
O OCUI.PISMO DO S:ECULO XIX:
UMA HERMENEUTICA

CULT

ELIANE SILVA MOURA

Departamento de Hist6ria
Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas

Universidade Estadual de Campinas

textos Didfticos
44 - AGOSTO DX 2001



TEXTOS DIDATICOS
ITCH/UNICAMP
Setor de Publicag6es
Caixa Postal: 61 10
CEP: 13083-970 - Campinas - SP
Tel.(019) 3788.1604/ 3788.1603

pub.ifch @ obelix .unicamp .for

Fax; (019) 3788. 1589

SOLICITA-SE PERMUTA
EXCHANGE DESIRED

Diretor: Prof. Dr. Rubem Murilo Lego Rego
Diretor Associado: Profa. Dra. Rita de Cfssia Lahoz Mol'olli

Comissio de Publicag6es: Profs Dra. Sully Kofes - DA, Profs Dra. Amneris
Angela Maroni- DCP, Prof. Dr. Italo A. Tronca - DH, Prof. Dr. Lucas Angioni -- DF,
Prof. Dr. Marcelo Ridenti- DS (Editor das revistas) e Prof. Dr. Pedro Paulo A. Funari

(Editor da Coles:io Id6ias).

Seton de Publicag6es:
Marilza A. da Silva -- Magali Mendes

Grffica
Sebasti3o Rovaris, Marcos J. Pereira, Luiz Antonio dos Santos, Marcilio Cesar de
Carvalho e Jose Carlos Diana.

Capa - Composigao e Diagramagao - Revis3o - Impressao

UCH/UNICAMP



Apresentagao

Este livro trata da hist6ria do ocultismo no s6culo XIX um

aspects cultural e religioso de uma 6poca. Na verdade, o termo
'ocultismo" aplica-se a vg.das teorias, prfticas e rituais baseados

no conhecimento de um mundo espiritual e de faTWas desconheci-

das, sobrenaturais e magical. Neste ample espectro de praticas e

crengas supostamente secretas e ocultas, ao longo de s6culos, en-

contramos a alquimia, magic, astrologia, adivinhag6es e feitigaria.

A tradig5.o ocidental do moderno ocultismo do s6culo XIX,

objeto dente estudo, este permeada pelo conceito de "Hilosofia secre-

ta", com origens na magia helenilstica -- que tem homo conte princi-

pal o Corpus .ZI/brmetfcum associado a. nigura miti16gica de .27ermes

Trfsmegfsfos e a tradigao herm6tica -- bem homo no misiticismo

judaico associado com a Cabala.
Trata-se, na verdade, de estudar tanto o ocultismo homo outras

express6es misticas e formas de expressao espiritual homo correntes

culturais, a partir de corpos hist6ricos multiformes, das relag6es que

mant6m entre sie em funggo de diversos contextos religiosos e cultu-

rais dos quaid s5.o indissocigveis.
O estudo do ocultismo amplia a nowa.o corrente de que a cul-

tura ocidental este, baseada em doin grandes pilares: a tradigao

c16.ssica e a fe bilblica. Enquanto a primeira apoia-se na racionali-
dade da mente, a segunda afirma a autoridade da revelagg.o divi-
ne. Embora n5.o haja d&vida deltas dual tradig6es homo forgas cul-
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turais, novos temps v6em fortalecendo a concepgao de que este

campo foi bem mais variado do que se supunha anteriormente. Na
tradigao da culture ocidental, uma terceira corrente mistica e espi-

ritual pode ser encontrada homo uma resposta aos dilemas coloca-

dos pda pura racionalidade ou f6 doutrin6.ria das religi6es institu-
cionais crist5.s

Etta tradig5.o enfatizou a importancia da iluminagao interior

ou sabedoria(gnosis): uma experi6ncia reveladora do encontro dos
verdadeiro ser pessoal com o o Absolute, o Ser Superior, Deus. A
6nfase este. na importancia da iluminagao interior ou gnome: uma

experi6ncia interior reveladora do verdadeiro eu interior em cone-
xio com o Ser Superior, Deus. Na Antigiiidade esta perspectiva
estava presente entre os gn6sticos e hermetistas; no medievo pode

ser encontrada entre diferentes grupos cristios homo, por exemplo
os cgtaros. Por6m, foia partir do Renascimento com a Filosofia

Herm6tica, que etta tradig5.o se espalhou pda Europa, em parti-
cular durante o s6culo XVI e a primeira metade do XVII.

