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O Espiritualismo no s6culo XIX:
Reflex6es Te6ricas e Hist6ricas sobre
Correntes Culturais e Religiosidade

hermetismo, gnosticismo
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ELiane Mourct Sii,uct

2. QtmSTOES TE6RICAS

4



O espirituatismo no s6culo XIX:

visa.o mito16gica e simbolista.
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EI,lane Maura, Situct

Estes abordagens conduzem para o campo da fenomenologla
religiosa e da filosofia da religiao olde a religiao passou a ser vista
como um fen6meno universalmente humano e que as diferentes reli-
gioes seriam simplesmente, as diversas manifestag6es de uma utica

Etta tend6ncia de pensar um campo de oposigao sagra-
do/profano aparece em estudos maid contemporaneos. Um deles 6 o

%E $ 1$::111: S Elie
ser pensada dentro de contextos hist6ricos e culturais, nas experi6n-
cias individuais, nas relag6es econ6micas, religiosas ou sociais consti-
tuindo-se em pontos problemfticos nem sempre solucionados ou so16-

veis at6 porque a anflise pode desenvolver-se em niveis diversos e va-
riados que abordagens antropo16gicas ou etno-hist6rico-religiosas nem

sempre conseguem dar conte. Segundo Noi.A, a distingao entre sagra-
do e profano este presence, de formal diversas, em sodasas cultures e
sociedades, manifestando-se de forma maid clara quando encarnada
em instituig6es, tanto na forma de oposig6es coma lgreja x Estado. cle-
ricalismo x laicidade, religiao x ideologia, como tamb6m no contraste
complementar entre o divine ou demoniaco e o humana, o pure e o im-
puro, o espiritua] e o material, o esot6rico e o exot6rico. Estes formal

do par sagrado/profano tamb6m aparecem na organizag5o do espago
social, do tempo, nos rites mesmo que de apar6ncia politica e nada
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religiosa, na transformagao de dirigentes politicos e idolos de masses

movimentos religiosos.
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Elia,n,e Mourct Sii.ua

Ao lada destes historiadores gabe destacar o papel relevance de-

sempenhado por representantes da chamada Nova Hlist6ria para pen-
sar a questao da hist6ria dos fen6menos religiosos. ALphoNSE

DuPRopT em seu artigo "A Religiao: Antropologia religiosa"(in Le

GofPNora(org.), Hisf6rla; nouns abortlagens, Zahar, RJ, 1978, PP.
83-105) deHlne a antropologia religiosa homo o conhecimento do ho-

mem religioso, das suas ]eituras sobre o universo e de sua participa-
gao nos aspectos c6smicos e em busca das dimens6es do todo-poderoso
Na construgao religiosa integram-se o nacional e o irracional, a criagao
e a vio16ncia tudo into dentro da hist6ria, na experi6ncia humana
temporalmente colocada. Segundo DupKONT o fen6meno religioso per-
tence, do ponte de vista temporal, ao lingo puzo, sobretudo nas $uas
vis6es de mundo

Xuav6s da cxperiancia i:chgiosa, o I)omem vive nunn ritmo

lento, o qual ofcrccc, quando apreendido em seu pr6prio movi-
neoto, uma extraordiialii:ia e talvez Qnica possibihdade de dccifrat

con6iss6es c tcstelnunhos, e o dtlplo scntido do combats de exis-
ts e da interpretagao quc o pr6prio honlcm dia si mesmo de tal
combate." (op. cit. P.84)

Para este autos estudar a experi6ncia religiosa em subs varig.
das dimens6es 6 adentrar um dominio comp]exo, nos ]imite dos dis.
curios sobre a eternidade, nos perfis hist6ricos destas aventuras es-

senciais, dos sincretismos que se esbogam, das recusal e abandonos
revelando a lula dramgtica, sagrada da vida e do telhpo puma socie-
dade determinada, numa experi6ncia especifica e coletiva. DupRONT en-
tende que nas representag6es Hlguradas dos deuses ou santos. na or-

ganizagao da f6, doutrina ou instituigao, pensados sempre como pro-
dutos hist6ricos, 6 possivel encontrar a via de criag6es especiHicas, de
impulsos e si16ncios, numb tramp de acontecimentos e fates sin-
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gulares que se prolongam em conseqti6ncias infinitas, transcendem o
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EI,t,ane Maura Sil,ua,

1990, PP. 16-8.) como objetivo central identificar a maneira atrav6s da
qual, em diferentes tempos e lugares uma determinada realidade so-

cial 6 construida, pensada e lada. Representag6es do mundi que aspi-
ram a universalidade sio determinadas por aqueles que as elaboram

e ngo sgo neutral pris imp6em, justiHlcam, legitimam prouetos, regras,
condutas, etc. ' ' '' ''' '-o '-

Delta forma, acredito que uma abordagem te6rica preliminar
para pensar a liist6ria do pensamento religioso, de formal de religio-

sidade em gerd e, no cano dente trabalho em particular sabre o espiri-
tualismo na sociedade contemporanea deve levar em conta a histori-
cidade dos fen6menos religiosos, sAo construidos em variados aspectos
e matizados na sua complexidade hist6rico-cultural, procurando de-

ctar certas matrizes intelectuais que levaram a construgao de con-
certos precisos tail homo "espiritualismo", "espiritismo", "ocultismo ':

esoterismo", entre outros. E importance tamb6m pensar historica-
lnente os fen6menos religiosos homo formal de pensamento juga natu-
reza deve-se delimitar com base nas correntes que o comp6em, bem
homo o de uma hist6ria das representag6es religiosas no domingo do
imagin6rio sobre o divino e o transcendente. asta 6 a forma homo pre-
tends encaminhar te6rica e metodologicamente este

I'' -

trabalho detendo-
me mats especinlcamente na organizagao de uma corrente espiritualista
da segundo metade do s6culo XIX: o Espiritismo frances

3. POR UMA DEFINIQAO HIST6RICA DE ESPIRITUALISMO E
EspiniTisMO NO S£CULO xlX

Para a maioria dos historiadores do Espiritualismo, as matrizes
intelectuais e do imagin6rio espiritualista do s6culo XIX encontram-se
no s6culo XVlll e fortemente ligadas is figuras dos visionfrios e mi.s-
ticos EMMANUEL SWEDENBORG e KASPAR LAVKTER
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espiritual dos morton:



Et,ia,n,e Agoura, Sil,ua.

;Devs, pols, de antem:io manifestar que pda divina miseri
c6rdia do Senhor, foi-me permitido, desde hi muitos argos. estar

constantemente em companhia de anjos e espiritos, ouvi-los hla;
e hlar com des. Dente modo foi-me permitido ver e ouvi coisas

maravilllosas na outta vida, as quaid nunca antes cllegaram a co

nhecimento de homem algum, nem nunca passaram pda tnente

humana. Fui informado a respeito de di6ercntes classes de espid-
tos, os cstados da alma ap6s a monte; o inferno, ou seja, o estado
lamcnt4vel dos in6l6is; o c6u, ou deja, o estado bem-aventurado
dos 6l6is, e, especialmente, a respeito da douuina da f6 universal.
ments reconhecida no c6u, de cujas as coisas, mediante a Divine

Miser:ic6rdia do Senior, mais se did no que sc segue

Segundo SWEDENBORG o mundo espiritual era formado por este
ras diferentes para onde os espiritos iam de acordo com a luminosida-

de e a espiritualidade da sua condigao no moments da morte. O resul.
Lada da sua condigao apes a norte era uma decorr6ncia da totalidade
dos atom de sua vida, da globalidade da vida humana, ngo adiantando
o arrependimento de 61timo moments

Ainda segundo ele, os amos eram almas maid evoluidas e espiri-
tualizadas, enquanto os dem6nios eram os sexes humanos espiritual-
mente atrasados

O mundo dos espiritos n5o era nem o C6u nem o Inferno, mas
uma din)ensgo interll)edigria entre os dais, onde se chegava apes a
morte e aconteciam os contatos com outros mortis, inclusive os ami-
gos e conhecidos. Neste estggio intermedigrio, e de acordo com a sua

vida terrena, o espirito preparava-se para o C6u ou as profundezas do
Inferno, transformando-se em ando ou dem6nio. O mundi dos espiritos
era a regiao dos morton enquanto o mundi espiritual inclu=ia o C6u e o

SWEDENBORG, E. 4/'ca/za CeZesfe, SP, scone, 1989, p. 13.
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estreita ligagao entre o 6sico e o espiritual:

scu cspirito, comega a csfriar c apodrccet ( ")

i'"":"$=$:ill!% 'i;':,
PP. 449-50.
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Depots da separaglio fisica, o cspirito do llomem continua no

coi:po por um breve lapso de tempo, at6 cessar completamente

os move)acntos do coral:io. lsto tem lugar no moinento em que
os puhn6cs dekana de inn:oduzir ar e varig de acordo com a en
6ermidade que ocasiona a mortc

T:io logo como para o coragao, o homem rcssuscita em outdo

mundo, por6m into 6 obra cxclusiva do Scnl)or. Ressurreicio
signi6ica separaglio do compo e do esphto e a estrada dente no
mundo espiritual.''

Na revelagao de SWEOENBORG o Juizo Final foi um acontecimen

to no plano espiritual e dele surgiu uma Nova lgrela para adorar ex.
clusivamente a Deus. De acordo coin etta Nova Revelagao, o Juizo Fi-
nal ocorrera no mundo espiritual no ano de 1757, formando-se um
novo C6u de Cristaos, composto por aqueles que admitiam Deus homo

Qnico Senhor do C6u e da Terra, e dos arrependidos das m6s agnes
enquanto vivian no mundo:

'V.I. Aparigao do novo C6u, que o Senllor formou com os

cnstios e quc se champ c6u crist:io. Nests C6u est:io os que no
lundy adore\-am ao Senllor, vivcndo segtu)do sells preccitos no

Vcrbo e ac])ando-se por ipso cm amor e fe. Tamb6m estio ali to

dos os cristlios que morreram quando criangas. Este c6u sc for-

nlou ao desaparccer, no dia do Juizo Fii)al -- depots de separados
e salvos os que est2vam inscritos no livro da vida do Seilllor --

todos OS cpus (falsQS) nio folmados palo Senior, mas por ccrtos

crist:ios, a medida que cntravanl no mundo espiritual, desapare-
ccndo coin des tamb6m a iegiio cxtlcma que era a aglomeragio
dc cristios cm gelal moitos dcsdc o principio da lgrcja. (....)

SWEDENBORG, E. PZanefas y 4/zgeZes, pp. 186-7
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estudos e teorias nisiognomonistas a16m de uma s6rie de trabalhos

sobre o mecanismo da concepgao e a condigao da alma. Entre 1798 e
1800, sendo uma pessoa bastante conhecida na Europa, manteve cor-

respond6ncia com a Imperatriz Maria da Russia quando apresentou
ngo somente as suns concepg6es sobre a alma apes a monte e a vida
espiritual, coco tamb6m possibilidade de comunicagao objetiva entre
os diferentes pianos material e espiritual, entre morton e vivos

Segundo centos principios gerais por ele estabelecidos a alma
apes deixar o corps, conservava as caracteristicas boas ou m6s de sua
personalidade

Penso que o lnundo visivel devs ser perfeitamente penetr!i-
'el para a alma separada do compo, assam como o 6 durante o
;ono, ou por outta, o mundi em que a alma estava durante sua

exist6ncia colp6rea, dove aparecer-lyle sob outdo aspecto, quando
ela se desmaterializa. Se, durante algum tcmpo, a alma pudesse

cst2r sem compo, o mundo material nio existiria para ela. Se, po
r6m, imediatamente depois de havel: deixado o compo, ela se re-

vcstc de uin compo espirittlal, extraido do seu compo material, o

novo compo dar-elle-!i, forgosalalente, ucla diferentc percepgao
das coisas. (....)

