. N~ao implia magia nem drogasmediinais; nada al�em de kria."Imitando o rep�orter de um jornal norte-ameriano que, sem pereber, me ensinou sua arte, inter-roguei G��ri Bala sobre muitos assuntos que, pensei, seriam de interesse para o mundo. Ela me deu,fraionadamente, as seguintes informa�~oes:Nuna tive �lhos; h�a muitos anos atr�as, �quei vi�uva. Durmo pouqu��ssimo, j�a que sono e vig��lias~ao iguais para mim. Medito �a noite, umprindo meus deveres dom�estios durante o dia. Sintoligeiramente a mudan�a de lima de uma esta�~ao para a outra. Nuna estive doente nem sofri jamaisqualquer doen�a. Sinto apenas uma leve dor quando sou ferida aidentalmente. N~ao tenho exre�~oesf��sias. Posso ontrolar as batidas de meu ora�~ao e minha respira�~ao. Contemplo freq�uentementeem vis~oes, meu guru e outras grandes almas.- M~ae - perguntei-lhe - por que n~ao ensina a outros o m�etodo de viver sem alimento?Minhas ambiiosas esperan�as foram destru��das no mesmo instante, embora eu pensasse nosmilh~oes de famintos que h�a no mundo.- N~ao - ela abanou a abe�a. - Reebi ordens estritas de meu guru para n~ao divulgar o segredo.Ele n~ao pretende intrometer-se rio drama divino da ria�~ao. Os agriultores n~ao me agradeeriamse eu ensinasse muita gente a viver sem alimentos! As frutas deliiosas Jazeriam no solo, sem maisutilidade. Paree que a mis�eria, a inani�~ao t, a doen�a s~ao hiotes de nosso arma que nos impelem,por �m, a busar o verdadeiro signi�ado da vida.- M~ae - disse eu, lentamente - que adianta ent~ao, que utilidade h�a nisto, em ter sido eleita paraviver sem alimentar,- Provar que o homem �e Esp��rito. - Seu rosto iluminou-se de sabedoria. Demonstrar que, peloadiantamento na senda de Deus, o homem pode gradualmente aprender a viver da Luz Eterna e n~aoda omida10.A santa entrou em profundo estado meditativo. Seu olhar dirigiu-se para ima: a suave profundezade seus olhos tornou-se inexpressiva. Ela exalou um erto suspiro, prel�udio do transe ext�atio, isentode respira�~ao. Por algum tempo, voara ao reino onde n~ao existem perguntas, ao para��so da beatitudeinterior!A esurid~ao tropial desera. A luz de uma lâmpada de querosene bruxuleava om intermitêniasobre as abe�as de muitos amponeses que se haviam sentado de pernas ruzadas, sileniosamente,nas sombras. Corisantes vaga-lumes e remotas lâmpadas a �oleo das ho�as teiam r�utilos e apriho-sos arabesos na noite de veludo. Soava o momento doloroso da partida; uma jornada lenta, tediosa,era a perspetiva do pequeno grupo.9Poderoso anto vibrat�otio. A tradu�~ao literal do sânsrito rnantra �e \insiro mento do pensamento", Signi�a \sonsideais, inaud��veis, que representam um aspeto da ria�~ao; quando voalizado em s��labas, um mantra onstitui umaterminologia universal." (Novo Diion�ario Internaional de Webster, 2. edi�~ao). Os poderes, in�nitos do somderivam de Aum, o \Verbo-" ou zumbido riador do Motor C�osmio.10O estado que dispensa alimento, atingido por G��r�� Bala, �e um poder iogue menionado nos Yoga Sutras 3:31,de Patânjali. Ela emprega erto exer��io respirat�orio que afeta o h�akra visudha, o quinto entro de energias sutisloalizado na espinha. O h�akra visudha, oposto �a garganta, ontrola o quinto elemento, akash ou �eter, in�ltradonos espa�os intra-atômios das �elulas orgânias. A onentra�~ao neste h�akra (\roda") apaita o devoto a viver daenergia et�eria.Teresa Neumann nem vive de alimento denso, nem pratia uma t�enia iogue ient���a que a dispense de omer.A explia�~ao oulta-se nas omplexidades do arma pessoal. Muitas vidas de dedia�~ao a Deus esondem-se atr�as deuma Teresa Neumann ou de uma G��ri Bala, mas seus anais de exterioriza�~ao diferem. Entre os santos rist~aos queviveram sem omer (apresentavam tamb�em os estigmas) destaam-se: Santa Lidwina de Shiedam, a Bem-aventuradaElisabeth de Rent, Santa Catarina de Siena, Dominia Lazarri, a Bem-aventurada Ângela de Foligno e Louise Lateau,esta do s�eulo 19. S~ao Niolau de Flue (o irm~ao Klaus, eremita do s�eulo 15, uja s�uplia apaixonada em favor dauni~ao salvou a Confedera�~ao Su���a) absteve-se de alimento durante vinte anos.313



- G��ri Bala - disse eu quando a santa abriu os olhos - dê-me, por favor, uma lembran�a: umapequena tira de um de seus sar��s.Logo ela voltou om um sar�� de seda de Benares, ofereendo-a om a m~ao, enquanto se prostravarepentinamente no solo.- M~ae - disse eu om reverênia - permita-me, om mais raz~ao, toar os seus p�es sagrados!
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Cap��tulo 47Regresso ao Oidente
Dei muitas li�~oes de ioga na �India e nos Estados Unidos; mas devo onfessar que me sinto extraor-dinariamente feliz, omo hindu, em dar aula a uma lasse de estudantes ingleses.Os membros da lasse que eu instru��a em Londres riram, ompreensivamente; jamais a pol��tiaperturbou a nossa paz de iogues.A �India �e, agora, uma reorda�~ao sagrada. �E 26 de setembro de 1936. Estou na Inglaterra paraumprir uma promessa, feita h�a dezesseis meses atr�as, de voltar a Londres para outras onferênias.Tamb�em a Inglaterra �e reeptiva �a mensagem intemporal da ioga. Rep�orteres e inematogra�s-tas fervilhavam omo enxames em meu apartamento de Grosvenor House. O Conselho NaionalBritânio da Fraternidade Mundial de Credos organizou uma reuni~ao, em 29 de setembro, na IgrejaCongregaionista de White�eld, onde falei �a assembl�eia sobre o oportuno tema \Como pode a F�e naFraternidade salvar a Civiliza�~ao". As palestras em Caxton Hall, �as vinte horas, atra��ram multid~oes:em duas noites, os exedentes esperaram no audit�orio de Windsor House para a repeti�~ao da palestra�as vinte e uma horas e meia. As lasses de ioga nas semanas seguintes aumentaram tanto que o sr.Wright se viu obrigado a arranjar nossa transferênia para outro sal~ao.A tenaidade inglesa exprime-se admiravelmente nas rela�~oes esprituais. Ap�os minha partida, osestudantes de ioga em Londres orginizaram-se lealmente em um Centro de SRF, mantendo todas assemanas suas reuni~oes de medita�~ao, atrav�es dos anos amargos da Segunda Guerra Mundial.Semanas inesque��veis na Inglaterra; dias de passeios tur��stios em Londres e, a seguir, na belazona rural, O sr. Wright e eu usamos o Ford, t~ao �el, para visitar o loal de nasimento e a tumbade grandes poetas e her�ois da hist�oria britânia.Nosso pequeno grupo partiu de Soutbampton para os Estados Unidos, em �ns de outubro, pelo\Bremen". A vis~ao da majestosa Est�atua da Liberdade no porto de Nova York provoou um n�o dealegria e de emo�~ao em nossa garganta.O Ford, um pouo dani�ado por suas lutas em solos de velhos ontinentes, ainda era possante;agora fazia sem di�uldades a viagem transontinental at�e a Calif�ornia. Em �ns de 1936 - viva! -hegamos ao Centro de Monte Washington.As festas de �m de ano elebram-se invariavelmente no Centro ele Los Angeles, om uma me-dita�~ao oletiva de oito horas, em 24 de dezembro (o Natal espiritual)1, prosseguindo no dia 25 om1Numa palestra em 17 de dezembro de 1944, Paramahansa Yogananda disse, referindo-se a uma pr�atia que j�adurava mais de dez anos: \Introduzimos o ostume de dediar, nesta �epoa natalina, um dia inteiro �a medita�~aodevota em Cristo e esta id�eia nuna morrer�a. O h�abito espiritual de meditar em Cristo, no Natal, ser�a adotadoem todo o mundo - eu fa�o esta predi�~ao". Desde 1950, a longa medita�~ao diurna em Monte Washington vem serealizando em 23 de dezembro, Os membros de SRF em todo o mundo elebram o Natal neste dia espeial em seuslares e nos entros ou templos de SRF, reebendo grande aux��lio espiritual e bên�~aos ao sintonizarem interiormente315