A tradig5.o herm6tica e seus posteriores desenvolvimentos --

que podemos denominar, metodologicamente, homo e$QterlcigmQ

eddenlal caracterizou-se por uma visio organica do mundi, as

sumindo uma forte coer6ncia com a compreensao de totalidade do

Universo, numa intima relagao entre o material e o espiritual.
A consolidag5.o doutrin6.ria da Reforma e da Contra-Reforma

nos s6culos XVI e XVll e a racionalidade iluminista do s6culo

XVlll acabaram por fazer da FilosoHia Herm6tica, em suas cone-

x6es com alquimia, magic e astrologia, uma abordagem sem supor-

te cientifico e sob suspeita religiosa. Contudo, estas correntes her-
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metistas continuaram em novak formal tail homo o Rosacrucia-

nismo e a Teosofia arista, florescendo tamb6m em associag6es se-
cretas homo a Franco Magonaria. No s6cu]o X]X, sob novak roupa

gens, exerceram profunda influ6ncia tanto entre fi16sofos, espiri-
tualistas, misticos, ocultistas, mesmeristas homo entre escritores,
m&sicos e pintores.

Os estudos acad6micos sobre tail temps s5.o bastante recen-

tes. Os pesquisadores evitavam uma area de estudo suspeita tanto

pdas lgrelas Cristis e como peso racionalismo, que poderiam con-
duzir o estudioso a perder prest:igio intelectual entre deus colegas.
Por6m, durante os 61timos anon etta tend6ncia vem sendo modifi-

cada e importantes aspectos de nosso passado cultural ligados a

estas tradig6es espirituais ganham status acad6mico, sobretudo na

Europa e Estados Unidos. Tail estudos forgam uma revisio de

opini6es bgsicas sobre os fundamentos de nossa culture '
Devemos tamb6m considerar uma importance tend6ncia de

renova95.o dos estudos hist6ricos, sobretudo do ponte de vista da

hist6ria cultural: o enfoque sobre alternativas hist6ricas i.s ten-
d6ncias dominantes na cultura ocidental, que conferem a etta area

de estudo relev9.ncaa acad6mica.

Needleman. J. ".introduction /7" in Modern .Esoteric SpfrituaZffy, org.
Faivre, A/Needleman,J., World SpirffuaZify,' An Encyc/opedic Hfsfow of
fhe ReZigfous Quest, Vo1. 21, NY, Crossroad Publ. Company, 1995,
pp.xxni-xxx.
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O Esotericisnio Ocidental: um. cam.po te6rico de estudo

Em termos gerais, privilegia-se nesta forma de abordagem, as
tend6ncias comuns surgidas a partir das crengas tradicionais das ren
giles monotefstas caracteristicas da cultura religiosa ocidental desta-
cando aquino que estes movimentos espirituais valorizaram coma reen-
contro com o sagrado: conhecimento, imaginagao, observagao e especu-

Tais movimentos, sobretudo do s6culo XIX em diante, encararam
os desafios da contemporaneidade tentando dar respostas adequadas a

situag6es existenciais caracter£sticas. Aproximaram-se maid do pensa-
mento cientffico do que das tradicionais quest6es religiosas da f6, ver-
dade e esperanga; superaram a dicotomia entre criagao e criador com
uma nova concepgao de Universo dividido em vfrios nfveis no qual o
Esp:into atuaria dentro do mundo material, recolocando o ser humano
no seu exato lugar na Natureza; reinterpretaram ensinamentos espiri-
tuais numb visio psico16gica, valorizando a consci6ncia individual homo
o local da sanidade e do sentido

Em seu conjunto hist6rico, forma uma tradigao de ensinamentos

espirituais esot6ricos, novos movimentos religiosos que tem em comum
a id6ia te6rica da possibilidade de se alcangar, pele esforgo individual, a
vida interior total at6 a compreensao do Criador.