\ alma aperfeigoa em sua cxistfncia material a qualidade do

compo esphitual, veiculo este com que condnuari a existir depots
da n)one do compo material, e polo qual conceberi, scntirli e
oblara em sua no\ a exisc6ncia.(....)

Coda alma separada do seu compo, ]ivre das pris6es da materia:
sc apresenta a si pr6pria tal como 6 na rcahdade.

]'odds as ilus6es, ladas as scdug6cs que a impediam de ver e

rcconllecer subs forges, suns fraquczas ou suns hltas, desaparece-
rio ncste novo cstado. Assim cla manifestarli krcsistfvel tcnd&n-

cia a dhigh-se para as a]n)as que elle est:io em a6inidade e a afas-

das que Ices s?io desscmell)antes. Seu peso intdnseco,

16
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ill$Bi# Hill:
esclarecendo sabre a vida do Espirito

meu estado atual.

..:=Wg=H==T:L=::::l

descreve sob a minlla dkegao, po ' efe

Carta de I de 1798, OP. cit. PP. 78-81
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ligelos toques, hgo vibrar as cordes de sua alma, de um modo
conforms com a sua individuabdade e a minha.(....)."'

O estabelecimento de vinculos entre morton e vivos, garantia a
possibilidade das influ6ncias exercidas pelos Espfritos entre os vivos
revelando instrug6es, pensamentos e conhecimentos que esclareciam

o homem sobre a sua exist6ncia p6s-monte. Mostravam relag6es cons-
tantes entre o mundi espiritual e o material, o visfvel e o invisivel
vivos e mortis. A natureza deltas relag6es dependia do grau de apri-
moramento moral e espiritual tanto dos homens homo dos espiritos.

Estes dais pensadores, SWEnENBORG e LAVATER, fizeram. parte de
um movimento onde as representag6es do A16m ganharam uma extre-

ma antropomorfizagao fora do espago do Catolicismo. Ampliavam-se os
limited das crengas e doutrinas que transferiam as afeig6es terrestres
para ap6s a monte apresentando as possibilidades de conhecimento da
exist6ncia apes a morse bem como das comunicag6es constantes entre

as dubs dimens6es, as reunites felizes entre vivos e morton, superando
a barreira de medos e incertezas que cercavam o destino mortal, numa
revolugao sentimental e psico16gica que marcou o s6culo XIX

Embora estes dots personagens sqjam marcos de uma mudanga
iniciada no s6culo XVlll existiam, tamb6m nesta 6poca, sociedades
espiritualistas e teos6flcas dedicadas ao estudo das manifestag6es dos
morton, por6m reservando-se um aspecto de mist6rio, ocultismo e ma-
gia, ao contr6rio da publicizagao destes fen6menos durante os s6culos
XIX e XX

Era o "Mundi dos Espiritos" diante dos cr6dulos e incr6dulos.
pessoas comuns e intelectuais, artistes e cientistas, para ser construfdo.

investigado, contestado e transformar-se em uma expressao religiosa
que do s6culo XIX penetrou o XX com grande intensidade a atualidade.

Carta de Lavater de 1798, op. cit. PP. 95
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especifico:
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a luz, seja, enfim, porquc fossem levados a conte do dem6nio por
uma outta clause de intercsses, 6 cello que, at6 estes iltimos tem-

pos, estes fend.menos, embora bem constatados, il:io tinham fido
exphcados de modo satisht6rjo, ou que, peso nleilos, a verdadeira

peoria, nio tinha penetrado no dominio piblico, provavelmente

porque a Humanidade kinda nio estava madura para isto, coho
para muutas coisas maravilhosas que se cumprem en] nossos dias

Estava rcservado a nossa 6poca ver cclodir, no mesmo memo s6-

culo, o vapor, a eletricidade, o magnetismo animal, que eu eaten

do peso nlenos, como ci6ncias aplicadas e, cn6im, O Espiritismo:
o mats mai:avilhoso de todos, auer diner, i)io s6 a constataw:io

material da nossa exist6ncia imaterial e da nossa imortalidade.
mas kinda o estabelecimento de relag6es matcriais, por assim di.

zu, consEances ence o mundi invisivel e n6s." ("Carta sabre a

ulcn6 u. F vecrln Revs nSPu:t Journal d 'Eludes PsJ:chologiques,

«««.JDE, :":, .. £ . ,He,,,. 'b« " J"'':;. .-:-;"' '*'«,,d. . .EW!,£'£.«.',,
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A alma 6 um esphito encarnado iluin comPO quc o involve

:!ilRl#iil UI
:li£'=il;l=:::='=:

municag6es entre morton e vivos

of, 1957, PP. 10-1.omemorativa dos 100 anon de
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EI,ian,e Mourct Sil,ua

Os desencarnados ngo eram maid puros espiritos. Sua presenga
sentida, pressentida em centos cason, podia impressionar chapas goto-

gr£6icas, marcar molded de cern e gesso dentro de caixas lacradas. er-

guer, transportar, materializar e desmaterializar objetos em compar-
timentos fechados, tocar instrumentos musicais, produzir adores

agradgveis ou apresentar-se numa identidade vis=ivel a semelhanga do
compo de sua exist6ncia material. ''

As representag6es da sobreviv6ncia espiritual dos desencarna-
dos em formal fluidas, digfanas, et6reas formavam imagens romgnti-
cas. Expressavam uma particularidade da 6poca na qual materialida-
de e fluidez podiam ser representadas e explicadas em associagao com
a energia e luz e16tricas. Etta era a magic dos espetgculos da £e6rica

LoiuE FULLER, encantadora bailarina dos teatros da .BeZZe Epoque com
seng espetgculos de dania, logos de luz e sombre que Ihe conferiam
um aspecto m6gico e sobrenatural

Estes contatos regulares entre vivos e morton tinham homo obje-
tivo central frazer as "revelag6es" dos Espi.ritos sobre a morse. a vida
apes a norte e a questao do aprimoramento espiritual. Novak ima-
gens do C6u, Inferno, das penal espirituais compunham um outdo
imagingrio religioso bem diferente do tradicional da religi5o cristg
acenando com novak promessas de salvagao e esperanga, livres das
condenag6es eternas que pesavam nas consci6ncias carregadas de
culpas

As separag6es entre mortis e vivos atenuaram-se. O macabro e

fantasmag6rico que povoavam a literatura, a imaginagao e as espe-
rangas religiosas dente periodo transformaram-se na constatagao da
presenga dos desencarnados, dos mortis entre os vivos, pda transfe-
r6ncia para o A16m das exig6ncias sentimentais e afetivas da vida ma-
terial e tamb6m das situag6es espirituais e emocionais da exist6ncia

humana. Alguns centos de EDCAR PoE pareciam antecipar e pressentir
este surto espiritualista eln torno dos espiritos desencarnados que

22
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assomaria, os Estados Unidos at6 se espalhar pda Europa em meadow
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entimento de ultra-

Explorar a norte e o lnundo dos esp=iritos transformava-se

24
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O Re/bl maclor. abHI de 1978 e Anuirio Espirita de 1964.
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CATHERINE SIDGWICK, NATHANIEL HAWTHORNE, EDGAR ALLAN POE. NOS

iltimos trinta anon de sua vida comegou a interessar-se pele Espiri-
tualismo em voga tendo feito contato com o movimento europeu. Nes-
ta obra ele destaca aquilo que considera como os principios realmente
verdadeiros do espiritualismo

Ji ficou diED que o espinEualismo nio 6 uma donna de religiao.

Ele s6 6 rcligiao quando busch \elificar os Brandes faces da eels
t8ncia de Deus e da imoi:tahdade. ])nova a cxist6ncia de sores et6-

:eos, cxercendo um poder prefer-ltumano sobre a mat6lia; kinda

mats: prove condo nossos atnigos morton kinda cst:io vivos e.

nseqti6ncia, que devs existir um mundo espiritual, por
mpenctrlivel que sein aos sentidos mortais

A argumentagao espiritualista de SARGENT revela influ6ncia das
leituras de SWEDENBORG e do contato com grupos de swedenborguianos
americanos bem homo conceitos cientfficos extrafdos de LEIBMTZ.
SPENCER, W'UNOT, CUVIER, LAPLACE, DESCARTES, prInCe.plOS filos6ficos
de SCnELLrNC, FicnTE, COLERIDGE, LEssING, PLOTiNO, teorias mesm6-
ricas e de HAnNZMANN com a divulgagao dos principles da medicine
homeopatica. Incorporou tamb6m a id6ia do Ser Supremo caracter=isti-

ca do deilsmo do s6culo XVlll, definido homo um ser superior com in-
telig6ncia e vontade, a16m de Consci6ncia ativa

O movimento espiritualista nos Estados Unidos floresceu rapi-
damente sofrendo uma curiosa integragao com o protestantismo dos

diferentes grupos e seitas por memo de um forte enfoque educational.
diversas publicag6es, centros e grupos de estudo. Dente movimento ori-

26
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Etiane Mloura Si,tract

sobrenaturais e paranormais, pioneiros de uma nova ci6ncia e da codi
6icagao metodo16gica do fantgstico:

De hecho, coma crcaci6n que son de sua 6poca, una 6poca en

que lo sobrenatural coma carta de possibaidad dent:ifica o, por lo

menos, paracienti6ica, respondem a la neccsidad intima de oponef
a lo inexplicable, a lo m4gico, una soluci6n deane de la 16gica
misma de lo sobrenatural y pseudociendfico. Magia Blanca versus

Magia Negro. Sllerlock Holmes persigue a Moriaty com m6dios
id6nticos a los de su nemesis y andtesis: deducion, astucia
procedimientos ciendficos, velocidad... Nuestros cazafantasmas

hacen lo proprio con sus enemigos del N41is Anfiy utilizam viejas
formulas medievales, manusclitos nigromiticos, hechizos c
tahsmanes, junto a cimaras fotogri6lcas, campos de fuerzas induci-

dos por eleuicidad, lupnosis }-, ]nc]uso, rev6]vaes." ~op cit. P. ll)

Sio os vampiros e deus cagadores, com o Dr. VAN HELmiNG do
Dracula de SMOKER, os investigadores espi.rites de BuLWEK LTTTON
entre outros, que fornecem elementos de magia, sobrenatural e sus.
pease aos romances, centos, novelas de natureza policial e espiritual

Este surto espiritualista permitiu a formaggo de um movimento

especifico na Franca conhecido, posteriormente, como Espiritismo. Foi

um frances, HliPPOLTTz-LJioN DENlzARD RivAil, nascido em Lyon a 3 de
outubro de 1804, quem construiu um determinado compo te6rico de
natureza filos6fico-cient=ifica e sistematizou as revelag6es transceden-
tais ditadas pelos Espiritos. Com uma educagao acad6mica tradicio-
nal, formado no Instituto de Educagao do Professor PKSTALOZZr na

Sufga, Rivxil foi durante muitos ands um dedicado professor, diretor
de Liceu e escritor de livros de ci6ncias e matemg,rica. Preocupado
com a investigagao pedag6gica onde sobrepunha a Fazio a qualquer
forma de afirmativa dogm6tica, fosse religiosa ou cientifica, ele defen-
dia o direito de livre exame em qualquer materia tanto de fe homo em
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outta forma de conhecimento, combatendo a intolerancia e o dogma-

Press, NY, 1994, PP.76-7
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francesa, 6 certs tamb6m que fascinou alguns fi16sofos ec16ticos no

s6culo XIX na tentativa de encontrar novos caminhos e teorias gerais
que ngo fossem dependentes da velma Razio. No misticismo religioso,
segundo a interpretagao de DAXNTos, foi encontrada a foote do irracio-

"o ' w w v )

nal que irrompeu no swedenborguismo, no martinismo, no rosacrucia-

msmo e nas diversas correntes espiritualistas do XIX fascinadas peso
sobrenatural, incluindo o proprio espiritismo de Au.AN KARDEC a lite-
ratura espiritualizada, as utopias socials misticas, entre outras.