um banquete (o Natal soial). As festividades neste ano ontaram om maior n�umero de partiipan-tes, queridos amigos e dis��pulos, vindos de longe, para aolher amavelmente os três viajantes queaabavam de dar a volta ao mundo.O banquete de Natal inluiu algumas iguarias, trazidas de uma distânia de 24.000 quilômetros,espeialmente para esta feliz oasi~ao: ogumelos guhi de Cahemira, rasagulla e polpa de mangasenlatadas, bisoitos de papar e um �oleo da or hindu de keora para dar sabor e aroma aos sorvetes.�A noite, nos reunimos em volta de uma enorme 1 e intilante �arvore de Natal, perto da lareira onderepitavam ahas de ipreste arom�atio.Hora dos presentes! Trazidos de regi~oes long��nquas do mundo Palestina, Egito, �India, Fran�a,It�alia. Com que trabalho o sr. Wright ontava as nossas malas em ada entronamento ferrovi�ario eem ada alfândega, no estrangeiro, para evitar que m~aos sorrateiras reebessem os tesouros destina-dos aos seres queridos nos Estados Unidos! Fragmentos de oliveira sagrada da Terra Santa; deliadasrendas e bordados da B�elgia e da Holanda; tapetes persas; hales de Cahemira de admir�avel tessi-tura; bandejas de madeira de sândalo, perenemente aromadas, de Mysore; pedras onheidas omo\Olho de Shiva", das Prov��nias Centrais; antigas moedas hindus de dinastias h�a muito tempo extin-tas; vasos e ta�as inrustadas de j�oias; miniaturas; tape�arias; inenso; perfumes; swad�eshi, algod~aoestampado, de teelagem aseira; trabalhos em laa; esulturas em mar�m de Mysore; hinelos daP�ersia om sua exêntria ponta em forma interrogativa; velhos e estranhos manusritos om ilu-minuras; veludos; broados; gorros de Gandhi; erâmia; azulejos; pe�as trabalhadas em bronze;esteiras para ora�~ao - um saque a três ontinentes!Um a um, distribu�� os paotes vistosamente embrulhados, dispostos em enorme pilha sob a �arvore.- Irm~a Gyanamata! - Estendi uma longa aixa �a santa senhora norte-ameriana, de doe olhare profunda realiza�~ao, a quem oubera a responsabilidade de dirigir Monte Washington durante aminha ausênia. Das envolturas do papel, ela ergueu um sar�� or-de-ouro, de seda de Bengala.- Obrigada, senhor; isto traz aos meus olhos o fausto legend�ario da �India.2- Sr. Dikinson! - O paote seguinte ontinha um presente que eu omprara num bazar deCalut�a. \O sr. Dikinson gostar�a disto" pensara eu naquele dia. Dis��pulo muito querido, o sr. E.E. Dikinson estivera presente a todas as festas de Natal, desde 1925, ano da funda�~ao do Centro deMonte Washington.Nesta d�eima primeira elebra�~ao anual, ele permaneia de p�e �a minha frente, desatando as �tasde um paote oblongo.- A ta�a de prata! - Lutando om suas emo�~oes, ele ontemplou o presente, uma longa ta�a parabebida. Sentou-se a alguma distânia, aparentando deslumbramento. Sorri para ele, afetuosamente,antes de retomar meu papel de Papai Noel.A noite de exlama�~oes enerrou-se om uma pree ao Doador de todas as d�adivas; e, a seguir,um grupo entoou an�~oes de Natal.Alguns dias mais tarde, o sr. Dikinson onversava omigo.- Senhor - disse ele - permita-me agora que eu lhe agrade�a pela ta�a de prata. N~ao pude enontrarpalavras na noite de Natal.om os devotos reunidos em medita�~ao na Sede Internaional, O mesmo soerguimento divino pode ser experimentadoa qualquer momento pelos que sintonizam om o Conselho de Prees, tamb�em sediado em Monte Washington, ondeora�~oes s~ao feitas diariamente pelos que pedem ajuda para resolver e dissolver seus problemas partiulares. (Nota deSRF),2\Gyanamata" signi�a \M~ae de Sabedoria". Casada om um professor universit�ario, enontrou-se om Para-mahansa Yogananda em 1927, quando se tornou sua dis��pula. Cino anos mais tarde, seu marido a onduziu aMonte Washington, sede internaional de SRF. Três meses depois ele veio a faleer. Naquele mesmo ano, em 1932,Gyanamata tornou-se Irm~a da Ordem Mon�astia de Auto-realiza�~ao. Abandonou seu orpo, em nirbikalpa sam�adhi,em 17 de novembro de 1951, om a idade de 82 anos. 316



- Eu trouxe aquele presente espeialmente para o senhor.- Durante quarenta e três anos esperei por esta ta�a de prata! �E, uma longa hist�oria, que ve-nho guardando oulta dentro de mim. { O sr. Dikinson olhou-me timidamente. - O ome�o foidram�atio; eu estava me afogando. Meu irm~ao mais velho me empurrara, por brinadeira, paradentro de uma lagoa de quatro metros e meio de profundidade, numa pequena idade de Nebraska.Eu tinha, ent~ao, apenas ino anos. Quando ia me afundar pela segunda vez, uma ofusante luzmultiolorida apareeu, enhendo todo o espa�o. No entro estava a �gura de um homem om olhostranq�uilos e sorriso on�ante. Meu orpo submergia pela tereira vez quando um dos ompanhei-ros de meu irm~ao urvou um alto e delgado salgueiro, em ângulo estreito om as �aguas, de modoque eu pudesse agarr�a-lo om meus dedos desesperados. Os meninos i�aram-me para a margem eprestaram-me, om êxito, os primeiros soorros.- Doze anos mais tarde, quando j�a era uma jovem de dezessete anos, visitei Chiago em ompanhiade minha m~ae. Est�avamos em setembro de 1893; o grande Parlamento Mundial de Religi~oes realizavasuas sess~oes. Mam~ae e eu des��amos uma das ruas prinipais quando tornei a ver a poderosa radia�~aode luz. Alguns passos adiante, aminhando devagar, estava o mesmo homem que me apareera, h�aanos atr�as, em vis~ao. Aproximou-se de um grande audit�orio e sumiu por tr�as da porta.Mam~ae - gritei - aquele era o homem que me apareeu quando eu estava me afogando!\Ela e eu nos apressamos a entrar no edif��io; o homem estava sentado na plataforma destinadaao onferenista. N~ao demoramos a saber que era Swâmi Vivekananda3, da �India. Ao terminar a suaomovente palestra, adiantei-me para enontr�a-lo. Sorriu-me benevolentemente, omo se fôssemosvelhos amigos. Eu era t~ao jovem que n~ao sabia omo expressar meus sentimentos, mas em meuora�~ao tinha esperan�as de que ele se ofereesse para ser meu instrutor. Ele leu o meu pensamento."\- N~ao, meu �lho, eu n~ao sou o seu guru. - Vivekananda, om seus olhos belos e penetrantes, �touprofundamente os meus. - Seu mestre vir�a mais tarde. E lhe dar�a uma ta�a de prata. - Ap�os umapequena pausa, Vivekananda aresentou, sorrindo: - Ele derramar�a sobre sua abe�a mais bên�~aodo que voê est�a agora em ondi�~oes de reeber."\Sa�� de Chiago alguns dias depois - ontinuou o sr. Dikinson e nuna mais vi o grande Vive-kananda. Cada uma das palavras que ele pronuniou, por�em, insrevera-se indelevelmente no mais��ntimo de minha onsiênia. Passaram-se os anos; nenhum instrutor apareeu. Uma noite, em 1925,rezei profundamente a Deus para que me enviasse a meu guru. Algumas horas mais tarde fui desper-tado do sono pelos aordes de uma suave melodia. Uma banda de entes elestiais, toando autas eoutros instrumentos, surgiu diante de meus olhos. Depois de impregnar o ar om sua gloriosa m�usia,os anjos desapareeram vagarosamente.\Na noite seguinte, assisti pela primeira vez a uma de suas onferênias aqui em Los Angeles esoube, ent~ao, que minha pree fora atendida."Sorrimos um para o outro, em silênio.- Durante os �ultimos onze anos, fui seu dis��pulo de Kriya Yoga ontinuou o sr. Dikinson. - Asvezes, eu ismava sobre a ta�a de prata; quase me onvenera de que as palavras de Vivekanandaeram apenas met�aforas.\Na noite de Natal, por�em, quando o senhor me entregou a pequena aixa, junto �a �arvore, vi,pela tereira vez em minha vida, a mesma laridade ofusante. No minuto seguinte, eu ontemplavao presente de meu guru, profetizado por Vivekananda quarenta e três anos antes4 - uma ta�a de3Dis��pulo prinipal do Mestre Cr��stio, Paramahansa Ramakrishna.4O sr. Dikinson enontrou-se om Swâmi Vivekananda em setembro de 1893 - no mesmo ano em que ParamahansaYogananda naseu (5 de janeiro). Vivekananda evidentemente tinha onsiênia de que Yogananda de novo se enar-nara e que iria aos Estados Unidos para ensinar a �loso�a da �India. Em 1965, o sr. Dikinson, ainda saud�avel e ativoaos 89 anos, reebeu o t��tulo de Yogah�arya (instrutor de Ioga) em erimônia realizada na Sede Internaional de SRFem Los Angeles. Freq�uentemente ele meditava om Yogananda durante longos per��odos e nuna deixou de pratiar317



prata!"