Trata-se tamb6m de, atrav6s deles, de superar a aceitagao aprio-

ristica de sistemas religiosos e de crengas com forte conte6do moralista
e substituf-los pda concepgao do imenso potencial do amor e da sabedo-
ria inerentes a estrutura dos ceres humanos e que, freqtientemente,

estariam sufocados pdas tradig6es religiosas ocidentais institucionali-
zadas. Neste sentido, a atragao que as religi6es orientais comegaram a

despertar na cultura espiritual ocidental nos s6culos XIX e XX, deve-se,

provavelmente, ao cato de que nem hinduismo nem budismo na forma
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como forum conhecidos e divulgados, faziam divisgo entre as dimens6es

espirituais e o mundi profane, apresentando uma espiritualidade sem o
moralismo condenat6rio do cristianismo. As tradig6es orientais, por

exemplo o zen-budismo ou o budismo tibetans, forum reinterpretadas
no ocidente sem rQjeitar a ci6ncia e a mente, mas altemando explica-

g6es metafTsicas com racionalismo. Da mesma forma, sufismo, hassi-
dismo, cabala, alquimia, hermetismo, o misticismo cristio de .Bde/zme,

.ZWefsfer .Ec&harf, .HzlZd€gard de .Bf?zgen entre outros, forum absorvidos e
dissolvidos em vis6es c6smicas e um poderoso simbolismo mitico.

PodeHamos entao, falar de um imagingrio espiritual e milstico

que se tornou parte integrante da cultura religiosa ocidental moderna
e, aos poucos, vai sends pesquisado pelos historiadores. O conceito de

imaginario revere-se a imagens, simbolos, mitos que permeiam discur-
sos. obras artisticas, literfrias e correntes de pensamento. Emprega-se

o imagingrio como uma forma de pensamento, de imaginagg.o criadora
conferindo sentido e explicagao a faculdades visionfrias e espirituais
em diferentes niveis de realidade complexa. Este imagingrio de deter-
minadas formas de pensamento constitui-se numa nova leitura sobre o

lugar do mito e do mist6rio como campos de conhecimento e de her-
men6utica'.

O estudo historiogrffico do ponto de vista te6rico-metodo16gico
das correntes esot6ricas como formal de pensamento especi6icas desde

a Renascenga 6 algo que alguns historiadores v6em empreendendo:

Faixre. A.. The Eternal ReFInes: From Greek God to Alchem,ical Mlctgus,
Grand Rapids, Phone Press, 1995, pp.64-6.
Com destaque para

Faivre. A. Access to Western .Esoferfcfsm., NY, State University of New
York. 1995.

.EZ .Esoferfszno en eZ sfgZo XV7Z7, Madrid, EDAF, 1976
Eliade. M. OccuZffsm, IVffchcra# and CaZfuraZ Fashions, Chicago, Chica-
go Press, 1976.
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0 octtttkllto do sdculo XIX. na he}.nten&tttica aittura!

O historiador Antoine .F'afore procure circunscrever conceitos e
metodologia apropriados para estabelecer um campo de estudos da his-
t6ria das correntes esot6ricas ocidentais:. Para .F'aft;re a trading.o das
correntes espirituais esot6ricas ocidentais s6 pode ser compreendida
dentro do vasco conjunto greco-latino medieval no qual coabitaram as

religi6es judaica e cristg.s, visitadas pelo islamismo durante muito s6-
culos e que se estruturam no Ocidente desde o final do s6culo XV. So-
mente entgo comegou a ser reunida uma s6rie de materiais antigos so-
bre formal de religiosidade helenisticas (estoicismo, gnosticismo, her-
metismo, neopitagorismo, neoplatonismo) em um conjunto homog6nea
com as tr6s religi6es abrafmicas.

No Renascimento, com a filoso6ia herm6tica de .Zbfars#fo FEcfn.o,

Pico deZZa ]WfrandoZa, Giordano Bruno, ilenricus CorneZizzs Agr@pa, en-
tre outros. influenciada pda Cabana judaica, surgiu a id6ia de comple-
mentariedade entre eases saberes e o cristianismo, buscando denomina-

dores comuns de uma PhiZosophfa Pe7"ennis ou PhfZosoph£a OccuZfa'

James. 11. F. fsotdrfsme, occuZffsme, franc magonnerfe ef chrfstianisme
auXZXbefXXesf&cZes, Paris,NEL, 1981. .,.. .. , . .
Laurent. J.P. .L'.Esotdrfsme chrdffen en France azz .XJ.Xe s&ecfe. rans,