Em Outubro de 1858 na .Revue ,gpfrffe - Jour-naZ d'Eludes
Psyc.hoZogfqwes a questao da relagao entre o magnetismo e os fen6-
menos espirituais 6 o centro de uma materia do peri6dico tornando-se

constance durante dodo este perfodo do movimento espirita:

O Espuitisino lien se ao magnedsmo por lagos inEimos(es
sas dubs ci6ncias sio solidfirias Lima com a outra; e, todavia, quem

o Fella acreditadd( .)- Os Espiritos sempre preconiznrnm o

magnettsmo, deja como maid curativo deja como causa primeha

de uma multidio de coisas; des defendem sua causa e vem pres
tar-elle apoio contra sous inimigos. Os £en6menos cspQitas abri

rand os o]])os de nluitas pessoas qtle ao mesmo tempo se junta-
[ajn ao hlagncdsmo"(op. cit. P. 278)

Este Mesmerismo repensado no s6culo XIX tamb6m aparecerg
anon maid tarde, na obra de 1886 intitulada O .Espfrfffsmo; O .Z;'aquf-

rlsmo OcfdenfaZ do m6dico espiritualista &anc6s PAUL GIBIER, diretor
do Instituto Bacterio16gico do Instituto PxsTzun e Assistente de Patolo-

gia do Museu de Hist6ria Natural de Paris. Para GiBiEn os £en6menos
espirituais n5o sio misticos ou sobrenaturais por6m ocorrem dentro das
mats estritas leis da natureza, devendo ser estudados a ]uz da ci6ncia

O estudo do magnetisino e do llipnotismo 6 de ajgunla forte
a entrada cm mat&ia preparat6ria ao esrudo dos htos devidos a
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I ili ;l;l=':;:KI
(OP. cit P- lo-l-)

ta e/n .1862, Mateo, O Clarim, 1968, PP. 148-.
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ALLAN KAROEC, equivalente a uma encarnagao anterior na 6poca dos
druidas, o pseud6nimo de toda a sua obra. A ele foi atribuilda a res-
ponsabilidade de sistematizar uma doutrina de esperanga, de console

e de solidariedade universal. E interessante notar que um dos pilates
te6ricos do Espiritismo frances, a doutrina de reencarnagao e trans-
migrag5,o da alma, neste moments nio vinha de tradig6es orientals
mas era profundamente matizada pele neoplatonismo e pdas rec6m-
valorizadas crengas religiosas dos druidas, num momento de forte na.

cionalismo e tradicionalismo pelo passado na hist6ria da Franca. Se-
rvo deus seguidores posteriores, sob influ6ncia do orientalismo, quem
langarao novak perspectivas sobre este fema

ALLAN KARDEC construiu dodo o ediflcio te6rico do Espiritismo
moderno baseando-se na massa das comunicag6es medi6nicas rece-
bidas. Comegou a lever para as sess6es uma s6rie de perguntas so-
bre diversos problemas e a estudar as respostas dadas pecos espiri-
tos. Quando verificou a qualidade do material recolhido e as propor-

g6es do que tinha em m5o, resolveu publican os ensinamentos, pre-
viamente revistos pelos espfritos. Foia primeira obra espirita, O Li-
vro dos Espiritos, publicado em 18 de abril de 1857, fruto das revela-

g6es dos espiritos apes observag6es, comparag6es e julgadas pelo seu
organizador

Mas antes de proceder a sistematizagao e publicagao, KAROEC ve-
riHicou que os datos e principios do Espiritismo estavam em today as

formal de crengas, religi6es, em diferentes 6pocas e regimes. Assim sen-
ds, para KARDEC, o Espiritismo tinha por base as verdades de today as
religi6es, de muitas Hiloso6las antigas e, no s6cu]o X]X, sustentava-se

nas verificag6es cientificas. Seria, portanto, o elements de ligagao entre
todas as crengas, a base de unidade religiosa e livraria a ci6ncia de seu

materialismo est6ril. O Espiritismo funcionaria homo elements princi-
pal de progresso moral e intelectual, de uni$1cagao social dos homens
povos, sexos, a chive da fraternidade universal
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uz'o dos Espfz'flds tends coma'base Deus coma causa primeira e cons-

tance, a supremacia da exist6ncia espiritual e a presenga constance e
inequivoca dos Espfritos:

'RESUMO DX DOUTRINX DOS KSPiRiTOS

Os sores que se manifestam designam-se a si mesmos. coma

disseinos, peso noire de Esphitos ou G6nios, e dizem, alguns
peso menos, que vi\ cram como h6mens na Terra. Constitucm o

mundo espiritua], condo n6s consdtuinos, durante a nossa vida. o
mundo corporal

Resuinimos cm poucas pain't'ras os pontos principals da doutrina
que nos transit)itkam, a fim de maid hcihncnte responder a certas
objeg6e;

Deus 6 eterno, imutfive], imateria], 6nico, dodo-poderoso, so-

beranamente justo e bom. Criou o Universo, que compreende
todos os serbs ailimados e htanimados, materials e imateriais.

Os sores matedais constitucm o mundo visivel ou Corporal e

os sores lmatenaJS o mundo invisivel ou cspaita, ou scja, dos Es-
pu'leos

O mundo cspirita 6 mundi. normal, pJ:imitivo, eterno, preexis-
teilte e sobrevi\-Cate a judo

O mundi corporal 6 secundirio, poderia deixar de existir ou

nunca ter existido, sem alterar a ess6ncia do mundo espirita.

Os Espiritos revestem tcmporariamente um inv61ucro material
pcrecivel e sua destruig:io pda monte os de\-olve a lliberdade

Entry as diferentes esp6cies de sales corporais, Deus escollleu

a esp6cie I)amana para a encarnag:io dos Espiritos que chegaram

a um cello grau de descnvolvimcnto, o que Hle da supedoridade
moral ante as dchais

A alma 6 un] cspirito cncarnado e o compo apenas o inv61ucro.
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Espkito. (. )

coma sc veriGica nos fen6tneiaos de aparigao

da audigao e do toto.

plo, a Sociedade Teos66ca e os Rosacruzes.

O Z,iuz'o dos .Esptlrftos, PP 23-4
o Linz o dos Esp£J'ifos, P. 24
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O Espiritismo n5o pretendeu ser uma invengao moderna e, so-
bretudo com relagao a reencarnagao, encontrou na remota antigtiida-
de os pontos de contato e de refer6ncia da doutrina divulgada pelos
Espiritos

Delta forma, a id6ia de reencarnagao, cara is tradig6es religio-
sas orientais, foi renovada dentro do pensamento espiritualista oci-
dental. Em realidade, durante o s6culo XIX, na trilha do Romantismo

um sentiments reencarnacionista comegava a difundir-se pele Ociden-
te. Grander escritores delta 6poca, VITO HUGO, LAMARnNE, FLAUBERT

GIRARD DE NERVAL, BALZAC, SHELLEY, LONGFELLOW, WALT WHITMAN

EoGAK ALLAN Poz, impregnaram suas obras, romances e poemas, del-
ta atmosfera

Este sensibilidade espiritualista e reencarnacionista teve. na
segunda metade do s6culo XIX, uma organizagao Hilos6flco e religiosa
especilfica no Espiritismo de ALLxm KARDEC, construindo a doutrina
das vidal sucessivas homo dogma central

A paTtiE do final do s6culo XIX, os adeptos ocidentais do reen-

carnacionismo sobretudo os espiritas e te6sofos, inspiraram-se dada
vez mats nas religi6es orientais, no neo-platonismo e em outras cren-
gas religiosas da antigtiidade, sobretudo nas doutrinas do karma e dos
renascimentos.

Mas a doutrina oriental do karma, homo o efeito do fazed, da lei

de agro e reagao, estava colocada no pensamento ocidental dentro do

proprio conhecimento cienti$ico. O par "agate" e "reagan" passou a ser
de uso corrente homo resultado da terceira lei do movimento de
Newton; "a coda agro op6em-se sempre uma reagao igual". Partindo
dente concerto de prestigiada ci6ncia da mecfnica e das leis imutgveis
e naturais, o conceito estava pronto para espalhar-se por outros do-
minion, fossem des politicos, sociais ou religiosos. O Espiritismo rein-

0 Liu}.o dos Espilntos, 'p. 12'7.
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Jeceri no estado de espaito errante.

A encarnagao dos espidtos ocorre sempre na esp6cie llumana.

Sean um euo acreditar aue a alma ou espMto pudesse encarnar

num comPO dc animal

O I,iuJ'o dos Espfrifos, P. 75
o I,£uz'o dos Esp£r£tos,'P. 175
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"0 Espiritismo 6 a ci6ncia nova que vem revelar aos homers,

===;=::::==;t=':==:==?ii
nos mosul, nio mats coma coisa sobrenatura], por6m , ao con-
trarxo, como uma das forgas vivas e sem cessar atuantes da natu-
reza, coma a foilte de uma imensidade de £en6menos at6 hole in-

compreendidos e, por il;so, relegados para o dominic do fantfsti-
maravUloso. E a essay relax:6es que o Cristo dude em

muntas cucunstincias e dai vem que quito do que ele disse per-

maneccu inintcligivcl ou hlsalaacntc intexprctado. O Espiritismo 6
a chive com o auxOio da qual tudo se exphca de modo fid "a

KARnZC, :l\o .E;angeZh«S%«,:do o .EsPf,ff;',"o, R.I, PEB, i978, p.49
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qual o principio imaterial agia sobre a materia

'0 110lnem d assam formado de uis pa'tes esscnclals=

1) 0 compo o" se ' rnatedal, semelllante ao dos animals e ani-
mado peso mesmo principio vital;

39



EI.ian,e Mlou,ra giLDa,

2) A alma, EspkiEO encarnado, do quaID corps 6 a habitagao;

3) O perispilito, principio intermediario, substincia semi-

material, que ser\-e de primeco cnvolt6rio ao Espirito e une a
almlno corps. Tats sio auld auto, a scmente, a poppa e a casca

A definigao de alma tinha uma explicagao. Na alma individual
simultaneamente, integravam-se o todo Divino e Universal e a par-
cela IJna individual de cada ser humano formando uma personalidade
moral e imortal. Este era o espirito desencarnado que sobrevivia nas
diferentes dimens6es espirituais. Alma era assam de$inida:

ramos quc o mais 16gico 6 tomb-la na sua signi6icagao
mats vulgar, e por isso cllamamos alma ao ser imatcrial c indivi

dual que exists em n6s e noble\rave ao compo.''30

O Espiritismo tamb6m reapropriou e utilizou a crenga nos Anjos
da Guarda ou Protetores espirituais, largamente difundida homo uma
das express6es maid tradicionais do pensamento religioso. Tends
coco ponto de partida o rata de que anjos e dem6nios faziam parte da
hierarquia espiritual, sends os anjos os Espiritos adiantados e superi-
ores enquanto os dem6nios situavam-se nas escalas espirituais maid
inferiores das emog6es e apegos, os Anjos da Guarda ou, na forma es-

pfrita, os Espiritos Protetores, adquiriram uma nova perspectiva. Afi-
guravam-se coma uma forma de protegao espiritual pessoal, menos
celestial e maid pr6xima das dimens6es afetivas humanas. A figura
dos desencarnados protetores era antropomorfa. Na verdade, o Espiri-
tismo modernizou a imagem do Ando da Guarda, brando-the as asks. a
camisola, dando uma apar6ncia maid atual e condizente com os novos
tempos do progresso e da razio do s6culo XIX

1) Liw'o dos Bspii'itos, -p. '\.5
0 .L£t;/,o cios .EsP11/'££os, P. 215
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des de uma 6poca:

resignagio um tratamento doloroso

O .Liuro dos .Espfritos, PP. 374-5
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Embora a morse pudesse representar descanso e libertaggo das
penal terrenas, a continuagao da consci6ncia individual apes a monte
e da ess6ncia moral e mental acabavam por remeter a penis ou re-
compensas na vida future e espiritual.;'