Kriva Yoga três vezes por dia.Dois anos antes de sua morte, oorrida em 30 de junho de 1967, Yogah�aria Dikinson fez uma palestra aos mongesde SRF. Forneeu-lhes ent~ao um detalhe interessante que se esqueera de menionar a Paramahânsaji.(Nota de SRF) 318



Cap��tulo 48Em Eninitas, na Calif�orniaUma surpresa, senhor! Durante sua permanênia em terras estrangeiras, onstru��mos este eremit�erioem Eninitas. �E um presente para quem volta ao lar. Seja bem-vindo! - O sr. Lynn, a Irm~a Gyana-nata, Durga Ma e alguns outros devotos onduziram-me, por um port~ao, a uma alameda asendente,sombreada de �arvores.Vi um edif��io, projetando-se omo um grande navio alv��ssimo rumo ao oeano azul. A prin��pio,emudeido, a seguir n~ao reprimindo interjei�~oes omo \Oh!" e \Ah!", e por �m, usando todo oinsu�iente voabul�ario humano para expressar alegria e gratid~ao, examinei o �ashram - dezesseissalas muito espa�osas, ada uma delas enantadoramente mobiliada.O majestoso sal~ao entral, om largas janelas alan�ando o teto, abre-se para um altar de relva,oeano e �eu: uma sinfonia em esmeralda, opala e sa�ra. No sal~ao, sobre a ornija da enorme lareira,enontram-se os retratos de Cristo, B�abaj��, L�ahiri Mah�asaya e Sri Yukt�eswar; sinto que eles derramamsuas bên�~aos sobre este tranq�uilo �ashram do Oidente. Exatamente embaixo do sal~ao, onstru��dasna pr�opria roha esarpada, duas avernas destinadas �a medita�~ao onfrontam os inf��nitds de �eu emar. Nos terrenos do eremit�erio existem reantos para o banho de sol, veredas de laje onduzindo ap�ergolas sossegadas, roseirais, um bosque de eualiptos e um pomar.\Venham ter aqui as boas e her�oias almas dos santos (diz a \Ora�~ao para uma Residênia",extra��da do Zend-Avesta e �xada a uma das portas do eremit�erio) e aminhem de m~aos dadasonoso, esparzindo as virtudes urativas de seus dons benditos - amplos omo a terra, altos omoos �eus!"A grande propriedade em Eninitas, na Calif�ornia, �e um presente ofereido a SRF pelo sr. JamesJ. Lynn, um Kriya Yogi heio de f�e e de �delidade, desde sua iniia�~ao em janeiro de 1932. Homem deneg�oios norte-ameriano, om in�umeras responsabilidades (omo dirigente de empresas de petr�oleoe presidente da maior ompanhia do mundo no ramo de seguros ontra inêndio), o sr. Lynn, n~aoobstante, enontra tempo, todos os dias, para a longa e profunda medita�~ao em Kriya Yoga. Levandoassim uma vida equilibrada, ele alan�ou em sam�adhi a gra�a de uma paz imperturb�avel.Enquanto estive ira �India e na Europa (de junho de 1935 a outubro de 1936) o sr. Lynn1,em afetuosa onspira�~ao om meus orrespondentes na Calif�ornia, impediu que hegasse ao meuonheimento qualquer palavra sobre a onstru�~ao do �ashram de Eninitas. Que surpresa e deleite!Durante meus primeiros anos nos Estados Unidos, esquadrinhei o litoral da Calif�ornia em busade um pequeno terreno para um �ashram �a beira-mar. Sempre que deparava om um loal apropri-ado, algum obst�aulo surgia invariavelmente para me ontrariar. Contemplando agora os terrenos1Ap�os a morte de Paramabânsaji, o sr. Lynn (Rajari Jânakananda) foi presidente de Self-Realization Fellowship ede Yogoda Satsanga Soiety. A respeito de seu guru, o sr. Lynn disse: \Que elestial �e a ompanhia de um santo! Detudo o que a vida me deu, onsidero meu maior tesouro os bên�~ao que Paramahânsaji derramou sobre mim".O sr. Lynn entrou em mahasam�adhi em 1955. (Nota de SRF)319



ensolarados de Eninitas, assisto humildemente ao umprimento da profeia de Sri Yukt�eswar, feitanum passado distante: \um retiro silvestre . . . junto ao oeano"2.Pouos meses depois, na P�asoa de 1937, elebrei nos gramados do novo �ashram o primeiro demuitos ultos pasais ao sol despontando no horizonte. Como os magos da antig�uidade, v�ariasentenas de estudantes ontemplaram om venera�~ao o milagre di�ario: o rito do sol nasente no�eu oriental. A oeste, estendia-se o Oeano Pa���o, marulhando seu louvor solene; ao longe, umbarquinho de velas branas e o vôo solit�ario de uma gaivota. \Cristo, tu ressusitaste! `N~ao apenasom o sol da primavera, mas na eterna aurora do Esp��rito.' "Muitos meses felizes transorreram velozes; no en�ario de beleza perfeita que �e Eninitas, ompleteium livro projetado h�a muito tempo: Cantos C�osmios. Traduzi para o inglês era de quarentaantos e adaptei-os �a nota�~ao musial do Oidente. Inlu�� o anto de Shânkara, 'Nem nasimento,nem morte"; o antiqu��ssimo \Hino sânsrito a Brahma"; a an�~ao de Tagore, \Quem est�a em meutemplo?"; e uma s�erie de omposi�~oes minhas: \Serei sempre Teu", \Na terra que est�a al�em de meussonhos", \Surge do �eu silenioso", \Ouve o hamado de minha alma", \No templo do silênio"3.No pref�aio deste livro de an�~oes, narrei minha primeira experiênia not�avel sobre a rea�~ao dosoidentais �a m�usia voal do Oriente. Aonteeu no deurso de uma de minhas onferênias p�ublias;�epoa: 18 de abril de 1926; lugar: o Carnegie Hall, de Nova York.Em 17 de abril, eu dissera on�denialmente a um estudante norte-ameriano, o sr. Alviri Hunsi-ker: - Estou pensando em pedir �a assistênia que ante um antigo hino hindu \�O Deus de Beleza"4.�O Deus de Beleza, o Deus de Beleza, eu me urvo aos Teus p�es.�O Deus de Beleza, �o Deus de Beleza, �es o verde das orestas, orrenteza �es nos rios, altitude nasmontanhas, profundeza no oeano.�O Deus de Beleza, �o Deus de Beleza, eu me urvo aos Teus p�es.�O Deus de Beleza, �o Deus de Beleza, para o servidor �es trabalho, para o amante �es o amor, parao sofredor �es onsolo, para o iogue, beatitude.�O Deus de Beleza, �o Deus de Beleza, eu me urvo aos Teus p�es.O sr. Hunsiker protestara, a�rmando que as an�~oes orientais n~ao seriam de ompreens~ao f�ailpara os norte-amerianos.- A m�usia �e uma linguagem universal - respondi. - Os amerianos n~ao deixar~ao de sentir osanseios espirituais neste sublime ântio.Na noite seguinte, om devo�~ao, as notas de \�O Deus de Beleza" brotaram de três mil boasdurante mais de uma hora. Querida gente nova-iorquirra, desapareera o seu ansa�o de prazeresf�uteis! Os ora�~oes pairavam nas alturas, nas asas de um singelo hino de regozijo. Curas divinasoorreram naquela noite, entre os devotos que entoavam om amor o santo nome do Senhor.Em 1939, visitei o Centro de SRF em Boston. O dirigente deste grupo de dis��pulos, o dr. M. W.Lewis5, alojou-me num apartamento artistiamente deorado. - Senhor - disse o dr. Lew��s, sorrindo2Ver ap��tulo 12.3Paramahansa Yogananda gravou, em diso, algumas das omposi�~oes inlu��das em Cantos C�osmios. (Nota deSRF).4Eis a letra da an�~ao do guru Nanak:5O dr. Lewis foi vie-presidente de SRF-YSS e um dos diretores da olônia de Eninitas, na Calif�ornia, at�e 13 deabril de 1960 quando abandonou o orpo f��sio. Ao falar durante a Convoa�~ao de SRF em 1937 sobre o tema \MeuGuru", disse o dr. Lewis:\Quando pela primeira vez me sentei aos p�es de Paramahansa Yogananda em 1920 e vi a ompaix~ao em sensolhos, �quei irresistivelmente subjugado. Algo adormeido despertou dentro de mim, algo de que me esqueera; e temestado omigo desde ent~ao. Amizades e la�os humanos omuns empalideem �a luz dessa divina rela�~ao entre mestre edis��pulo." (Nota de SRF) 320



- durante os primeiros anos de sua permanênia nos Estados Unidos, seu alojamento nesta idade foium simples quarto, sem banheiro privativo. Desejei que soubesse que Boston pode ostentar algunsapartamentos de alto luxo!Anos venturosos deorreram na Calif�ornia, heios de atividade. Em terrenos de Self-RealizationFellowship em Eninitas, em 1937 junto ao eremit�erio prinipal, ergueram-se um ashram para osmonges, e um para as monjas, um refeit�orio, um Retiro para membros e amigos desta organiza�~ao euma Capela aberta ao povo. Colunas branas, em s�erie, de frente para a rodovia, s~ao enimadas porl�otus em metal or de ouro6.As numerosas atividades do onjunto de Eninitas inluem o treino multif�ario de dis��pulos segundoos ideais de SRF. Cultivam-se frutos e legumes para onsumo dos entros de Eninitas e de LosAngeles.\De um �unio sangue, Ele fez os homens de todas as na�~oes."7 Se \fraternidade mundial" �e umtermo amplo, o homem deve tornar ainda mais ampla sua solidariedade ao pr�oximo, onsiderando-sea si mesmo um idad~ao do mundo. Quem realmente ompreende que se trata de \minha Am�eria,minha �India, minhas Filipinas, minha Europa, minha �Afria" et, jamais ter�a falta de espa�o e deoportunidade para uma vida feliz e �util.Embora o orpo de meu Mestre nuna habitasse outro solo a n~ao ser o da �India, Sri Yukt�eswaronheia esta verdade fraternal:\O mundo �e o meu lar."