Webb. J. The Occult Underground, La Salle, IL;Open Court Publishing

CompttiyJ1974. f e cle Z,'fsotdrfsme ef des Scierzces OcczzZfes, Paris.

versityPress, SUNYSeries, 1998. .,. . . ;
' Faivre, A. " ]lfefhodology and Re/Zexfons" /n Access to western £soler [-

CfVer:oYcit. P F.'48ordano .Bruno e a tradfgdo herm6tfca, SP, Culthx,
1987
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Este saber construildo lentamente no s6culo XVI, propunha, es-
sencialmente, uma articulagao da metaf(sica com a cosmologia, uma

modalidade extra-teo16gica de vinculagao entre o universal e o particu-
lar. A partir dai, estruturou-se um corpo te6rico multiforme com certas
caracteristicas fundamentais que permitem identificar etta vertente de
espiritualidade esot6rica, a saber: 1) tr6s ci6ncias tradicionais que sio a
alquimia, astrologia e a magia renascentista, em gerd vinculadas a
uma aritmosofia (ci6ncia dos n6meros e das notas musicais), interpene-
tradas pda cabala kristi(uma adaptagao de cabana judaica); 2) o her-
metismo neo-alexandrino, id6ias inspiradas pda.phfZosophfa .pe/"ennis e
a Tradigao Primordial, uma $iloso6ia da Natureza; 3) no s6culo XVll, a

teosofia, o rosacrucismo e determinadas sociedades inicigticas de tipo
magonlcas

T/le OccuZf PhfZosophy !n fhe EZfzabefhapl .4ge, London, Routledge

CoZZected .Essays.3 Vole. London, Routledge&Kegan Paul, 1982-4
hlelkur, D. Ghosts; An Esoteric Tradiflon o/'a/ystlcaZ V:sfons alza Unions,
Albany, Sunny Press, 1993
Cou[iano, ]. Eros a/zd ]]/agfc in fhe .Renaissance, Chicago, Chicago Univ.
Press. 1987

Vgrios autores. Science, Psezzdo-science and Ufopfanfs/n in .EarZJ Modern
Thong/zf, Columbia, Univ. of Missouri Press, 1992

Embora esta quest6es spam objeto de pesquisas especi6lcas sobre estes
ped-odds e temas, algumas obras de cargter gerd sobre o assunto podem
ser destacadas
E[iade, M. "ReZ€gfdo, ]]/alfa e Trczdffdes .27ermdtfcas a7zfes e depots das

ReHormas" in Hfs£dr a das /ddfas e Crengas ReZlgfosas, Tome 111, RJ,
ZaharEd.,pp.253-97. ' ' '

Yates, F. O /Zumfnfs/no ./?osacruz. SP, Cultrix. 1988.
h\clnhosh,(3. The Roswrucians (The }iistoq and M)thology of nu Occult

Orders, Crucible Series, Wellinbourough, 1987 ' ''
Flw Rose Cross and the Age of ReasorL:18th CerituU Rosucrucianism in

sentra.t Europe ctnd Us relationship to the Enlightenmen,t, Leyden.
E.J.Bd11. 1992. ' ' ' ' '

Kabbalistes chr6tiens. CoLtectiue works. Seals " Cahiers de t'Herln6tis7n,e'
Paris, Albin Michel, 1979.
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O ocLtttblllo do s&culo XIX- t lna ha'mellQlitica cuittlrat

Segundo .2;'afore, temos assim, desde o Renascimento, conheci-
mentos e saberes que podem ser estudados em fungal de diversos con-
textos religiosos, culturais e hist6ricos, coma um conjunto de tend6ncias
historicamente datadas e que constituiriam um campo de estudo espe-
cifico- o esotericismo:

/n fhe modern West what me maa jaZZ 'esoferfcfsm ' is a dorm o/'
lliought identifiable by the present of sk fundamental characte-
ristics or components, di,stributed ill, uar)iY\,g proporti,ons in,side
the vast. con,crete, histoH,cal colttext. Four a,re {ntri?l,sic, m,ecLl&ng

that t}«y must att be p,ese"t to, Q Biden ««-terra to be classt$te'i
under fhe rz&6ric ofeso£ericfsm. By natztre thew are more or fess in
sepctrabte, a,s we seal,I, see, but methodotogiccLlty i,t is important to
cnstin,guise ttwm. To them two more components are ctdded chet
loe stroll call secondaU, i.e,, not fundanLental, but frequeiLtly
found in conjulLctian wUh the others" .