O Espiritismo articulava-se com a id6ia de progresso, com a uti-
ca do trabalho. Morrer nfo excluia os homens da obrigagao de traba-
Ihar pele seu aprimoramento espiritual, de cooperar para a transfor-
magao e melhoramento dos indivilduos e da sociedade. Hlomens. mu-
Iheres, jovens, idosos, pobres ou ricoh, vivos e morton, todos deviam
empenhar-se nunn lula pele progresso espiritual, moral, social. em
todos os momentos de sua exist6ncia corp6rea ou espiritual, sem ces-

sar em nenhum moments. Portanto, nio podiam aceitar um .posf-
znorfe/n que ngo permitisse a agro individual e coletiva na sociedade

compreendida por todos os vivos de qualquer categoria ou g6nero, as-
sam homo pelos desencarnados de diferentes niveis espirituais. Os
morton tanto ajudavam homo elam ajudados pecos vivos, assim homo a
reciproca era verdadeira

Para o Espiritismo, a crenga comum que separava morton e vi-
vos aparecia homo a foote dos males sociais e do medo da morte. A
imagem do eterno adeus servia apenas com um terreno de angastias,
prenunciando o trio da morte e a perda dos lagos que uniam os ho.
mens is coisas amadas:

A crenga \elgar coloca, por outdo indo, as almas em regt6es
inaccssiveis, com di6lculdade ao pcnsamento, olde das se tornam

de alguma forma, estranJ)as aos sobreviventes; a pr6pda lgreja
coloca, entre das e os 61timos, unla barreira intransponhel: ela
declare quc todd relax:io cstli rompida, toda comunicacio 6 hl-

possivel. Se est:io no inferno, a espe'anna de revs-1os estli para
emp'c perdida, a incnos quc para lfi se vfi por si mesmo; se estfio

KARDEC, A. O Cdu e o .rlzHe/'/zo, FEB, RJ, 1977, P. 20.
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:==:=;.==';=;=.::=:===::'===::;.::::'=:
d:;tina« eterna; (....).""

KARDEC, A. O Cdu e o Intel'no, FEB, RJ, 1977, PP. 22-5.
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des materials da vida terrena. Tratava-se de uma prova da Justiga
Diving permitindo aos homens a chance da remissio de deus euros, de
aprimoramento espiritual em diregao a um grau dada vez mats ele-
vado

A figura humana intermedigria das comunicag6es entre morton
e vivos era o medium, o elo de ligag5o entre os espiritos e os homens.
Sem etta figure ngo havia comunicagao mental, fisica ou outta de
qualquer esp6cie. Sem estes "intermedigrios" o movimento espirita
nio teria fido possfvel. As primeiras revelag6es sobre o Mundi dos

espiritos. a morse e a exist6ncia apes a morse passavam, necessaria-
mente, por des. Os novos m6diuns diferiam dos grander visionfrios
anteriores com.o SWEDENBORG e LAvxTEn.

Na maioria das vezes, tratavam-se de pessoas comuns, simpler,
algumas vezes iletradas e sem cultura formal, o que parecza apontar
para o grau de fidelidade das revelag6es feitas pelos Espiritos. Embo-
ra existissem homens envolvidos com este processo de intermediagao,
champ a atengao o n6mero de mulheres m6diuns e videntes. Se o s6.

culo XIX construiu as hist6ricas e as sonambulas, a materia prima
das descobertas da psiquiatria e da psicanglise emergentes, tamb6m o
Espiritismo e o Espiritualismo dependiam deltas mulheres "anor-

mais" puja classificagao oscilava entre a loucura ou os dramas que as
recentes descobertas da espiritualidade acabavam por remet6-las.

Hist6ricas ou m6diuns? Dependia da forma de apropriagao e interpre-
tagao. O hospfcio ou centros de estudo dos £en6menos espirituais?

r'n W

Freqtientemente, a forte Ihes definia o destiny. Psiquiatra:, cientistas
ou estudiosos do psiquismo espiritualista?

Uma das personagens dais conhecidas da primeira metade do

SCculo XIX foia Vidente de Preuorsf, estudada em 1829, pele Dr.

" l</\RI)Jf(:, A. O Cdu e o .rlzHe/'no, FEB, RJ, 1977, P. 25-6
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observag6es dente m6dico sio muito expressivas:

Era sensivel a quaisquer cmanag6es fluidicas, do que n:to du

o conhecimento por inspiragao do que um llomem houvessc es

bduit04' aaas antes de ter fido con6iada aos mcus cuidados, a ter-

m, o ar, tudo o que M respka, sem excetuar a esp6cie humana,

ram peri6dicos at6 1853
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nio existia para ela. Aspirava a muito maid do que alimentos, ou-

tra atmosfera que o plants nio podia llle oferecer. Vivia quake em

estado de Espirito e li pertencia ao mundo dos Espiritos. Fazia
parte do A16m e la estava meio mort8." 3a

Aos deus poderes profeticos, premonit6rios acrescentavam-se

contatos constantes com os morton. A visio dos Espiritos era acompa-
nhada de dialogos, contatos, recados para os vivos sobre a exist6ncia
espiritual e instrug6es ou preces para os mortis. A vidente descrevia
as dimens6es do A16m de onde viiham os Espiritos e os efeitos dos
contatos entre amboy:

Vi Esp&itos e sobretudo os obscuros, acolllerem minhas pa
lavras com ung:io, e se tornaram logo brilllantes, mas isto me en

fraquecia. Os esphitos febzes mc fortiGicavam e proporcionavam
sensag6es inteiramentc divcrsas dos outros.

Notei que os espiritos felines tinllam tanta di6iculdade em res-

ponder is questdes relatives aos intercsses teri:egos quanto os
maus cm tratar das quest6es esphituais. Os primeiros nio perten
cem mats a Term, os segundos nao conhecein kinda o C6u.(....)

V6m a mim principalmcntc os cspiritos de graus inferiores, da

rego:io media, que pertencem a nossa atmosfera; o termo regiao
nadia 6 impr6prio, sarin mellor diner -- morada forgada. S5o os

Espiritos que aqui perm)anecem por atrag:io do mundo ou ]igagao
a ele, os quc nio acreditam cn] Redengao ou kinda os que, no
inonacnto da monte, 6icam perturbados por suns ocupag6es terre-
nas, as quaid os impedem de vaal para regi6cs superiores.

Encontram-se nas i:egi6es medias muitos Espiritos n:io con-
denados, mas que kinda n:io podcm ser colocados entry os san-

tos. Os Espidtos puriHicados ocupam os mais alton graus; os de

A Vldenfe de PzVuorsf, pp. IO1-3
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oureza dos santos."''

£l;: EX
A Videzzte de Pz'idol'sf, PP. 105-6
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clariaudiente CnAnLEs-Louis, os fen6menos sobrdnaturais do pastor
escoc6s EnuAKn IRVING, os trabalhos de JACKsoN e CAHAGNET, da m.6-
diun inglesa ]Ws. M.B. HA'arDEN, que atrav6s de deus dons medi6nicos

logrou converter, em 1852, o reformador social ROBERT OWEN. A pe-
quena camponesa ANGfLlcA CoTToN, em 1846, foi estudada e observa-
da em Paris, por milhares de pessoas. O n6mero de pessoas com estes

dons especiais nos anon anteriores a organizagao do movimento espil-
rita demonstram uma nova sensibilidade espiritual e mistica delta

E queen eras estes pessoas, os m6diuns, tanto homens como

mulheres, os canais destes contatos? Au.AW KAROEC publicou um livro:
O .LiuJ-o dos .a419diuns, para esclarecer o assunto e preparar pessoas

para realizar esta tarefa segundo os ensinamentos da doutrina espirita:

ennca .poc

:Todo aquele que sante, num grau qualquer, a influ6ncia dos
Espiritos, 6 por este hto, um medium. Esse faculdade 6 inerente

o homem; uao consdtui portanto, um pd\d16gio exclusive. Por

;o merino, raras s:io as pessoas que deli n:io possuam aJguns ru-
dinlcntos. Pode-se, pols diner quc todos sao, mats ou memos, midi.

nils. Todavia, usualmente, assam s6 se qualificam aqueles em que a

faculdade mediQnica se mostra bem caractelizada e se t:raduz por

efeitos patentes, de carta intensidade, o que depends de uma orga-
'wagAo ]nMS ou ments sensid\ a.(....). Geralmente, os m6diuns [cln

uma aptidao especial para os 6en6mcnos delta ou daquela olden,

donde results que forum tantas vadedades, quantas s:io as esp6cies
dc manifestag6es. As principais s:io: a dos m6diuns de efeitos fisi-

cos; a dos m6diuns scnsitivos ou impressionaveis; a dos audien-
ces; a dos videntes; a dos sonamb61icos; a dos curadoi:es; e dos
penumat6grafos; a dos escre\-estes ou psic6grafos.

WANTUIL, Z. .As JZesas Gf/.antes e o .Espfrftfsmo, FEB, RJ, 1978, PP. 7-99
KARDEC, A. 0 Z£t;/.o dos Mddfuns, FEB, RJ, 1978, pp. 195-6
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O Espiritismo dedicou-se ao desenvolvimento da mediunidade, a

D'ESPERANCE, No Pars dos S07thos, RJ, FEB, 1987, PP. 38-9
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levantou a questao que tanto atemorizava os m6diuns delta 6poca: a
loucura. Mas, atrav6s de uma amiga cujo marido interessava-se pele
Espiritismo e freqtientava sess6es, D'EspERANCE comegou a tentar a
experi6ncia das mesas girantes, das comunicag6es com o A16m e a en-
trever a possibilidade dos contatos com os morton.4i Mme. D'EspERANCE

foia medium do Dr. ZOLLNER, um dos cientistas do s6culo XIX que se
dedicou ao estudo dos fen6menos sobrenaturais

Nesta galeria de m6diuns famosos, .ZUfss FLORENCE Cook e

EusAPiA PALAoiNO destacam-se. .Zldlss Cook; ajovem inglesa de 15 anon
que serviu de elemento de pesquisa do cientista WILLIAM BROOKES.

acompanhou o padrao caracteri.stico delta 6poca. Segundo ela mesma,
numa carta datada de mano de 1872, subs faculdades espirituais vi-
nham da inf ancia

'Tenllo dezesseis anon de idade. Desde minlla inHncia vejo
espiritos c ougo-os hlar. Tinha o costume dc sentar-me a s6s e

conversar com des. ales me circa'ram c eu os tomava por pcsso-
as vh,as. Como ningu6m os via ou ouvia, Incur pris procuravanl

culcar cm mim a id6ia de quc tudo cra produto da minlla ima-
ginagio.(....). Na plLnavera de 1870 fui con\idada a visitor uma

amiga de co16gio. Ela mc perguntou se cu la ouvka hlar em Espi-
nusnlo, acresccntando que ela c sous pals se reuniail) em torno de

uma mesa. Ncssa situag?io obtinllam ccrtos inoviinentos; disse

que, se eu conscndsse, kinda naquela tardy ensaiariam uina expe-
rlencla coilugo.

Etta jovem de 15 anon, realizou "prodigios" espirituais e materia-
lizava o "espirito" de uma mulder que se dizia chamar KATIE KING.

Durante diversas sess6es, a medium FLORENCE Cook foi amarrada e

AXo .PaA dos Sonhos, p. 162.