6Na arte da �India, o l�otus simboliza o entro de Consiênia C�osmia (sahasrara) no �erebro, \o l�otus de mil p�etalasde l???".7Atos, 17:26 321
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Cap��tulo 49O per��odo de 1940 a 1951\Aprendemos realmente o valor da medita�~ao e sabemos que nada pode perturbar a nossa paz interior.Nas �ultimas semanas, durante as reuni~oes, ouvimos as sirenes prenuniadoras de ataques a�ereos e oestrondo de bombas de a�~ao retardada, mas nossos estudantes ainda se ongregam e apreiam, deome�o a �m, nosso of��io religioso, de tanta beleza."Esta orajosa mensagem, esrita pelo l��der do Centro de SRF em Londres, foi uma das muitas quereebi da Inglaterra e da Europa devastadas pela guerra durante os anos que preederam a entradados Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.O dr. L. Cranmer-Byng, de Londres, ilustre editor da ole�~ao de obras A Sabedoria do Oriente,esreveu-me em 1942:\Lendo a revista East-West1, tive onsiênia da distânia que paree existir entre n�os; vivemos,aparentemente, em dois mundos diversos. A beleza, a ordem, a alma e a paz hegam a mim de LosAngeles, omo um baro arregado das bên�~aos e onsola�~oes do Santo Graal entra no porto de umaidade sitiada."\Vejo, omo em sonhos, o bosque de palmeiras e o templo de Eninitas om sua amplid~ao deoeano e seu panorama de montanhas; e aima de tudo est�a a onfraria de homens e mulheres detendênias espirituais - uma omunidade implantada na unidade, absorvida em trabalho riador erevitalizada pela ontempla�~ao . . . Sauda�~oes a toda a Fraternidade, enviadas por um soldado raso,de sua torre de vigia, aguardando a aurora."Uma Igreja de Todas as Religi~oes, em Hollywood, na Calif�ornia, foi onstru��da por dis��pulos deSRF e onsagrada em 1942. Um ano depois, fundou-se outra igreja, em San Diego, na Calif�ornia; emais uma em Long Beah, tamb�em na Calif�ornia, em 1947.2Uma das mais lindas propriedades rurais do mundo, mir���o pa��s de ores, em Pai� Palisades,distrito de Los Angeles, foi doada �a SRF em 1949. A propriedade, om uma �area de 48.500 m2�e um an�teatro da nature2a, erado de olinas verdejantes. Um grande lago natural, j�oia azulengastada num diadema de montanhas, deu �a propriedade o seu nome de Santu�ario do Lago (SRFLake Shrine). Um urioso moinho holandês abriga uma apela de SRF, impregnada de paz. juntode um jardim aqu�atio, enorme roda hidr�aulia respinga sua pregui�osa m�usia. Duas est�atuas dem�armore, provenientes da China, adornam o lugar - uma do Senhor Buda e outra de Kwan Yin (apersoni�a�~ao hinesa da M~ae Divina). Uma est�atua de Cristo em tamanho natural, om suas vestesesvoa�antes e om seu rosto impressionantemente iluminado �a noite, �e vis��vel no alto de uma olina,tendo, a seus p�es, uma queda de �agua.1Chama-se agora Self-Realization Magazine2A Igreja de Long Beah, por ser pequena para o n�umero resente de devotos, leve sua ongrega�~ao transferida,em 1967, para uma sede nova e mais ampla, na vizinha idade de Fullerton, Calif�ornia. (Nota de SRF)323



A��, no Santu�ario do Lago, em 1950, ano que assinalou o trig�esimo anivers�ario de SRF nos EstadosUnidos3, onsagrei um Monumento �a Paz Mundial, em mem�oria do Mah�atma Gandhi. Um punhadode inzas do Mah�atma, remetidas da �India, foi guardado omo rel��quia num sar�ofago de pedradatando de mil anos.Em Hollywood, em 1951, fundou-se um Centro da �India, outro empreendimento de SRF. O vie-governador da Calif�ornia, sr. Goodwin J. Kn��ght, e o ônsul geral da �India, sr. M. R. Ahuja,aompanharam-me no of��io religioso da onsagra�~ao. No loal, existe um audit�orio om apaidadepara 250 pessoas4.Os re�em-hegados aos v�arios entros de SRF ostumam soliitar maiores eslareimentos sobreioga. Ou�o, �as vezes, esta pergunta: \�E verdade, onforme asseveram ertas organiza�~oes, que a iogan~ao pode ser estudada om bons resultados atrav�es de material impresso, mas deveria ser pratiadasomente sob a orienta�~ao imediata de um instrutor?"Na Idade Atômia, a ioga deve ser ensinada por um urso impresso de instru�~oes, omo as Li�~oesde SRF, ou a iênia da liberta�~ao novamente se limitar�a a alguns eleitos. Seria, de fato, uma bên�~aoinaprei�avel se ada estudante pudesse ter a seu lado um guru, na posse perfeita da sabedoria divina;mas o mundo �e onstitu��do de muitos \peadores" e pouos santos. Como poder~ao as multid~oes,neste aso, reeber o aux��lio da ioga, a n~ao ser pelo estudo, em seus lares, de instru�~oes esritas porverdadeiros iogues?A �unia alternativa seria ignorar o \homem omum" e priv�a-lo do onheimento da ioga. Maseste n~ao �e o plano de Deus para a nova era. B�abaj�� prometeu proteger e guiar todos os Kriya Yogissineros na senda para a Meta Suprema5. Preisa-se de entenas de milhares de Kr��ya Yogis e n~aoapenas de meia-d�uz��a, para tornar realidade o mundo de paz e de abundânia que aguarda os homensquando tiverem feito o esfor�o neess�ario para restabeleer seu \status" omo �lhos do Pai Divino.Fundar no Oidente uma organiza�~ao omo SRF, \uma olmeia para o mel espiritual", foi a tarefaque Sri Yukt�eswar e B�abaj�� me atribu��ram. O umprimento desta sagrada miss~ao de on�an�a n~aotem sido isenta de di�uldades.- Franamente, Paramahânsaji, valeu a pena? - Esta laônia pergunta foi feita, erta noite, pelodr. Lloyd Kennell, dirigente da Igreja de SRF em San Diego. Compreendi que era este o sentido dapergunta: - O senhor foi feliz nos Estados Unidos? Que tal as falsidades difundidas por pessoas malorientadas, ansiosas de impedir a expans~ao da ioga? Que tal as deep�~oes, as m�agoas, os dirigentesde entros que n~ao puderam dirigir, os estudantes que n~ao puderam ser ensinados?E respondi: - Aben�oado o homem a quem Deus submete a provas! De vez em quando, Ele sereordava de pôr em meus ombros algum fardo. - Pensei, ent~ao, em todos os que permaneeram ��eis,e no amor, na devo�~ao e no entendimento que iluminam o ora�~ao dos Estados Unidos. Devagar,om ênfase, prossegui: - Mas minha resposta �e sim, mil vezes sim! Valeu a pena, muito mais doque sonhei, ver o Oriente e o Oidente estreitarem sua proximidade pelo �unio v��nulo duradouro, oespiritual.Todos os grandes mestres da �India, que demonstraram agudo interesse pelo Oidente, ompre-enderam muito bem as ondi�~oes modernas. Eles sabem que os problemas do mundo ontinuar~aoinsol�uveis enquanto todas as na�~oes n~ao assimilarem melhor as virtudes arater��stias do Oriente edo Oidente. Cada hemisf�erio neessita daquilo que o outro tem a ofereer de melhor.3Celebrando este anivers�ario, dirigi uma sagrada erimônia, �a luz de velas e om oferenda de rosas, em Los Angeles,em 27 de agosto de 1950, durante a qual dei a iniia�~ao em Kriya Yoga a quinhtntos estudantes.4N�uleo, om o templo adjaente, de um Ashram de SRF, sob a dire�~ao de devotos que se onsagram ao servi�oda humanidade e �a realiza�~ao dos ideais de Paramahansa Yogananda em suas pr�oprias vidas.5Paramahansa Yogananda tamb�em a�rmou a seus estudantes do Oriente e do Oidente que, ap�os sua partida destemundo f��sio, ontinuaria a zelar pelo progresso espiritual de todos os Kriya Yogis. Bel��ssima promessa, uja verdadese omprova, desde o seu mah�asam�adhi, por artas de numerosos devotos de SRF-YSS que se tornaram ônsios desua orienta�~ao onipresente. (Nota de SRF). 324