Estas caracteristicas sio: 1) CIQrre$po!!d611cias: existiriam corres-

pond6ncias simb61icas e reais entre today as panes visiveis e invisfveis
do universo. Encontramos a id6ia de microcosmoAnacrocosmo, o princi-

pio da interdepend6ncia universal tal como foi expressado no Herme-
tismo. O universo inteiro seria um grande conjunto de hier6glifos a de-

cifrar, de signos ocultos e misteriosos. Existiriam correspond6ncias en-
tre o mundo visivel e o invisivel, o celeste e o supraceleste, por. ex., en-

tre os sese metais e o fete planetas, os planetas e as panes do compo, o
cargter ou a sociedade(fundamentos da astrologia). Haveria tamb6m

Secret, F. .Les .KbbbczZfstes Giraffe/zs de Za .Renafssa/zce, Paris, Arms Ar-
tis. 1985.

Koyr6, A. Zcz PhfZosophfe de Jacob .Boehme, Paris, Vrin, 1980
3(i\S, A« Un Mlystique tyonais et tes secrets de ta. Frctn,c-Mla,bonn,erie(1730-

.2824), Macon, Protat, 1983.
Tattle, A.. Physics Sacrct (etudes sur Frctnz uorl Bctader et Les PhUosoptws

de Za .ZVafure9, Paris, Albin Michel, 1994.
' Faivre, A. op.cit. p.lO.
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correspond6ncias entre o Closmo, a hist6ria e os textos revelados, uma
verdadeira harmonic entre as Escrituras e a Natureza; 2) Natureza
yiXa:: o Cosmo como um complexo hierarquizado, multiforme, olde a

Natureza ocupava um lugar privilegiado. O termo Magic evocava etta
id6ia de natureza viva, conhecida, habitada por um togo ou luz circu-
lando nela, estabelecendo uma rede de simpatias ou antipatias, percep-
tiveis, controlgveis e modificfveis pele conhecimento da marfa nafura-
Zfs; 3) Imaainac5.o e Mediac6©$: derivam da nogao de correspond6ncias,

supondo uma forma de imaginagao por mediag6es de todos os tipos: ri-
tuais, imagens simb61icas, talisman, sexes ou espiritos intermedi&ios,
angelologia. A imaginagao serif um instrumento de conhecimento de si,
do mundo, dos mitos, o olho de togo furando a casca das apar6ncias,
fazendo brotar as relag6es e signiHicados ocultos. 4) Experl611sia..da
Transmutac5.o: no sentido de metamorfose atrav6s de um conhecimento

iluminado, uma via mistica por exce16ncia em suas tr6s faces: purga-
gao, iluminagao e unificagg.o, tanto da Natureza coma do pr6prio expe-

rimentador. E o ponte de contato com a alquimia.
Existiriam tamb6m mats dois elementos relativos ao lado do qua-

tro anteriores:l) Prgtic3 da Concorde:ncaa: o estabelecimento de deno-

minadores comuns entre tradig6es diferentes para alcangar uma ilumi-
naga.o de ordem superior. Sup6e a exist6ncia de um Qnico e arcaico
bronco do qual today as tradig6es misticas, religiosas ou filos6ficas seri-
am apenas ramos visiveis. Surge data id6ia de Tradigao Primordial, de
Harmonia Universal, comum a today as formal de pensamento indi-
cando um caminho de iluminagao; 2) Transmissgo: 6nfase na nogao de

transmissgo de conhecimento entre mestre e discipulos bem homo um
processo de iniciagao, a base, por exemplo, da g6nese de sociedades ini-
ci6.ticas e secretas modernas

Faivre, A. op.cit. pp. 10-9. Ver tb: Faivre, A. "/ntrodzzcffon .r" e 'IAncfe/zf
ctnd Mledteoal Sources ofModern Esoteric MouemerLts" in Mlodern Esoteric



O octtltis:no do sfcuto XIX- utlta hel'meli&utica wltura!