RODRIGUEZ, W. .Kbffe .ZG/zg, Mateo, O Clarim, 1980, pp. 196-7.
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submetida a observag6es pele cientista WiLuxn BROOKES. Diversas
fotos, depoimentos, relat6rios, acompanharam as experiencias em

roupas e cabelos forum deixados para os observadores

is 7 horns e 25 minutos da nolte, Sir William Crooked

acompanllou Miss Cook ao gabinete escuro. Uma vez ai
ela sc
.\ . 7 .

deitou no solo, pardo-se-the uma almofada soba a cabega. A.s 7 e
28 minutes ouMu-se a voz de Katie King e is 7 e 30 ela apresen'

tava-se do lado de fora da cabins completamente materializada

Sell vestido era de tonahdade bianca particularmcnte puja, t'azta

o colo descoberto e inangas curtis. Katie tinha os cabelos molto

comptidos, de cor castanllo dourada, quc caiam fortnando gracio
sos cachos que desciam pdas costas at6 a cintura. Trazia nas

m?ios um grande v6u blanco com o qual cobriu o rosto, uma ou
dubs vezes, no decorrer da fess:io. Assim hzendo, praia 2cu=uum

forges fluidicas que lite permitiam resister ao color dn snla.(.-- )

diu:iBm ;i£ qB

li:l£=lH&::;.:\ai7'itismo (tjtulo original em ing16s: .Hfsfo/y

, P. 271.

51



Elian,e Mlottrct Situa,

chamadas sess6es de mesa. A partir delta data subs atuag6es
tornaram-se conhecidas. Em 1888, o cientista italiano ERcoLO CniAiA

publicou o resultado de suns observag6es e pesquisas com Eus.Apia,

convidando o professor CESAnx LoMBRoso para investigar os
fen6menos produzidos pda medium. Durante o m6s de fevereiro de
1891, depots de dubs sess6es com ela, LoMBRoso declarou-se confuso
diante dos fen6menos espiritas que ele havia duramente combatido.

Delta data em diante, as sess6es experimentais com Eus.APiA

pda comunidade cienti16ica correram a Europa. V6rios cientistas
estudaram os fen6menos produzidos pda medium: LoMBKoso.

SCniAPARZLU, AKSAKOFF, CnAKLES RlcnET, OLIVER LODGE, Ocnonowicz.
RICHARD HIODGSON, COLONEL DE ROCHAS, FLAMMARION, VICTORIEN

SARDON. E quem era etta mulher? O que acontecia em sua presenga?:

:Refiro-me ao cano de uma mulhcr invilida, da mais llumilde

camada social. Tem circa de 30 anon e 6 muito ignorance; seu
olllar ncm 6 fascinante nen] dorado daquele poder que os moder-

nos criminalistas chamam hresisdvel. Alas quando ela quer, sein
dia ou sein nolte, pode divertir um grupo durante uma hora ou
mfus, com os mats curiosos fen6menos. Tanto amarrada a uma

cadeira, quando segura pains milos dos assistentcs, atraia si m6.

\.eis e objetos que a cercain, levanta-os mantendo-os suspcnsos
no ar.( -.-) Em resposta a perguntas dos assistentes, argo homo
datos de eletricidade, cnlanain de seu compo e envolvem aos es-

pectadores dessas cents mara\-Hlosas.(....)

Se se colocar num canto da sale uma bacia contcndo uma ca.

made dina de cal, no 6un de alguna tempo ai se encontra a imprcs-
s:io de uma pcquena ou grande m:io, um rosto de frcnte ou dc
perch, do qual se poderia tirar um molde. Assam tem fido conser-

vados retratos tilados de viirios angulos e os que desejain podem
assam hzei: s6rios cstudos."l '

WANTUIL/THIESEN, 4s ]Uesas GfranZes e o .Espfrfffsmo, op. cit. p. 125.
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ESPIRITUALISMO) IESPIRITISMO E CIIENCIA

t6ncia espiritual operosa e de estudos:
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los nossos p6s dorms o teu en\-olt6rio, extinguiu-se o teu
c6rebro, fecllaram-se-tc os olllos para nio mais abrirem. nio mats

ouvida seri a tua paIR't'ra ... Sabcinos que todos llavemos de mer-
gulllar nests iltimo sono, de solver a esse mesma in6rcia. a esse

mesmo p6. Mas, nio 6 nesse cnvolt6rio que pomos a nossa g16ria
e esperanga. Tomba o compo, a aLDa permanecc e lctolla2 ao Es-
pago Encontrar-nos-amos num mundo moll)or, e no c6u imenso

olde usaremos das nossas prcciosas faculdades, continuaremos

os estudos para cujo desenvolvimento a Terra itcatro por dcmais
acanhado

E-nos mats grato saber este \ erdade, do que acreditar que Ja-

zcs todd iilteho ncste cadaver e que tua alma se llaja aniquilado
cone a cessag?io de funcionamento de um 6rgao. A imortalidade 6
a luz da vida, coma este refulgentc So1 6 a luz da ilatureza. At6 a
vista, ineu caro Allan Kardcc, at6 a visual".4ti

FLAMMARloN produziu uma grande obra cientifica como o Z'rcz-

fado so67'e a Rotagdo dos Corpus CeZesfes (1870) tendo se preocupa-
do com a divulgagao e popularizagao da Astronomia, a16m de iniime-
ros estudos sobre a pluralidade dos mundos, sobre Deus e a Imortali-

dade da Alma. As fontes para subs tearing elam os pressupostos da
ci6ncia do s6culo XIX e tamb6m a tradigao filos6fico-religiosa da anti-
gtiidade c16ssica e tinham homo obletivo combater o fanatismo, a su-

perstigao religiosa irracional e o antropomorfismo de Deus no pensa-mento humano
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Da face espirita de Flammarion, uma das obras maid interes-
santes 6 A mol"'fe e o sew m£sf4/.!o." Nos tr6s volumes delta "trilogia

metapsiquica", os doin 61timos foram dedicados is proves sabre a
so-

breviv6ncia da alma, as aparig6es e manifestag6es espirituais durante
o fen6mbho da morte e ao depois da morte. Uma proposta de pesquisa

gerd em que a exist6ncia espiritual foi estudada com detalhes e as
provas arroladas com infatigavel preocupagao cientifica. Consistia
numa met6dica exposigao e organizagao dos fates observados e apre '
sentados como elementos comprobat6rios, de acordo com as exig6ncias
do m6todo experimental, mas sedimentadas em sugestivas citag6es de
PITAGORAS, S6CRATES, S6FOCLES, COPERNICO, VIGOR HUGO, AUGUSTE

COMTE, MONTAGNE, BUDA:

]i indispensavel um m6todo cientiGico severo para estabele-
cer os estudos psiquicos sabre base positive e faze-los cntrar no

quadro da ci6ncia moderns, continuamente ampliada pdas,novak
dcscobertas que, hi uin quarto de s6culo a este parte, transforma-

do. Mas, quando os beos, a t:io longs data discutidos --

e mesmo negados -- s:io demonsuados com a clareza, nio sc ex-

plica a persistancia do ceticismo que continua a recusal"se a rc-
conllec&-los. Seri razoivel negagao sistemlitica obstinada?

Cred em tudo 6 um euro. Nio crcr em nada scr:i euro tamb6m
N:io devemos admits leia o que for sem'proves, mas devcmos

[econllecer !calmencc o que sc proval.(...-)

Reconllecer simplesmente, a realidade do quc a expenencia

demonstra 6 tudo quanto pedimos. Que caan um se suva uan-

qiiilamente da sua fazio" Que nio sc deixc lograr pot qualquer
audio ou soflsma. Que vein o Sol ao lneio dia. Quc esoude since
ramente, claramehte, conscenciosamente.

FLAMMARION, C. A .ll/arte e selz ll/istdl'to, Vol 11, RJ, FEB, 1982, P. 20.
FLAMMARION, C. A 1140?-fe e seu ]l/fsfdrio, Vol 11, RJ, FEB, 1982, PP. IO1-2.
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Os relatos utilizados por Flammarion cont6m hist6rias de vi-
s6es, aparig6es de morton e moribundos, premonig6es, telepatia e con-
tatos entre morton e vivos. Algumas das mortem descritas haviam sido
anunciadas por meios de ruidos, batidas, fen6menos 6sicos como os
re16gios que paravam no exato moments do falecimento. S5o milhares

de cartas, noticias de jornal, cason relatados nos peri6dicos dedicados
is pesquisas psiquicas e arrolados de acordo com suas caracteristicas
bgsicas

Flammarion desenvolveu termos pr6prios, categories explicati-
vas para denominar os fen6menos espirituais: as "forges psiquicas",
forges naturais desconhecidas causadoras dos fen6menos ditos "so.
brenaturais:

Delta maneira, as observag6es e estudos feitos sobre as mani-
festag6es dos morton, apoiados no estrito m6todo cientiHico e nas dedu-

g6es 16gicas, levavam ao depois da monte. As agnes dos morton, apari-
g6es, a produgao de efeitos fisicos tats coma rui.dos, luzes ou sombras

esvoagantes, cuidadosamente arrolados, formaram uma variada hama
de depoimentos e indagag6es.

As 61timas obras de FLAMMAKioN foram dedicadas aos postula-
dos espiritas em bases cientificas. Podemos destacar As casus .Z14'aZ-

assombradas, Narrag6es do In$nito, Urania, Estreta, O desconhe-
cido, ProbLemas Psiquicos.

Os fen6inenos de materializag6es espirituais tamb6m acontece-
ram fora da Franca. Um dos cientistas maid importantes a dedicar-se
ao estudo dos fen6menos foio ing16s WILLIAM CKooKES, cuba hist6ria

este relacionada com a da medium Fi,onzNCE Cook e a materializagao

do espirito de KATIE KING. Quimico e astr6nomo, a partir de 1856 fez
parte da Sociedade Real de Londres dedicando-se a trabalhos fotogrg-
ficos sobre a lua. Descobriu um processo de amalgamagao do s6dio e,

CR00KES, W. .F'alas .Espz'rffczs, RJ, CEB, 1971, p.71
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publica suns observag6es sobre os fatos espiritas:

poem contra as min1las id6ias pr6-concebidas

rte e seu Misfdrio, Vol 11, RJ, FEB, 1982, P. 366

57



Elia,rte Maura, Si,t,uct

vivos, deveriam conduzir a uma grande transformagao e trazer espe-
ranga para o g6nero humana atrav6s da formagao de uma nova e
atual expressao religiosa levando os homens a uma exist6ncia maid
espiritualizada

'0 lada objetivo da quest:io deixou de me interessar. Con.

vencido, a6inal da sua veracidade, nio ha\da mats torque prosse-
guir. Scu Indo religioso apresentava iinportancia in6mitamentc

major. A campainl)a do telefonc 6 coisa cm si mesma pucril, mas
pode dar-se quc seja a chamada para uma comunicagao de vital

[ercsse. (....}

Na n)inca opine?io, os £en6menos psiquicos, veri6icados at6 a

evid6ncia por todos quc ]l:io fido o cuidado de estud:i-los. cm si

Lada valein, o jusco valor delis csti em que scrvem de base, dan-

do-ll)e uina realidade objetiva, a um imcnso compo de douuina
que lli de modi6lcar profundamcnte as nossas anteriores id6ias

rebgiosas c que, quando bem coznpreendido e assimilado. raff da

religiio algulna coisa dc lnuro real. nio maid simplcs 3nat6ria dc
f6, por6m de experiincntag:io e de ht:o

Cientistas de genome na Italia tamb6m passaram a integrar o
conjunto de estudiosos dos chamados fen6menos ps=iquicos:

SCniAPAKELLI, CniAiA, BKOTAsi, LoMBRoso E BozzAxo, 6lzeram parte
delta galeria.