No deurso de minha viagem pelo mundo, observei om tristeza muito sofrimento6. No Oriente,aentuado sofrimento no plano material. No Oidente, sobretudo, mis�eria mental e espiritual. Emtodos os pa��ses reperutem os dolorosos efeitos de iviliza�~oes desequilibradas. A �India e muitosoutros pa��ses orientais poder~ao bene�iar-se imensamente se tratarem de ompetir om o sensopr�atio de empres�arios, a e�iênia material das na�~oes oidentais, omo os Estados Unidos. Ospovos oidentais, ao ontr�ario, neessitam ompreender om maior profundeza a base espiritual davida, e espeialmente as t�enias ient���as que a �India desenvolveu, desde a antig�uidade, para aomunh~ao onsiente do homem om Deus.O ideal de uma iviliza�~ao equilibrada n~ao �e quim�erio. Durante milênios, a �India foi, simultane-amente, o pa��s da luz espiritual e de bem distribu��da prosperidade material. A pobreza dos �ultimosduzentos anos �e, na longa hist�oria da �India, apenas uma fase �armia passageira. Proverbial emtodo o mundo, s�eulo ap�os s�eulo, era a express~ao \fausto das �Indias"7. A abundânia, material e6Essa voz me envolve, omo oeano rebentando em praia:\E aha-se a tua terra t~ao arruinada,um a�umulo de destro�os sobre destro�os?Vê, tudo foge de ti, porque tu fugiste de Mim!Tudo o que tomei de ti, tomei-o,n~ao para fazer-te mal,apenas para que tu o busasses em Meus bra�os.Tudo o que a tua fantasia de rian�aimaginou perdido, eu armazenei para ti em Meu lar.Levanta-te, agarra Minha m~ao, e vem!"Franis Thompson, em O Perdigueiro do C�eu.7O arquivo da Hist�oria apresenta a �India, at�e o s�eulo 18, omo a na�~ao mais ria do mundo, A prop�osito, naliteratura e na tradi�~ao indianas, n~ao se enontra qualquer fundamento para a teoria hist�oria, orrente no hemisf�eriooidental, de que os primeiros arianos \invadiram" a �India, vindos da Europa ou de alguma outra parte da �Asia. �Eompreens��vel que os eruditos n~ao possam �xar um ponto de partida para esta viagem imagin�aria. Prova intr��nseanosVedas, indiando a �India omo a p�atria imemorial dos hindus, foi apresentada num volume inomunt e de atraenteleitura, a�India do Rig Veda, por Abinas Chandra Das, publiado em 1921 pela Universidade de Calut�a. O professorDas sustenta que emigrantes da �India se estabeleeram em v�arias regi~oes da Europa e da �Asia, difundindo o idioma eo follore arianos. A l��ngua lituana, por exemplo, apresenta not�avel similitude om o sânsrito, sob muitos aspetos.O �l�osofo Kant, que ignorava inteiramente o sânsrito, surpreendeu-se om a estrutura ient���a da l��ngua lituana.\Ela possui a have - disse ele - que abrir�a todos os enigmas, n~ao s�o os da �lologia, mas tamb�em os da hist�oria".A B��blia refere-se �as riquezas da �India, ontando-nos (11 Crônias, 9:21,10) que os \navios de Tarshish" trouxeramao Rei Salom~ao \ouro e prata, mar�m, maaos, pav~oes" e \abundânia de �arvores de sandalum alburn (pausândalo) epedras preiosas" de Ophir (Spara, na osta de Bombaim). Meg�astenes, o embaixador grego (s�eulo 4 antes de Cristo)legou-nos um retrato detalhado da prosperidade da �India. Pl��nio (s�eulo 1 depois de Cristo) nos diz que os romanosgastavam anualmente inq�uenta milh~oes de sest�erios (ino milh~oes de d�olares) em importa�~oes da �India, senhora,naquela �epoa, de vasta e poderosa marinha.Viajantes hineses esreveram, em tons v��vidos, sobre a opulenta iviliza�~ao da �India, a ultura generalizada entreseus habitantes e o seu exelente governo. O saerdote hinês Fa-Hsien (s�eulo 5) onta-nos que o povo hindu era feliz,honesto e pr�ospero. Consultem-se, da autoria de Samuel Beal, os Arquivos Budistas sobre o Mundo Oidental(a �India era \o mundo oidental" para os hineses!) publiados pela Casa Trubner, de Londres; e, da autoria deThomas Watters, Sobre as viagens de Yuan Chwang na �India, no per��odo de 629-45 depois de Cristo, publia�~ao daRoyal Asiati Soiety.Colombo, desobrindo o Novo Mundo no s�eulo 15, estava na realidade prourando uma rota omerial mais urtapara hegar �a �India. Durante s�eulos, a Europa ansiava pela posse de artigos exportados da �India - sedas, teidos�nos (de tal transparênia que mereeram ser desritos omo \ar teido" e \neblina invis��vel"), algod~oes estampa-dos, broados, bordados, tapetes, utelaria, armaduras, mar�m e pe�as trabalhadas em mar�m, perfumes, inenso,sândalo, artigos de erâmia, drogas mediinais e ung�uentos, anil, arroz, espeiarias, oral, ouro, prata, p�erolas, rubis,esmeraldas e diamantes. Meradores portugueses e italianos registraram seu deslumbramento reverente pela fabulosamagni�ênia que se derramava por todo o imp�erio de Vijayanagar ( 1336-1565). A gl�oria de sua apital foi desritapor Razzak, embaixador da Ar�abia, omo \aquela que olho nenhum viu; e ouvido nenhum ouviu referênia a outrolugar que se lhe equipare no mundo".No s�eulo 16, pela primeira vez em sua hist�oria, a �India aiu totalmente sob governo n~ao-hindu. O turo Baberinvadiu o pa��s em 1524 e fundou uma dinastia de reis mu�ulmanos. Estabeleendo-se em pa��s t~ao antigo, os novosmonaras n~ao lhe drenaram as riquezas a ponto de exauri-lo. Enfraqueida, entretanto, por dissen�~oes internas, aopulenta �India tornou-se, no s�eulo 17, a presa de diversas na�~oes europ�eias; a Inglaterra destaou-se a�nal omo325



espiritual, vem a ser uma manifesta�~ao da estrutura de rit�a, lei �osmia ou justi�a natural. N~ao h�aparimônia no Esp��rito Divino, nem em Sua deusa dos fenômenos, a exuberante Natureza.As Esrituras hindus ensinam que o homem �e atra��do para este planeta a �m de aprender, eaprender melhor em ada vida suessiva, as in�nitas variantes em que o Esp��rito pode, n~ao s�oexpressar-se atrav�es das ondi�~oes materiais, mas tamb�em govern�a-las. O Oriente e o Oidente est~aoaprendendo esta grande verdade, de maneiras diversas, e deveriam partilhar de bom grado, um omo outro, as Suas desobertas. Aima de qualquer d�uvida, agrada ao Senhor que Seus �lhos terrenoslutem por alan�ar para o mundo uma iviliza�~ao livre de pobreza, doen�a e ignorânia espiritual. Oesqueimento, pelo homem, de seus divinos reursos �e resultado do uso inorreto de seu livre-arb��trio8e ausa primeira de todas as outras formas de sofrimento.Os males atribu��dos a uma abstra�~ao antropom�or�a hamada \soiedade" podem ser imputados,mais realistiamente, a ada homem9. A utopia deve medrar na intimidade de ada peito humano,antes que possa orir em virtude ��via, pois as reformas internas onduzem naturalmente �as externas.Um homem que se reformou a si mesmo, reformar�a milhares de outros.As Esrituras do mundo, submetidas ao teste do tempo, s~ao, em essênia, uma s�o, inspirando ohomem em sua jornada asendente. Passei um dos per��odos mais felizes de minha vida, ditando paraSelf-Realization Magazine minha interpreta�~ao de trehos do Novo Testamento. Implorei fervorosa-mente ao Cristo para que me guiasse na apreens~ao do verdadeiro signi�ado de suas palavras, muitasdas quais têm sido gravemente desvirtuadas durante vinte s�eulos.Uma noite, quando sileniosamente me entregava �a pree, minha sala de trabalho no eremit�eriode Eninitas inundou-se de luz azul or-de-opala. Contemplei a forma resplandeente do aben�oadogoverno imperante. A �India alan�ou pai�amente a sua independênia em 15 de agosto de 1947.Como tantos hindus, tenho uma hist�oria que \j�a pode ser ontada". Um grupo de mo�os que eu onheera naFauldade, veio ter omigo durante a Primeira Guerra Mundial e pressionou-me para que eu he�asse um movimentorevoluion�ario. Reusei, om estas palavras: \A matan�a de nossos irm~aos ingleses nada pode trazer de bom para a�India. Sua independênia n~ao vir�a atrav�es das armas e, sim, de sua for�a espiritual". Preveni, ent~ao, meus amigosque os navios alem~aes arregados de armas, dos quais eles dependiam, seriam intereptados pelos ingleses no portode Diamond, em Bengala. Os jovens, ontudo, levaram avante seus planos e fraassaram, onforme eu previra.Meus amigos foram libertados da pris~ao alguns anos depois. Abandonando suas onvi�~oes violentas, muitos delesingressaram no movimento pol��tio idealista de Gandhi. Por �m, elebraram a vit�oria da �India numa \guerra" ganhapor meios pa���os.A triste divis~ao territorial em �India e Paquist~ao, e o breve mas sangrento interl�udio que ela provoou em algumasregi~oes do pa��s, foram ausados por fatores eonômios e n~ao essenialmente por fanatismo religioso (um motivo menor,geralmente apresentado omo motivo maior). In�umeros hindus e mu�ulmanos, na atualidade omo em tempos idos,vivem lado a lado, em amizade. Homens de ambos os redos, em n�umero imenso, tornaram-se dis��pulos do mestre\sem redo" Kabir (1450-1518); e at�e hoje ele onta milh~oes de seguidores ��eis (Kabirpanthis). Sob a lei mu�ulmanade Akbar, o Grande, a mais ampla liberdade de ren�a prevaleeu em toda a �India. Nem existe ali, atualmente,qualquer desaven�a religiosa entre os 95% de gente simples. A �India verdadeira, a �India que pode ompreender eseguir um MIh�atma Gandhi, n~ao se enontra nas grandes idades inquietas, mas nas 700.000 aldeias tranq�uilas, ondeformas simples e justas de autogoverno por panhayats (onselhos loais) vêm sendo uma arater��stia desde temposimemoriais. Os problemas que hoje perturbam uma �India livre ser~ao ertamente resolvidos om o tempo, por aquelesgrandes homens que ela nuna deixou de revelar ao mundo.8\Livremente servimosporque livremente amamos, em nosso arb��triode Amar ou n~ao; livres, nos �rmamos ou a��mos.Em alguns est~ao, a��dos em desobediênia,deaindo do �eu ao inferno mais profundo. �O queda,de que alto estado de beatitude a que ai�~ao!"Milton, Para��so Perdido9O plano do �lho divino ou \atividade desportiva" que trouxe �a existênia o mundo dos fenômenos, �e um jogo dereiproidade entre a riatura e o Criador. A �unia d�adiva que o homem pode ofereer a Deus �e o amor; este bastapara provoar Sua generosidade avassaladora. \V�os, a na�~ao inteira me roubastes. Trazei todos os d��zimos ao meueleiro, para que haja mantimento em minha asa; e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos ex�eritos, se eun~ao vos abrir as omportas do �eu e n~ao derramar sobre v�os uma bên�~ao tal, que n~ao haver�a espa�o su�iente parareebê-la". (Malaquias, 3:9-10) 326