Estudar a hist6ria das correntes esot6ricas ocidentais seria assi-

nalar a presenga destes leis componentes em experi6ncias e imaginari-
os diversos, que ocorrem em diferentes contextos culturais e hist6ricos
De qualquer maneira, a proposta metodo16gica mant6m fronteiras bas-
tante fluidas para permitir o car6ter transdisciplinar da arte, religi5.o,
politica, literatura, hist6ria das id6ias, valorizando a exist6ncia dente
conjunto de imaginarios, de formal de pensamento milsticos, espiritu-
ais. culturais e hist6ricos'. Trata-se de de pesquisar as espiritualidades
esot6ricas ocidentais a parter dente campo te6rico metodo16gico e que

inclui centos temas clfssicos de estudo: alquimia, hermetismo, filosofia
da natureza, teoso6ia, paracelsismo, cabala, rosacrucianismo, franco-

magonaria mistica
No s6culo XIX, o esoterismo e as diferentes formal da espirituali-

dade esot6rica adquiriram caracterilsticas especificas, conectados com

livro vamos apresentar algumas das principals conex6es deltas formal
de espiritualidade esot6rica com o ocultismo, com a teosofia e o cristia-
nismo renovado sob a influ6ncia do esotericismo e que representam
uma encruzilhada de id6ias e tend6ncias nio muito estanques.

A Emerg6ncia do Ocultismo

As palavras "esoterismo '' e ''ocultismo" e deus cognatos aparece-

ram, como derivadas de deus adjetivos, no segundo quartel do s6culo
XIX. Primeiro em frances - ''dsofdrfsme '' - no livro .27fsfofre Crfffqzze du

Gnosficlsme publicado em 1828. Em 1835, no Letter to AcZand: Oxford

SpirfttzaZify, org. Faivre, A/Needleman,J., World SpfrffuaZff); An Erl-
cycZopedic History of fhe ReZfgiozzs attest, Vo1. 21, NY, Crossroad Publ.
Company, 1995, pp.xi-xxiie pp.1-70
' Faivre, A. op.cit. PP. 15-9
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Engels/z .Dfctfona?y encontra-se '' esoferfsm" e, em 1846, no Christian
Observer: OE.Z), temos ''esoferfcfsm '

J5. ''oculto '' e .''ocultismo '' tem significados maid antigos. No

Psautfer d'Oxford, em 1120, encontra-se a palavra francesa "occuZfe". O
termo italiano ''occoZto '' fez parte do vocabulfrio filos6fico da Renascen-
ga, sobretudo em Giordano .Brzzno (1548-1600) e na celebrada obra de
Henrfczzs CorneZZfzzs Hgr®pa, Z)e Occu/fa PhfZosophla(1533), olde es-
tgo os chamados ensinamentos da ''Ci6ncia Oculta ''. Em 1633, de acor-

do com o OxHnrd I)fcffonaT, o terms foi enriquecido com um novo sen-
tido e relacionado a antigas formas de conhecimento e de segredos da
Antigtiidade e da Idade Media. O nome :hanc6s ''occuZffsme '' apareceu
no Dfctfonnafre de ]Vots ]Vouoeauic, de 1842, confirmando o sentido
acima

Durante o s6culo XIX, estes termos indicavam uma necessidade
de substituir um sistema de pensamento e explicag5.o do mundo por um

outdo lipo de perspective vinculada a uma discipline pr6-existente, de
natureza exeg6tico-teo16gica, astro16gica ou especulagg,o alquilmico-
cienti16ica. Simultaneamente, tal forma de pensamento era permeada

pda crenga de ser a Prfsca feoZogla, a .phfZosop/zfa perennfs, vinda da
imemorial antigtiidade, da mats arcaica tradigao, em plena 6poca do
progresso e da ci6ncia

Na anflise de .Edwczrd .A. 7Z/yaAfn, este esotericismo do s6culo
XIX designava um

religio-phihsphic belief systems which UT\derek occult techniq s
aYd prwtices; that is, {t refers to the more comprehensive
cognitiues mappiTtgs of nature clrid cosmos.,. which mappings

Ver Laurant, J.P. "The Prfmffiue Characteristics a/'JVEnefeenth-Century
.Esoferfcfsm" i/z ]Wodern .Esoteric SpfrftzzaZffy, org. Faivre,
vNeedNemax,]., World Spirituality; A Encyctapedic pistol'y of the Relig-
ious Quest, Vo1. 21, NY, Crossroad Publ. Company, 1995, p. 277.
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0 octlitisnto do s£ctilo XIX. t:la herm.etl&utica ctiltttra!

constitute a Rock ofh \owledge that provides the grouva of occult
procecZures'

Estes movimentos tiveram impacto durante o s6culo XIX, so-
bretudo nas reOex6es sobre o significado e sentido do lluminismo
apes o s6culo XVlll, o status e o sentido atribuildos a Fazio e tradi-
gao espiritual.