EKNESTO BozzANO destacou-se dente grupo dedicando trinta anon

ds pesquisas psilquicas. Publicou inimeros trabalhos cienti.ficos sobre
o assunto, expondo os principios bfsicos que o levaram a aderir a hi-
p6tese espirita por "necessidade 16gica".s:'

DOYLE, A.C. .A ]Voua .ReueZaGdo, RJ, FEB, 1980, P. 64

BOZZANO, E. Rename/zos Psfqufcos no mo/ne/zfo da ]Morfe, RJ, FEB, 1982, PP. 26-7.
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criminoso. Na categoria gen6rica "criminosos" estavam os de ocasigo.

os loucos, os crimina16ides ou pseudo-criminosos, a16m da concepgao
do "criminoso nato", o ser humano incorrigilvel e irrespons6vel, pre-
destinado a pratica do crime por impulso epi16ptico cong6nito e pro-
fundo, perceptilveis por caracteres morfo16gicos e funcionais pass:iveis
de serem estudados, detectados e classificados pda Ci6ncia." O crime

para LomBKoso, era uma doenga e o criminoso ngo podia ser punido,
devendo ser afastado da sociedade para tratamento

De uma maneira semelhante a loucura, LoMBRoso definiu a Na-

tureza do Homem de G6nio, sustentando as relag6es freqtientes entre
a genialidade e a loucura, atribuindo a segundo caracteristica um as-

pecto degenerative e pato16gico. Ele decifrou e enquadrou em deus es-
tudos, as categories de "homem louco", "homem delinqtiente", "homem

de g6nio" e se propunha a estudar a categoria "homem santo" quando
faleceu. Apoiava deus estudos, texton e teorias na Frenologia e Fisiog-
nomonia, insistindo nas relag6es entre o fisico e o moral, procurando
estabelecer a correspond6ncia dos sinais exteriores caracter=isticos
com tend6ncias conflituosas e delituosas, realizando demorados estu-
dos entre soldados, prisioneiros e loucos.

Durante muitos anon, ele negou os fen6menos psi.quicos e espiri-
tuais estudando-os como charlatanice e credulidade simp16ria. Por6m
apes assistir algumas sess6es medi6nicas realizadas por EusApiA
PALADINO e verificado a veracidade e autenticidade da produgao dos

fen6menos e das manifestag6es espirituais, LoMBKoso comegou a pes-
quisar os fen6menos. Em 15 de julho de 1891 foi publicada uma carta
olde declarou sua rendigao aos datos espirituais:

Estou muito cnvergonllado e desgostoso por I)aver comba-
tido com tanta persist6ncia a possibihdade dos htos cllainados

LOMBROSO, C. .Hzpnoffs/no e ]Wedfu/zfdade, RJ, FEB, 1983, PP. g-49
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espiriticos, digo datos, porque continua ainda contrarlo ,s teoria.
Mas os htos existem, e deles me orguUlo de ser escravo.'"

de LOMBROSo:

"Se edstiu no mundo um llomem, por educagao cienti6ica e

quake por instinto, conu4do ao Esphitismo, esse fbi eu, que, da
=' e: Scr todd forge uma propriedade da Materia e a Alma enlana-

gao do c6rebro -- havia feito a preocupagao mats tenaz da vida,
eu, que havia zombado por m'dto tempo dos Espaitos das mesi-
nllas ... e das cadeirasl

.J== :==i==:1,:n:T::.:: ==,ll::=,rl'=£=:
tagao do cato.

HfPnotismo e Medfzznidade, p. 64
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Ora, eu quer era assam hosts ao Esphitismo, ao panto de nio

aquiescer por lai:go tempo em ao ments assistir a uma expel:i6n

cia, deveria, ein 1882, prcsenciar, na qualidade de neuropat61ogo:
feng.!nenos psiquicos singulares, nenhuma explicaS:ao na Ci6ncia,

salvo a de ocorrerem em individuos hist6ricos ou llipnotizados.

Os estudos dos fen6menos psiquicos comegaram com a observa-
gao dos hist6ricos submetidos a hipnose. No estado sonamb61ico suce-
diam-se acontecimentos extraordingrios: sensibilidades estranhas a
sons e aromas, dotes musicais ou po6ticos nunca observados anterior-

mente nos indivfduos em estado normal, dons profeticos, premonig6es e
descrig6es de acontecimentos a longs distancia, tanto em vigilia como

atrav6s de sonhos, transmissfo de pensamento, adivinhagao de n6me-
ros, desenhos ou palavras pensadas por pessoas estranhas ou escondi-

das em recipientes fechados, produgao de fen6menos 6sicos ou psiqui-
cos, escritura automgtica de textos ou mensagens com caracteristicas
estranhas a cultura do autor inconsciente. LoMBRoso analisou tamb6m

a pr6pria hist6ria, buscando o conhecimento dos magos e m6diuns en-

tre os selvagens, cultures religiosas extra-ocidentais e da antigtiidade,
procurando conHlrmagao hist6rica dos fen6menos espirituais.

Tamb6m na Alemanha foram realizadas experi8ncias cienti6icas

da sobreviv6ncia ap6s a morte e dos chamados fen6menos espirituais.
Faziam parte do grupo de especialistas JohANN KARL FRIEDRlcn

ZOLLNER, professor de flsica e astronomia da Universidade de Leipzig
e elaborador da hip6tese da peoria sobre a quarta dimensfo do espago
WILHELM EDWARD WEBER, professor de Fisica e tutor da doutrina da
Vibrag5o das Forges; SCHNEIBER, matemftico de genome da Universi-
dade de LEIPZIG; Gus'rAV FRIEORlcn FEcnNEn, flsico e fi16sofo na mes-
ma universidade.

.ll/fpnoffs/no e .IWedfunidade, pp. 281-2
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:=:;::: hill IT ll B ;

viv6ncia espiritual:

Justamentc o fate dc lerem aqua em Lclzlg fido coloadas de
bom 6xito as experiancias cm presenga de Slade, como prove Qa
nunlla Leona da espago, encaro isEO como p'ova da intebgancia

supeliot desscs soles inxlsix-eis que o ccrcam. Se sem me pa'ece '

mcjlte aquelcs a quem jul.' ;aSsc su6lcie-ne'Dente mstruidos ( "-)
Por6m, desde que no nnundo superior dos Esphitos a verdade

6 tide como coisa sagrada, da qual somente os Espiritos info:iorcs

cacoam, pda minlla coinunicag::io pda ard6sia cu syria r6u de h.

jlitia a lei moi:al, de acordo com as leis da divine e cterna Jusuga, o

que tralia em tempo o scu castigo."''

, PI'ours Cienfi7icas da Sob/"eufuancia, SP, EDICEL

1973, PP. 100-2.
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De acordo com Zollner e sua equipe, as provas obtidas remetiam
nio somente a comprovagao de sua teoria sobre a quarta dimensgo do
espago mas, tamb6m, e inequivocamente, prova da sobreviv6ncia de
natureza espiritual do homem ap6s a monte.

O historiador IAN P. COULiANO em seu ]ivro ]14&s AZZ6 de este
Mundi: Paraisos, Purgatorios e In$ernos: un iaje a frauds de tas
cuZfuras /'eZfgfosas (Paid6s/Orientalia, Barcelona, 1993) analisa a
relagao das experi6ncias cientiflcas e espiritas na segunda metade do
s6culo XIX e inicios do XX, com o surgimento de novak teorias cientifi-
cas sobre as dimens6es do espago que culminaram com EINSTEIN em
1921. Para COUUANO a exist6ncia de uma quarta dimensgo era uma
hip6tese nova e conduzia a uma explicagao atrativa e cientificamente
convincente para muitos dos fen6menos misteriosos associados a ma-

gma, a religiao e ao sobrenatural. Levantavam-se hip6tese espago-
temporais para experi6ncias espirituais, viagens astrais, mundi dos
espiritos, etc. O matemgtico exc6ntrico CnAKLzs HowARD HINTON

(1853-1907) e o reverendo EDwiN ABBOT (1838-1926) foram os primei-
ros a divulgar obras sobre a possibilidade de exist6ncia 6sica e mate-
mgtica de outras dimens6es a16m da tridimensionalidade material
HinTON publicou A brew Era o/' fhe Thought(1888), e The Fourth
Dimension (1904) e ABBOT, o seu livro FZafZand (1883), Dude descreve
uma exist6ncia num mundo bidimensional onde seus habitantes s6

podem mover-se em dubs direg6es, comer e defecar pele mesmo orifl-
cio e um muro era uma linha, num raciocinio onde, por analogia, um
ser dente mundo de dual dimens6es veda a exist6ncia tridimensional

humana como sobrenatural e inexplicgvel. E por6m com Hinton que a
relagao entre uma hip6tese cientificamente estruturada sobre a quar
ta dimensio alcanga uma elocubragao maid consistente:

'Hinton crcia lumen)cute quc la cuarta dimcnsi6i) era la

explicaci6n de6initiva de[ misticismo y, por ]o tanto, creia quc ]as
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doutrinas misticas elan ciertas y los estados y logros misticos elan

gales. Por razones desconocidas tambien creia que exisua un

alma(separable del cuerpo) capra de experimental la cuarta
dimension, y tambi6n creia cn la bondadc fundamental dc los
sores cuatlidimensionales."(op. cit. P 37)

Estes hip6teses cientiBcas e especulativas s8o contemporaneas

aos surto espiritualista. Acreditava-se que os m6diuns podiam .ter
acesso a uma quarts dimensao, onde eram produzidos fen6menos "so-
brenaturais". A quarts dimensio seria uma explicagao ideal para as
presengas ocultas e poderosos, as manifestag6es dos morton, ]-.

de ceres

sabre-humanos procedentes de outras dimens6es. asta serif uma das

raz6es pda qual vfrios cientistas, flsicos principalmente, tiveram
uma grande atragao em pesquisar as manifestag6es espiritas ou pa '
ranorinais. . . . . ..

]i grande a galeria de cientistas delta 6poca seduzidos pelts fe
n6menos espirituais, realizando estudos, pesquisas, construindo teo-

gas Tal tend6ncia prosseguiu com a Metapsiquia e na modenla Pa-
rapslcologia. Em v6rios parses europeus e do continente

americano
. 1. = .1. £=n ..

estes estudos apontavam um mesmo caminho que marcou a hist6ria

do pensamento contemporaneo: a necessidade de comprovar, pecos
/ . 1. r! ...l=

argumentos cientificos, aquilo que antes estava no dominic da fe reli-

glosa. . . . . ....J.. ]

by"''.Depois das obras de ALLAN HARDEE e do desenvolvimento do mo-
vimento espirita, no final do s6culo XIX e initio do XX, importantes

nomes passaram a divulgar a nova doutrina atrav6s da ampliagao dos
estudo, numa perspective cientifica, filos6fica, hist6rica e religiosa.

Um destes divulgadores de renome da causa espirita foi GABRIEL

DXI.XWKE. Filho de espiritas convictos, cresceu num ambience familiar
onde o Espiritismo era, desde 1860, assunto cotidiano. Em 1887, 1Un-
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dou a revista Cienf{/ica e IWoraZ do Crlsflanlsmo, tends escrito
nove obras clgssicas sabre Espiritismo, com erudigao hist6rica, filos6-
Hica e cientifica.

Preocupado em organizar e sistematizar as 61timas descobertas

da ci6ncia sobre a sobreviv6ncia da alma e as manifestag6es espiritu-

ais, encontramos no seu livro A Alma 4 imorfaZ (1897), uma avaliagao
contundente da imortalidade da alma

'0 Espiritismo projeta luz nova sobre o problems da nature-

za da alma. Fazendo que a experimental:io intel:vicssc na GHoso-

6ia, isto 6, numb ci6ncia que, como instrumento de pesquisa, ape-

nas cmpregava o scnso intinao, cle hcultou quc o Esphito sein
\rjSto de maneira efetiva e quc todos sc certi6lqucm dc quc at6
entio o mesmo Espirito estivera quito tHaI conhecido.(....)

X ci6ncia cspirita sc aplescnta, justo para preencller este lacu-

na provando que a alma clio 6 uma cntidade ideal, uma substin

cia imaterial scm cxtensio e sim quc 6 provide de um compo sutil,
onde se registram os £en6menos da vida mental a que foi dado o

noms de perispirito. Asshn como no homem viva, imports dis-
tinguir do cspirito a materia quc o incoJ:porn, tamb6m Hilo se
dave confundir o pcrispirito com a alma. O "eu '' pensante 6 intei-

ramcnte distinto do seu envolt6rio e n?io poderia identi6icar com
este, do mesmo modo quc a vcstc nio se identi6lca com o compo

Hsico. Todavia, entry o espirito e o perispirito existem as mats
estrcitas conex6cs, porquanto sio inseparfveis um do ouuo,
como mais taldc \-eremos.