Senhor Jesus. Pareia um jovem de vinte e ino anos, om barba esparsa; seu longo abelo preto,repartido ao meio, apresentava um halo de ouro intilante.Seus olhos eram eternamente maravilhosos; enquanto eu os �tava, eles se alternavam in�nitamente.A ada mudan�a divina em sua express~ao, eu ompreendia intuitivamente a sabedoria que elestransmitiam. Em seu olhar glorioso, senti o poder que sust�em mir��ades de mundos. Um Santo Graalapareeu-lhe na boa; deseu aos meus l�abios e, a seguir, voltou a Jesus. Alguns momentos depois,ele pronuniou palavras bel��ssimas, t~ao pessoais em sua natureza que eu as guardo em meu ora�~ao.Em 1950 e 1951, passei muito tempo em um retiro de SRF, pr�oximo ao deserto de Mojava, naCalif�ornia, onde traduzi o Bh�agavad-G��ta e esrevi um detalhado oment�ario10 aos seus vers��ulosque abordam as v�arias sendas de ioga.Referindo-se duas vezes11, expliitamente, a uma t�enia iogue (a �unia menionada no Bh�algavad-Gita, e a mesma que B�abaj�� hamou, simplesmente, de Kriya Yoga), a maior Esritura da �Indiaproporiona duplo ensinamento, o moral e o pr�atio. Em nosso mundo-sonho (um oeano), nossarespira�~ao (uma tempestade espe���a da ilus~ao) produz a onsiênia de nossas formas de homense de todos os outros objetos materiais (ondas individuais). O mero onheimento �los�o�o e �etio �einsu�iente para despertar o homem do doloroso sonho de que sua existênia �e separada das outras:sabendo-o, o Senhor Krishna deu reale �a iênia sagrada que possibilita ao homem dominar o seuorpo e onvertê-lo, �a vontade, em energia pura. A possibilidade desta proeza iogue n~ao est�a al�emda ompreens~ao te�oria dos ientistas modernos, pioneiros de uma Idade Atômia. J�a se provou quetoda mat�eria �e redut��vel �a energia.As Esrituras hindus exaltam a iênia porque �e apli�avel, sem exe�~ao, a todos os homens. Omist�erio da respira�~ao, �e verdade, j�a foi algumas vezes desvendado, sem o emprego de t�enias ioguesformais, omo no aso de m��stios n~ao-hindus que possu��am poderes transendentes de devo�~aoao Senhor. Tais santos do ristianismo, do islamismo e de outras religi~oes foram observados, defato, em transe de imobilidade e ausênia de respira�~ao (sabik�alpa sam�adhi)12, sem o qual ningu�empode penetrar nas primeiras fases da perep�~ao de Deus. (Contudo, depois que um santo alan�ounirbik�alpa, ou o mais elevado sam�adh��, aha-se irrevogavelmente estabeleido no Senhor - respire oun~ao, esteja im�ovel ou ativo).Frei Lawrene, m��stio rist~ao do s�eulo 17, onta-nos que teve seu primeiro vislumbre da ex-periênia de Deus ao ontemplar uma �arvore. Quase todos os seres humanos viram uma �arvore;pouos, infelizmente, viram, atrav�es dela, o Criador da �arvore. A maioria �e absolutamente inapazde invoar aqueles poderes de devo�~ao irresist��veis, possu��dos sem esfor�o por alguns ekantins, santosde um s�o e supremo objetivo, enontrados em todas as sendas religiosas, sejam do Oriente ou doOidente. Entretanto, o homem omum13 n~ao se aha, por isso, exlu��do da possibilidade de omun-gar om Deus. Para despertar a mem�oria de sua pr�opria divindade, ele de nada mais preisa que at�enia de Kriya Yoga, a observânia di�aria dos preeitos morais e a aptid~ao de lamar sineramente:\Senhor, anseio onheer-Te!"A ioga tem, assim, interesse universal porque permite a todos aproximar-se de Deus, pelo uso10Publiado periodiamente em SR Magazine. O Bh�agavad-G��ta �e a mais amada de todas as Esrituras da�India. Cont�em os onselhos do Senhor Krishna a seu dis��pulo Ariuna: palavras de guia espiritual, apli�aveis a todosos que busam a verdade, em qualquer �epoa. Esta �e a mensagem do G��ta: o homem pode onquistar a emanipa�~aoatrav�es do amor a Deus, sabedoria e exeu�~ao de a�~oes orretas om esp��rito de desprendimento.11Bh�agavad-G��ta, 4:29 e 5:27-28.12Ver ap��tulo 26. Entre os m��stios rist~aos que foram observados em sabik�alpa sarn�adhi pode-se menionarSanta Teresa de Avila, ujo orpo se imobilizava a ponto de as assombradas monjas do onvento serem inapazes dealterar a posi�~ao da madre ou de fazê-la voltar �a onsiênia do mundo exterior.13Algum dia, algures, \o homem omum" dever�a dar seu primeiro passo espiritual. \A jornada de mil quilômetrosome�a om um passo" - observou Lao-tse. Compare-se om as palavras do Senhor Buda: \Que nenhum homem pensalevianamente no Bem, dizendo em seu ora�~ao: - O Bem n~ao vir�a at�e mim. - Pela queda de gotas de �agua, um pote�a repleto; o homem s�abio abarrota-se om o Bem, mesmo que o ajunte aos pouquinhos".327