DEU,ANE iniciou o trabalho realizando uma varredura hist6rica

sobre as antigas crengas na alma desde a India, Egito, o Cristianismo
primitivo, neoplatonismo, passando pelo Magnetismo do s6culo XVlll,

DELANNE, G. A Alma d .rmorfaZ, RJ, FEB, 1987, pp. 11-2
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demonstragao da exist6ncia da alma e do perispirito

X. crenga na plwalidade das exist6ncias foi admitida pelts

temente nacional. Veremos que lla araumentos kresistheis em seu

favor, se qutsermos concihar as desiaualdades intelectuais e mo-

rals que existem ence os ]lomens, com uma ]ustiga imanente

Se admithmos que a aLDa do homem n:io vcm a Terra pda

origem da vida no Globo

psiquicas
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E nesse momento que fazemos intervir as experi6ncias do
Espiritismo, buscando dar a cssa teoria 6Hos6Glca uma base expe-
rimental, ou sega, procurando faze-la entrar na Ci6ncia.

Para encontrar as bases cientilHlcas da reencarnagao, DELANNE

apontou dais tipos de proves. Em primeiro, as provenientes de espiri-
tos afirmando lembrar de exist6ncias anteriores. Em segundo, aque-
las onde os espiritos anunciavam quads seriam suas exist6ncias futu-
res. Outras provas sobre as vidal sucessivas podiam ser encontradas

em relatos de pessoas que lembravam de outras exist6ncias e cujas
hist6rias podiam ser comprovados. Outdo indicia sugestivo elam as
criangas-prodigio com dates inexplicgveis que ngo foray adquiridos
na sua outta exist6ncia

DEI,ANNE explorou tamb6m o sentiments do ja visto, a clarivi-
d6ncia de outta vida obtida durante o song, vis6es retrospectives em
determinados lugares de acontecimentos de outras 6pocas, o lento
despertar de lembrangas e recordag6es de vidal anteriores em deter-
minadas pessoas de idoneidade comprovada. Todos os casos relatados

e estudados foram submetidos a exames criticos para comprovar a ve-
racidade dos fen6menos relatados, a sanidade mental das pessoas en-
volvidas e a historicidade detalhada das situag6es descritas

Estes relatos foram analisados a luz da crenga na imortalidade
da alma, da teoria da evolugao do progresso individual e social, da
justiga divina, da 16gica, da filosofia e, sobretudo, da observagao empi-
rica e positiva dos datos, servindo homo refer6ncia explicita e emba-
samento cienti6ico de um dos pilares doutringrios do Espiritismo Cran-
c6s -- a reencarnagao.

Sem sombre de d6vida, o trabalho realizado por DzLAKKE baseou-
se nos crit6rios cienti6lcos de sua 6poca. Com cargter menos doutring.-

DELANNE, G. 4 Reenca/'/zagdo, RJ, FEB, 1987, P. 18
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rio, sua obra procurou encontrar bases hist6ricas, filos6ficas e cient£fl-
cas que dessem o sustent6culo intelectual ao Espiritismo.

Um outro grande nome do Espiritismo p6s-Kardec foi LEON

apoiado ON DENIS tomou conhecimento da doutiina espirita em 1864

fe, esperanga e crenga, numb 6poca de sofrimento e materialismo."
Sensivel a situagao social da 6poca, a heranga oper6ria de sua

familia e juventude, LEON DENis refletiu sobre a condigao dos traba-

FEB, 1989, PP. 50-1 e SociaZismo e .Bspfrifis

:':$£::Z in=w;3pag:,*«, ,. :" :,,,
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Ihadores, as diferentes propostas reformadoras da sociedade, em par-
ticular no Socialismo, ligando-o ao Espiritualismo e is doutrinas esp:r-
ritas, propondo, inclusive, um Socialismo de amplo alcance inspirado
por gulag espirituais interessados no aprimoramento da sociedade.

ESPIRITUALISMO E REFORMA SOCIAL

Este sentido social ligado aos projetos de reforms da sociedade e

classes populares e trabalhadoras foi uma tend6ncia nests 6poca, em-
bora pouco pesquisado pelos historiadores. Uma excegao 6 o trabalho de
t.Gate B£\:EmOW, Independent Spirits: Spit'itual,ism and Engl.ish Pte-

befczns/.2850-.29.ZO (in .ZnsfoW Workshop Series, London, Routledge &
Kegan Paul, 1986). Nesta obra o tutor mostra como o florescimento do

espiritualismo americano e ing16s teve caracteristicas socials, desen-
volvendo-se e organizando-se entre certos setores plebeus e opergrios
neste periods, conferindo, sobretudo para alguns maid intelectualiza-

dos coma jovens c16rigos oriundos da clause trabalhadora, pro6issio-
nais liberais, autodidatas e professores das cidades operfrias, que vi-
am nestas novas possibilidades religiosas, metaflsicas e espirituais,
alternativas aos proDetos seculares e ao desconforto que uma religiao
'oficial" marcada por centos setores da sociedade tradicional oferecia
As novak teologias espiritualistas apresentavam a possibilidade de

um conhecimento democrgtico, a16m de meras quest6es religiosas:

Tn addition, tills spain.ialisnl related powcrftHy -thougll not

exclusively- to a shppetd}, "impondcrable de6initiola '' of matter al)d

to a democratic approach to knowledge. Tile latter, in its full
\ ersion, was sliarcd with o\-c13vhclmingl) plebezan currents, tile

former found fa\-our marc widcly. Only witl] tills background
could we recognise plebeiail sphitualism as appealing to fears in

areas wider Elian merely sickness and dent)I -vitally important
Clough these were too \there it u as anJwav less radical, in some

wa)-s, tl)an its adherents IUted to bche\-e.(op. cit. pp. 279 80)
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artuinado a socicdnde [ussa. (...-)

:#i£Hl: H$R
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que rona no Uni\-ergo. Que o socialists sc tornc razoavele adobe

este grande doutrina, este ci8ncia vista e profunda, que esclarece

todos os problemas e nos fornece proves experimcntais da so-
ni:eviv&ncia; que os sous participantes se impregnem e con6or-
mem com ela os sous amos e o Socialismo poderli se tornar uma
das alavancas quc levaria [Jumanidade para destinos melllores
(OP cit. P 43)

Para DENis, o Socialismo e o Espiritismo estavam unidos, pols
um oferecia ao outdo o complemento da sabedoria, da justiga, das al-
tas verdades e nobles ideais, sem os quaid ngo haveria uma nova or-

dem social, um destino melhor para toda a sociedade. Juntos deveri-
am lutar contra as disparidades socials, privi16gios, preconceitos, su-
perstig6es religiosas, os verdadeiros obstgculos ao progresso, aos de-
veres e beneflcios da liberdade, igualdade e fraternidade, a verdadeira

justiga social. Portanto, embora o Espiritismo compreendesse e expli-
casse a questao social e os problemas econ6micos atrav6s da lei da re-

encarnagao, ele deveria tamb6m reivindicar mudangas estruturais da
sociedade para eliminar injustigas e desigualdades

A compreensao do verdadeiro alcance social e revoluciongrio da

doutrina espirita serra a alavanca da mudanga definitiva da sociedade:

'A sociedade terrestle para prosseguu este evolugao dove re-

nunciar ao matcrialisino que 6 insuficientc e se apoiar, doravantc
sobre asta nog:io mats alta das cxist6ncias sucessivas do scr c de

uma vida universa] i:egida por leis de equidade e de harmonic.

Fagamos desta lei um princ£pio de educagao moral e de justiga
social, pois atta\-6s deja tudo sc explica e esclarece. Com efeito, 6

pda compreensio desta regra social junto :l nogao de deveres e

de responsabibdades que ela comporta, de sang6es que lite s:io
afetas, que se re\-elarli, aos nossos olllos, a grandeza e a beleza da
vida. Ai se encontrario rem6dio que supra os nossos males e a
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solu9io dos gra\ cs ploblemas da hora p'eden:e e do futmo."(OP
cit. P. 52).

DA METAPSIQUIA A PARAPSICOLOGIA

I ?£ll I reciam ter entrado em colisio

a segunda salvaria a humani-
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dade e traria o conhecimento da natureza humana e de todo o Univer-
se. Velhas certezas eram desmontadas e novak verdades tentavam

ocupar seu lugar. Uma sensibilidade repleta de potencialidades infi-
nitas sobre a capacidade humana de tudo conhecer e transformar im-
punha-se coma centro vitorioso, credo e fe da sociedade e da cultura

emergente, revelando um novo aspecto da cultura, da produgao inte-
lectual, artistica e cientiHica durante os s6culos XIX e XX

O darwinismo implicava na id6ia de que o homem nio sofrera

uma "queda" espiritual por perder a "grata divina", mas, simplesmen-
te, evoluira a partir de formal inferiores de vida, assim como todos os
sexes vivos. Intelectualmente, a Bilblia estava sendo analisada como

uma pegs liter6ria, uma parte da imensa cultura religiosa da 6poca. O
conhecimento intelectual e cientifico elevava os homens a imagem e
semelhanga de Deus. A religiao, se quisesse sobreviver, deveria ado-
tar os m6todos da ci6ncia para "provar" suas doutrinas.

A 6nfase materialista no dominic do pensamento contrastava
com o furor da crenga na sobreviv6ncia. apes a monte e nas possibili-
dades de comunicagao entre morton e vivos, na exist6ncia de dimen-
s6es extra-terrenas e na veracidade dos fen6menos espirituais. Em
certos cason, nos meios intelectuais e cientificos, chegou-se a pensar
que, atrav6s de um conhecimento objetivo e cientifico destes fen6me-

nos, assim como das capacidades mentais dos ceres humanos, haveria
a possibilidade de unit racionalismo e crenga, associando os novos m6-

todos da ci6ncia aos maid antigos enigmas metafisicos.
O surgimento, difus5o e ascensgo do espiritualismo forneceu a

solugao a todos aqueles incomodados com a crescente onda de materi-

alismo e ateismo que se fortalecia a sombra do "rigor cientiHico", en-

sqjando o substrate para "prgticas e condutas socialmente reprovg-
veis", pols o "freio" religioso, porto em ddvida pdas pr6ticas e crit6rios
assumidos, mal se sustentava. Era uma maida para demonstrar a na-
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tureza espiritual do homem sobre as bases cientjficas requeridas a

6poca dor6m com o passat d f podiaise identificar claramente a

ranormais e espirio :llsturo arcebispo anglicano de WESTmiNSTEK,

novo campo de estudos:
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Thus sphituahsts and psychal researchers addressed, directly
and indirectly, the most critical issues of science, plailosophy and

religion. Some of their proposed solutions may, in time, seem
proplletic; otllers must always, no doubt, appear absurd. But,
fundamentally, tl)eir work was neither ridiculous nor even

misguided, 6or through if they hoped tile means of accepting tl)e
changed world around them."(op. cit. p. 397)

Alguns anon mats tarde, o m6dico frances CnAnLES RicnET cha-
mou estes estudos de metapsiquia, quando da publicaggo, em 1925, do

seu Trafado de ]Wef apsfqufa. Alguns anon maid tarde, prevaleceu o
termo Parapsicologia. Ao que parece, este termo foi utilizado pda
primeira vez pelo alemgo Mxx DESSOIR, em 1889, para designar o es-
tudo dos fen6menos transcendentais. Este termo progressivamente
incorporou-se durante o s6culo XX

A origem dos estudos parapsico16gicos liga-se, principalmente
ao movimento espirita e espiritualista. A rage metapsiquica prolon-
gou-se em franca simbiose com a fenomenologia espirita dos ecto-
plasmas, telepatia, auras psiquicas, comunicag6es espirituais, levita-
g6es e fen6menos luminosos, ap6s a segunda metade do s6culo XIX.
Espiritualistas, em gerd, e espiritas, em particular, proclamaram a
alianga necess6ria entre ci6ncia e espiritualidade. Em 1899, assim
escreveu DzLAKNE ao concluir seu comentgrio no livro tl/m Casa de

.DesmaferfaZfza ao Pa/'cfaZ do Co/7)o de um ]lZgdfum de ALEXANDRE

AKSAKOFF (RJ, FEB, 1979)

;N:io hcsitamos em responder que o Espkidsmo resolve estes

problemas(a cxistfncia da alma c sua imortabdade, comunicag6es

cntrc nnortos e vivos, exist6ncia dc outros mundos espirituais:

ctc,) Ele utilize a obser\-aWaD c a expeliancia para estabelecer quc
a alma exists durante a vida c sobrevive ap6s a dcstruig:io do cor-
po Foi cmplegando o in6todo positivo quc ele ci:iou a vcrdadeira
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psicologia experimental, aquela que se baseia nos datos sempre
veriGlciveis quando as circunstincias se repetem. lli memo s6culo

que este ci6ncia foi inovada, mas somente a vinte e cinco anos e
que ela tomou o canter rigoroso a que dove sua autoiidade.( -)
N:io 6 mats a meir-noire, nos lugares desertos e castelos em rd

nas, que se mostram os fantasmas; 6 no laborat6do dos s6bios
que des aparecem para se submeterem a todas as condig6es do

mats ligoroso cxame. "(op cit. PP 192-3)

Uma das grander obras dente perilodo, o Tratado de .iWetapsi '

qwfa de CnAKLES RtcnET, revere-se claramente a etta necessidade dos

tempos modernos, de pesquisar, conhecer e esclarecer estes fen6me-
nos excepcionais antes relegados ao demi.nio do oculto. Para RlcnET a
ci6ncia clgssica ngo podia ignorar estes fen6menos, sob pena de esca-
motear um aspects fundamental das leis naturais do Universe.