di�ario de um m�etodo ient���o, em vez de um fervor religioso que, para o homem omum, est�a al�emde seu alane emoional.V�arios grandes mestres do jainismo na �India têm sido hamados de t��rthakaras, \onstrutoresde vaus", porque revelam a passagem atrav�es da qual a humanidade desorientada pode atravessar evener os mares tempestuosos de sams�ara (a roda �armia, a reorrênia de vidas e mortes). Sams�ara(literalmente, \boiando a favor" da orrenteza dos fenômenos) induz o homem a tomar a linha demenor resistênia. \Quem for, pois, amigo do mundo, �e inimigo de Deus"14. Para tornar-se amigo deDeus, o homem deve vener os demônios, isto �e, os males de suas pr�oprias a�~oes ou arma, que sempreo initam a uma des�brada aquiesênia �as ilus~oes do mundo (m�aya). Quem se empenha numa busas�eria �e enorajado, pelo onheimento da f�errea lei do arma, a enontrar a sa��da, a libera�~ao �nalde seus grilh~oes. J�a que a esravid~ao �amia dos seres humanos tem sua raiz nos desejos das mentesobnubiladas por m�aya, o iogue se interessa pelo ontrole da mente15. E despoja-se de v�arios mantosde ignorânia �armia, para ontemplar-se a si mesmo em sua essênia nativa.O mist�erio da vida e da morte, uja solu�~ao �e o �unio objetivo da passagem do homem pelaTerra, est�a intimamente entrela�ado om a respira�~ao. Ausênia de respira�~ao �e ausênia de morte.Tendo experiênia desta verdade, os antigos r��shis da �India apoderaram-se desta have �unia, a darespira�~ao, e desenvolveram uma iênia, raional e exata, de n~ao-respira�~ao.N~ao tivesse a �India outra d�adiva para ofereer ao mundo, e Kriya Yoga, s�o por si, bastaria omopresente r�egio.A B��blia ont�em passagens reveladoras de que os profetas hebreus estavam ientes de ter Deusriado a respira�~ao para servir de v��nulo sutil entre o orpo e a alma. O Gênese a�rma: \O SenhorDeus formou o homem do p�o da terra, e soprou em suas narinas o alento de vida; e o homem tornou-seuma alma vivente"16. O orpo humano omp~oe-se de substânias qu��mias e met�alias que tamb�emse enontram no \p�o da terra". A arne do homem jamais poderia desenvolver qualquer atividade,ou manifestar energia e movimento, se n~ao fossem as orrentes vitais transmitidas pela alma aoorpo, por interm�edio da respira�~ao (energia gasosa). Nos homens n~ao-iluminados, as orrentes devida, operando no orpo humano sob a forma de prana qu��ntuplo ou ino energias vitais sutis, s~aomanifesta�~oes da vibra�~ao Aum da alma onipresente.O reexo, a verossimilhan�a, da vida que, refulgindo nas �elulas da arne, tem sua origem na alma,�e a ausa �unia do apego do homem ao orpo; �e �obvio que ele n~ao prestaria sol��ita homenagem a umpunhado de argila. Um ser humano identi�a-se falsamente om sua forma f��sia porque as orrentesvitais da alma s~ao transportadas pela respira�~ao para o interior da arne, om tamanha intensidde,que o homem toma o efeito pela ausa, e sup~oe, idolatramente, que o orpo tem vida pr�opria.O estado onsiente do homem assoia-se �a perep�~ao do orpo e da respira�~ao. No estado sub-onsiente, ativo durante o sono, a mente separa-se, temporariamente, do orpo e da respira�~ao. Emestado superonsiente, o homem se liberta da ilus~ao de que a \existênia" depende do orpo e darespira�~ao17. Deus vive sem respirar; a alma riada �a Sua imagem torna-se onsiente de si mesma,14Tiago, 4:4.15\Imperturb�avel, um vela queima, abrigada do vento; este �e o s��mile da mente do iogue, errada �as tormentas dossentidos mas ardendo vivamente para o �eu. Quando a mente, pl�aida, medita, aostumada �a santa almaria; quandoo ser ontempla o Ser, e em seu interior aha onsolo; quando onhee a inef�avel alegria fora do alane dos sentidos' revelada �a alma - somente �a alma! e onheendo-a, n~ao se agita, �el �a Verdade suprema; quando, possuindo-a, n~aoonsidera outro tesouro a ela ompar�avel, mas, ao abrigo desse porto, n~ao se exita nem se perturba om algumaai�~ao grav��ssima; hamai a esse estado \paz", a esse feliz desprendimento, Ioga; hamai a esse homem O PerfeitoIogue!"Bh�agavad G��ta, 6:19-23 (da tradu�~ao de Arnold para o inglês)16Gênese, 2:717\Voê nuna apreiar�a o mundo omo deve, at�e que o pr�oprio mar deslize em suas veias, at�e que voê se enontrevestido de �eu, oroado de estrelas, e pereba que �e o �unio herdeiro do mundo inteiro, e mais que isso, porque neleexistem homens que s~ao outros tantos herdeiros �unios, seus iguais; at�e que voê possa antar, e deliiar-se e regozijar-328



pela primeira vez, apenas durante o estado de ausênia de respira�~ao.Quando o arma evolutivo orta o la�o respirat�orio entre orpo e alma, segue-se a transi�~aoabrupta denominada \morte"; as �elulas f��sias revertem �a sua natural impotênia. O Kriya Yogi,por�em, orta o v��nulo respirat�orio �a vontade, om sabedoria ient���a, sem a rude intromiss~ao daneessidade �armia. Senhor de experiênia efetiva, o iogue j�a �e ônsio de sua essênia inorp�oreae dispensa a insinua�~ao, um tanto ontundente da Morte, de que o homem anda mal-avisado aodepositar sua on�an�a no orpo f��sio,Vida ap�os vida, ada homem progride (em seu pr�oprio passo, ainda que erradio), rumo �a apoteosede si mesmo. A Morte, que n~ao interrompe este avan�o, simplesmente lhe oferee um ambiente demaior a�nidade no mundo astral para nele se puri�ar de suas es�orias. \N~ao se perturbe o vossoora�~ao . . . Na asa de meu Pai h�a muitas moradas"18. �E deveras improv�avel que Deus tenha esgotadoSua fauldade inventiva ao riar este mundo, ou que, no seguinte, Ele nada tenha a ofereer de maispara o nosso interesse do que o arranhar de harpas.A morte n~ao �e a destrui�~ao da existênia, a derradeira fuga �a vida; nem �e a porta para a imor-talidade. Quem perdeu o seu eterno Eu nos prazeres terrenos, n~ao O reapturar�a entre os deliadosenantos do mundo astral. Ali, aumula simplesmente perep�~oes mais re�nadas e adquire maiorsensibilidade para o belo e o bom que s~ao uma e a mesma oisa. �E na bigorna deste planeta grosseiroque o homem deve forjar o impere��vel ouro da identidade espiritual. Exibindo em sua m~ao esseouro arduamente ganho, �unio presente aeit�avel para a Morte voraz, o ser humano onquista sualiberta�~ao de�nitiva dos ilos de reenarna�~ao f��sia.Durante muitos anos, dei aulas em Eninitas e Los Angeles sobre os Yoga Sutras de Patânjali eoutras obras profundas da �loso�a hindu.- Mas por que tinha Deus de juntar alma e orpo? - perguntou-me, erta vez, um estudante. -Qual era o Seu objetivo ao imprimir o primeiro movimento a este drama evolutivo da ria�~ao? -In�umeros outros homens �zeram as mesmas perguntas; �l�osofos prouraram, em v~ao, respondê-lassatisfatoriamente.- Deixe alguns mist�erios para explorar na Eternidade - ostumava dizer Sri Yukt�eswar om umsorriso. - Como poderiam os limitados poderes de raio��nio do homem ompreender os motivosinoneb��veis do Absoluto Inriado? A fauldade raioinal no homem, limitada pelo prin��pio deausa e efeito do mundo dos fenômenos, desonerta-se ante o enigma de Deus, o Sem Prin��pio, oInausado. Contudo, embora a raz~ao humana n~ao possa sondar os mist�erios da ria�~ao, ada um dosenigmas ser�a a�nal deifrado para o devoto pelo pr�oprio Deus.Quem anseia sinera e ardentemente pela sabedoria, ontenta-se em iniiar sua busa pela aprendi-zagem humilde de um simples abeed�ario dos planos divinos, sem exigir prematuramente um gr�a�omatem�atio exato da \Teoria Einsteiniana" da vida.\Nenhum homem jamais viu Deus (nenhum mortal sujeito ao \tempo", �as relatividades de m�aya19pode ter experiênia do In�nito); o Filho Unigênito, que est�a no seio do Pai (a Consiênia Cr��stia,reexo do Pai ou proje�~ao exterior da Inteligênia Perfeita que, guiando todos os fenômenos estru-se em Deus omo os miser�aveis fazem om o ouro, e os reis om os etros . . . at�e que se familiarize om os aminhos deDeus em todos os tempos, omo se fossem seu passo e sua mesa; at�e que voê tenha alan�ado intimidade om Esseinde�n��vel nas sombras, do qual o mundo foi feito", - Thornos Traherne, em ent�urias18Jo~ao, 14:1-2.19\Pois meus pensamentos n~ao s~ao os teus pensamentos, nem teus aminhos s~ao os meus, diz o Senhor. Pois, assimomo os �eus s~ao mais altos que a terra, meus aminhos s~ao mais altos que os teus aminhos, e meus pensamentosmais altos que os teus" (Isa��as, 55:8-9). Dante deu o mesmo testemunho na Divina Com�edia:\Estive naquele �eu, o mais iluminado pela luz que prov�em d'Ele, e vi oisas indiz��veis; quem regressa n~ao tem, paraexprimi-las, talento nem iênia; pois quando se aproxima do objeto de seu ardente desejo, nosso inteleto sente-se t~aoprofundamente omovido que nuna pode refazer a senda palmilhada. Mas tudo quanto do reino sagrado a mem�oriateve o poder de entesourar ser�a meu tema at�e que o verso �nde".329