Assim sendo, prop6e uma area de conhecimento cienti6ico, uma
ci6ncia voltada para o estudo das forges inteligentes, desconhecidas e
incomuns, suas causes e conseqti6ncias. Para tanto, propos a divisio

da Metapsiquia em dois campos: a) A Metapsiquia objetiva, para ana-
lisar e classi6icar os fen6menos exteriores, mecinicos, fisicos e quimi-

cos, this coma casas assombradas, fantasmas, aparig6es, materializa-

g6es, produgao de sons e luzes, movimentos de objetos; b) uma Me-
tapsiquia subjetiva, para estudar fen6menos mentais e intelectuais,
certas realidades que s6 os sentidos e a sensibilidade podiam revelar,

come a cripstetesia, ou sega, a sensibilidade natural, pressentimentos,
intuig6es, transmissgo de pensamentos, telepatias em gerd.

A ci6ncia metapsiquica deveria negar misticas religiosas, inclu-

sive o Espiritismo, pris, historicamente, correspondia a uma etapa do
pensamento cienti6lco. Para RicnzT, o conhecimento dos fen6menos

CHARLES RICHET, Traftd de .114etapsiqzzfe, Paris, s.e., s.d
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psiquicos dividia-se em quatro periodos: 1. 0 periodo miltico, da Anti-
gtiidade at6 MESMZK (1778); 2. O periodo magn6tico, de MESMER is
irmis Fox (1847); 3. O periodo espirita, das Fox a WILLIAM CKOOKES

(1847-1872); 4. O perl.odo cientifico de CnooKxs prolongando-se pelo
s6culo XX

De um modo gerd, os cientistas dedicados aos estudos dos fe-
n6menos psiquicos relutaram em aceitar e defender a sobreviv6ncia

espiritual e as comunicag6es dos morton. No mgximo, colocavam este
questao como hip6tese significativa, uma forte probabilidade. Neste
panto divergiam dos espiritas com sua crenga absoluta na imortalida-
de da alma e nas comunicag6es entre morton e vivos. Mas etta separa-
gao talvez tenha fido a forma necess6ria para a continuagao e atuali-
zagao dos estudos dos temps incomuns, inclusive a moderna Tanato-

logia e Parapsicologia, separados de uma tradigao que se tornava coda
vez maid mistica e religiosa.

Inicialmente, a$ pesquisas parapsico16gicas, sobretudo no final
do s6culo XIX e inicio do vinte, dedicavam-se ao estudo das experi6n-
cias expontaneas da natureza paranormal. Centenas de pessoas e
milhares de cason foram estudados, anflises minuciosas forum feitas e
um volumoso estudo foi acumulado e publicado. Os efeitos mentais e
Hsicos produzidos por m6diuns Camosos, os cason relatados ou obser-
vados, depots de submetidos a rigorosas anglises quanto a sua veraci-
dade e idoneidade, forum a materia prima para os estudos parapsico-
16gicos delta 6poca. Havia uma questao muito importante sobre a
qual se colocavam os pesquisadores: os m6diuns elam efetivamente
visitados por espfritos ou atuavam atrav6s da telepatia? Elam pode-
res extra-sensoriais da mente ou atuag5o de intelig6ncias external?

Nas sess6es de estudos, as mesas moviam-se, assobios, panca-
das, campainhas, instrumentos musicals enchiam o local de guido e,
em cason de alguns m6diuns, uma estranha substfncia esbranquiga-
da, o ectoplasma ou bioplasma, que podia ser gelatinosa, semi-s61ida,
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vaporosa ou mesmo liquida, formava figuras. Mios espectrais tatea-
vam mesas. membros falsos brotavam do corpo dos m6diuns, Espiritos

diziam deus Domes e assumiam a responsabilidade pdas manifesta-

g6es visiveis, inclusive da psicografia. Magicos ramosos, como o pr6-
prio Houoimi, eram chamados para "desmascarar" fraudes, o que
acontecia com relativa freqti6ncia

Neste periodo, o furor deltas sess6es foi tanto que a adesgo da
massa. entre curiosa, necessitada e mistica, aumentou sobremaneira
as di6lculdades dos cientistas. Estes abandonaram aos poucos, no fi-
nal do s6culo XIX, seu engajamento com as pesquisas, terminando
estes fen6menos por ficarem associados com crenga religiosa, m6diuns

e sess6es, por vezes, fraudulentas
Sobretudo nos parses anglo-sax6es, etta separagao entre a ne-

cessidade de se estudar objetivamente os fen6menos psiquicos e uma
atitude maid religiosa, revelou-se desde cede. A Sociedade de Pesqui-

sas Psiquicas na Inglaterra e sua similar americana distanciaram-se
do Espiritismo popular e religioso. Grupos de cientistas comegaram a
investigar, experimentalmente, os fen6menos mentais e medi6nicos,
acumulando dados e provas objetivas que permitissem uma visio real,

sem crengas extra-cientificas, marcando uma posigao diferenciada do
espiritismo, desenvolvido em torno dos chamados "livros espirituais
revelados pelos espiritos dos morton, ao estilo de KAKnEC. lsto mica

bem claro num artigo de 1904 publicado pda Sociedade de Parapsi-

cologia intitulado "Twenty years ofPsychfcaZ Research".'

Os esphitas nio podcm duvidar qual serb objetivo -- n:io podcm
duvidar de que, com o tempo, a SPR dali proves tio claus e in-
sofislniveis de clalividancia, de cscrita medi6nica, de apai:iq:6es de

esphitos, e de villas formal de fen6mcnos flsicos, do mesmo
modo que as deu sobre a transmiss:io de pensamcntos. Hf, po '
re'm, um ccrto conltecimento -- em rclag:io aos htos, a respeito
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dos quads a SPR nio pode confessor, possuir qualquer conheci-
mento. A SPR esb prcocupada apenas com £en6menos, buscan-

do proves de sua realidade... Para des, a id6ia de comunicagao

com os espiritos, de uma conversa suave com os mortos queridos --
t:io preciosos para os espiritas, nio aplesenta intcresse atual.''

Muitas tentativas de estudar os fen6menos psilquicos de uma
forma estritamente cienti$ica esbarravam na impossibilidade de repe-
tig5o das observag6es, na diHlculdade de controlar o processo de pro-
dugao dos fen6menos e nos problemas enfrentados com os pr6prios
m6diuns, a materia-prima das investigag6es. O movimento espiritua-
lista ficou marcado por abordagens diferentes que se mantiveram e
at6 mesmo se acentuaram, nas primeiras d6cadas do s6culo vinte

Os fen6menos espiritualistas da segunda metade do s6culo XIX,
foram considerados fantgsticos e incriveis, colidindo com as tradicio-
nais categorias de espago, tempo, materia, causalidade. Alternavam a
concepgao tridimensional e empirista do mundo cientilfico e nacional,
uma vez que apontavam na diregao da necessidade de revisio do en-
foque, parametros e metodologia da "ci6ncia"

4) REFLEX6ES FINALS

O ohjetivo dente estudo 6, em linhas gerais, colocar possibili-
dades te6ricas para trabalhos que envolvam a religiao e pensamento
religioso assim coco apresentar os resultados, ainda parciais, de um
fema que vem sendo estudado e pesquisado, sobre determinadas cor-
rentes misticas e culturais dentro de uma perspective de hist6ria in-
telectual e cultural

Sob a denominagao gen6rica de Espiritualismo abrigavam-se
vgrias posig6es, tend6ncias, movimentos que variavam de uma religio-
sidade extremada a busch de um rigor cientiHlco absoluto. As matrizes

intelectuais eram variadas e comportavam discuss6es intelectuais,
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religiosas, sensibilidades e um imagin6rio especifico. As aliangas en-
tre Raz8o e F6, nests per£odo, revelaram aspectos 6nicos e caracteris-
ticos da hist6ria cultural delta 6poca

O mesmerismo e o magnetismo animal nio desapareceram no

s6culo XIX: forum reatualizados, inovados e rediscutidos no espiritua-

lismo em gerd, no hipnotismo e na pr6pria medicine homeopatica
Este serif um objeto de investigagao extremamente instigante para
futuros trabalhos

Dentro do movimento Espiritualista procuramos, ressaltar
quest6es gerais sobre a temftica e destacar uma corrente especiflca: o
Espiritismo frances. Procuramos, na anglise da obra de deus princi-
pais representantes do s6culo XIX, determinar subs I A I f ..

matrizes te6ricas,

intelectuais e insergao num universo de representag6es sobre o A16m

e o mundo sobrenatural que se estendia tamb6m na literature e nas
arles. llomens e mulheres de sua 6poca: m6diuns, cientistas, religio-
sos, m6gicos, trabalhadores, burgueses, educadores, reformadores

so-

dais, artistes, jornalistas, aventuraram-se pelos mundos do "Espiri-

A relagao te6rica do Espiritualismo, em gerRI, e do Espiritismo,

em particular, com uma determinada visio de ci6ncia positiva 6 um
aspecto fecundo de uma abordagem na qual a Hist6ria da Ci6ncia e
dos fen6menos religiosos encontram-se imbricados de uma maneira

peculiar. Coube um papel fundamental a. observagao rigorosa e crite-
riosa de homens da ci6ncia do s6culo XIX, transformando aquilo que

poderia ser uma mera demonstragao para curiosos, numa oportunida-
de de indagar, de forma organizada e coerente, o sobrenatural, des-
pindo-o da tradigao religiosa e magica das religi6es e do pensamento
religioso. Temos o surgimento da teoria sabre a quarts dimensgo que
EINSTEIN, em 1921, tornar6 ramona, e tamb6m a Parapsicologia em

grande vogt nos EUA e URIS, durante o periods da Guerra Fda

to
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Mas, muito do imagingrio romantico, g6tico, dos fantasmas dia-
fanos, do suspense e medo provocado pele sobrenatural, sofreu um
duro golpe com a introdugao da frieza cientifica e a dessacralizag5o do

A16m. Rests saber o quanto dente imagin6rio continuou forte, apesar
dos esforgos da Raze.o Espiritualista, nos centros espiritas, no imagi-
ngrio popular que se alimentou de outras correntes misticas tail como
te6sofos, ocultistas e esoteristas
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