turais, atrav�es da vibra�~ao Aum, emergiu do \seio" ou das profundezas do Divino Inriado a �m deexpressar a multipliidade da Unidade) revelou (sujeitou �a forma, manifestou) esse mesmo Pai"20.\Em verdade, em verdade vos digo - expliou Jesus - o Filho por si mesmo nada pode fazer, masapenas o que vê o Pai fazer: porque tudo o que o Pai �zer, o Filho tamb�em o faz"21.A tr��plie natureza de Deus, onforme Ele se revela no mundo dos fenômenos, �e simbolizada nasEsrituras hindus por Brahma, o Criador, Vishnu, o Conservador, e Shiva, o Destruidor-Renovador.Sua atividade, trina e una, patenteia-se inessantemente atrav�es da ria�~ao vibrat�oria. Como oAbsoluto situa-se al�em dos poderes de onep�~ao do homem, o hindu devoto adora-O nas augustasorpori�a�~oes da Trindade22.O aspeto universal de Deus, de riador-onservador-destruidor, n~ao �e Sua natureza �ultima nemmesmo essenial (pois a ria�~ao �osmia �e apenas Seu �la, esporte riador)23. Sua natureza intr��nsean~ao pode ser ompreendida, nem mesmo ompreendendo-se todos os mist�erios da Trindade, porqueSua natureza extr��nsea, que se manifesta na ria�~ao atômia regida por leis, limita-se a express�a-Losem O revelar.A natureza �ultima do Senhor s�o �e onheida quando \o Filho sobe ao Pai"24. O homem libertoultrapassa os reinos vibrat�orios e entra na Origem Sem Vibra�~ao.Todos os grandes profetas permaneeram sileniosos quando soliitados a desvendar os segredos�ultimos. Quando Pilatos perguntou: \Que �e a Verdade?"25, Cristo n~ao respondeu. As indaga�~oesmuito pomposas de raionalistas omo Pilatos raramente proedem de um ardente esp��rito de pes-quisa. Tais homens preferem falar om essa arrogânia vazia que onsidera a falta de onvi�~ao sobreos valores espirituais26 omo um sinal de \mentalidade aberta".\Nasi para este �m e vim ao mundo para (servir) esta ausa, a de dar testemunho da verdade.Todo aquele que �e da verdade, ouve a minha voz"27. Nestas pouas palavras, Cristo falou volumes.Um �lho de Deus \d�a testemunho" om a sua pr�opria vida. Ele enarna a verdade; se tamb�em aexplia, trata-se de generosa redundânia.A verdade n~ao �e teoria, nem sistema espeulativo de �loso�a, nem s�ubita ompreens~ao inteletual.A verdade �e a exata orrespondênia om a realidade, Para o homem, a verdade �e o inabal�avelonheimento de sua natureza real, de sua alma ou Ser eterno. Jesus, em ada ato e palavra desua vida, provou onheer a verdade de seu ser - sua origem divina. Totalmente identi�ado om aConsiênia Cr��stia onipresente, ele podia dizer, em ar�ater �nal: \Todo aquele que �e da verdade,ouve a minha voz".Buda tamb�em se reusou a lan�ar luz sobre as quest~oes derradeiras da metaf��sia, assinalando se-amente que os pouos momentos do homem na Terra seriam melhor empregados no aperfei�oamentode sua natureza moral. O m��stio hinês Lao-ts�e ensinou orretamente: \Quem sabe, n~ao o diz; quemdiz, n~ao o sabe". Os mist�erios �ultimos de Deus n~ao se aham \abertos �a disuss~ao". A deifra�~ao de20Jo~ao, 1: 1821Jo~ao, 5:1922Uma outra onep�~ao da Realidade Trinit�aria: Sat, Tat, Aum; ou Pai, Filho e Esp��rito Santo, Brahma-V��shnu-Shiva representam a express~ao trina e una de Deus no aspeto de Tat ou Filho, a Consiênia Cr��stia imanentena ria�~ao vibrat�or��a. Shaktis, energias ou \onsortes" da Trindade, s~ao s��mbolos de Aum ou Esp��rito Santo, a for�aausal �unia que sustenta o osmo atrav�es de vibra�~ao.23\�O Senhor . . . Tu riaste todas as oisas, e para Te omprazeres elas s~ao e foram riadas". (Apoalipse, 4:11)24Jo~ao, 14:12.25Jo~ao, 18:38.26\Ame a virtude; somente ela �e livre;ela pode ensin�a-lo a subirmuito al�em da harmonia das esferas;ou, se pobre de for�as a Virtude fosse,o pr�oprio �eu, a ela, deseria". Milton, Comus.27Jo~ao, 18:37. 330



Seu �odigo sereto �e uma arte que o homem n~ao pode omuniar ao homem; aqui, s�o o Senhor �e oMestre.\Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus"28. Nuna fazendo alarde de Sua onipresen�a, o Senhors�o �e ouvido nos silênios imaulados. Reverberando por todo o universo omo vibra�~ao riadoraAum, o Som Primordial traduz-se instantaneamente em palavras intelig��veis para o devoto om Elesintonizado.O objetivo divino da ria�~ao, at�e onde a raz~ao humana pode ompreendê-lo, est�a exposto nosVedas. Os r��sh��s ensinaram que ada ser humano foi riado por Deus omo alma que manifestar�a, demodo ��mpar, algum atributo espeial do In�nito, antes de reassumir sua Absoluta Identidade. Todosos homens, assim dotados om uma faeta da Individualidade Divina, s~ao igualmente amados porDeus29.A sabedoria aumulada pela �India, irm~a mais velha das demais na�~oes, �e uma heran�a de todaa humanidade. A verdade v�edia, omo toda verdade, pertene ao Senhor e n~ao �a �India. Os r��shis,ujas mentes eram reept�aulos pur��ssimos onde se verteram as divinas profundezas dos Vedas, forammembros da ra�a humana, nasido neste planeta, e n~ao em outro, para servir a toda a humanidade.Distin�~oes de ra�a ou de naionalidade n~ao têm sentido no reino da verdade, onde a �unia quali�a�~ao�e a apaidade espiritual para reebê-la.Deus �e Amor; logo, Seu plano para a ria�~ao s�o pode ter raiz no amor. N~ao oferee este simplespensamento mais onsolo ao ora�~ao humano que todos os raio��nios dos eruditos? Todo santo quepenetrou no âmago da Realidade deu testemunho de que existe um planejamento divino do universo,pleno de beleza e de alegria.Ao profeta Isa��as, Deus revelou Suas inten�~oes nestas palavras: \Assim ser�a a palavra (Aumriador) que sair de minha boa: ela n~ao voltar�a para mim vazia, mas far�a o que me apraz, eprosperar�a naquilo para que a enviei. Porque om alegria saireis e em paz sereis guiados; os montese as olinas prorromper~ao em ântios diante de v�os e todas as �arvores do ampo bater~ao palmas"30.\Saireis om alegria e sereis guiados em paz". Os homens do atribulado s�eulo 20 ouvem nostal-giamente esta promessa maravilhosa. A verdade total nela ontida pode ser omprovada por tododevoto de Deus que desenvolva um esfor�o varonil para reuperar sua divina heran�a.A fun�~ao aben�oada de Kriya Yoga no Oriente e no Oidente est�a apenas em seu ome�o31. Possamtodos os homens saber que existe uma t�enia ient���a, de�nida, para o Enontro om Deus e asupera�~ao de toda mis�eria humana!Ao enviar vibra�~oes mentais de amor aos milhares de Kriya Yogis, esparsos pela Terra omo j�oiasri�atilas, quantas vezes penso, agradeido: Senhor, Tu deste a este monge uma grande fam��lia!49.1 Objetivos e ideais da Self-Realization FellowshipDisseminar entre as na�~oes o onheimento de t�enias ient���as de�nidas para atingir a experiêniapessoal e direta de Deus.28Salmos, 46:10,29\O Senhor me possuiu no in��io de Seus aminhos, antes de riar Suas obras mais antigas. Fui ungida desde aeternidade, desde o prin��pJo, antes que a Terra fosse". (Prov�erbios, 8:22-23)30Isa��as, 55:11-1231No Brasil, a Iniia�~ao em Kriya Yoga foi dada, pela primeira vez, a um grupo de dis��pulos de ParamahansaYogananda em S~ao Paulo, em 1o de janeiro de 1956, por interm�edio do Yogah�arya Jos�e M. Cuar�on, da idadedo M�exio, dis��pulo direto do Mestre, enviado pela Sede Internaional de SRF (Los Angeles), Idêntia erimôniarealizou-se, pouos dias depois, no Rio de Janeiro.Embora esse devotado dis��pulo tenha se desprendido de seu orpo f��sio em 1967, a Sede Internaional envia, aintervalos regulares, seu representante mon�astio ao Brasil e a pa��ses sul-amerianos.331



Revelar a unidade b�asia e a ompleta harmonia entre o Cristianismo original ensinado por Je-sus Cristo e a Ioga original ensinada por Bh�agavan Krishna; e mostrar que estes prin��pios s~ao ofundamento ient���o omum a todas as verdadeiras religi~oes.Apontar a divina e �unia estrada preferenial para a qual todas as sendas das verdadeiras ren�asreligiosas eventualmente se dirigem: a estrada preferenial da medita�~ao em Deus, di�aria, ient���ae devoional.Demonstrar a superioridade da mente sobre o orpo, e da alma sobre a mente.Liberar o homem de seu tr��plie sofrimento: doen�a f��sia, desarmonias mentais e ignorâniaespiritual.Promover a ompreens~ao espiritual entre Oidente e Oriente, e advogar o interâmbio de suasarater��stias distintivas mais re�nadas.Harmonizar iênia e religi~ao pelo onheimento de que a Natureza e suas leis tiveram origem naMente Divina: a Causa Primeira e �Unia.Enorajar \o viver om simpliidade e o pensar om eleva�~ao"; e difundir o esp��rito de fraternidadeentre todos os povos, ensinando-lhes o eterno aliere de sua unidade: �lia�~ao a Deus.Vener o mal om o bem, a tristeza om a alegria, a rueldade om a bondade, a ignorânia oma sabedoria.Servir a humanidade omo ao seu pr�oprio Eu ampliado.
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