A lgreja Clat61ica, identificada com o antigo sistema, rdeitava in-
teiramente a nova sociedade descristianizada bem homo o processo de

secularizagao. Os movimentos religiosos, reformados ou nao, enfrenta-
vam os desafios de uma nova cultura que questionava a velma ordem e

falava em modernidade, cientificismo, progresso. O trabalho dos phfZo-

sophes e da meta6sica profana eram insuficientes para preencher o va-
zio espiritual

Consequentemente, acentuava-se a procure por novos caminhos e

o fascinio pelo esotericismo, espiritualismo, pda redescoberta das ar-
caicas tradig6es. Um religiao para uma nova 6poca poderia ser enron
trada em tradig6es antigas preservadas em ocultos santufrios. A id6ia

de segredo e o estilo das sociedades secretas e inicigticas acompanhou o

surgimento da idade da democracia em vgrios pontos da Europa e das
Americas::. O papel que a Franco-Magonaria desempenhou neste pro-

cesso ainda este para ser avaliado. Hist6ria, teologia, ci6ncias, literatu-
re e artes foram tocadas, de vg.das maneiras, peso esoterismo e ocul-
tismo.

' Tiiyakin, E. " Toward the Sociology of Esoteric Clz/lure" in American
Journal of SoclaZogy 78 (November 1972), p 498.
" Laurent, J.P. op.cit. pp.278-9. e James. M-F. op.cit. Pp-21-49. Nestes
alois trabalhos as relag6es das correntes esot6ricas e ocultistas com a
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Em 1839, Jacques Etienne ]lZarconfs de A7ilgre (1795-1868), co-
fbndador da hlagonaria E#pcia de M16nphis, de$iniu esoterismo coma o
resultado do conhecimento adquirido por um fi16sofo grego apes passer

vg.rios anon no Egito e visitado diferentes santufrios. Segundo ]\ljgre,
um dos pontos mats importantes da doutrina dos sacerdotes egipcios
seria a divisgo de exoterismo homo um conhecimento externo e o esote-
rismo homo a ci6ncia interna e velada

Etta definigao foi seguida pele socialista Pierre Zeroux (1797-
1871), em sua obra .De Z'.Humanffd (1840) segundo a qual esoterismo
era uma escola secreta, uma seita politico e religiosa, uma esp6cie de
carta superior que se alcangava pda compreensao e iniciagao, tendo
como missio a moralizagao, a educagao e o governo das pessoas co-
muns. O .Le .Dfcffonnafre ZI/nfuerseZ (1852) de .7Waurfce .Lach&ffz"e (1814-

1900) confirmava as cortes ligag6es do esoterismo com as utopias socia-

listas. Muitos dos seguidores de Saint-Simon transformaram suas dou-

trinas em uma esp6cie de esoterismo
Embora o esoterismo e ocultismo como formal de pensamento e

conhecimento fossem inspiradas nas tradig6es vindas desde o Renasci-
mento, constituiram-se, durante o s6culo XIX e, maid ainda durante a

segundo metade dele, como sistemas apropriados a sua 6poca, ao racio-
nalismo que havia se afirmado como referencial legitimador.

Reagindo contra as concepg6es religiosas, political e intelectuais
que estavam em vogt, as Ci6ncias Ocultas aspiravam transfigurar o
mundo, submetendo a revelagao ao senso critics, nio para negg.-la mas
para revalidar seu sentido.

Poderes intermedig.rios - espiritos, anjos, dem6nios, elementais,
vampiros - forgas ancestrais, magnetismo animal, que haviam recupe-

J.E. Marconis de Ndgre et E. N. Mouttet. Ze .Hfdrophante, ddueZoppe
}nents compt€ts de mystdres magonn,{.ques, Val,t6 de Paris, 5839(1839). 1x
Laurant, op.cit. pp. 279-80.
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redo largo espago ao final do s6culo XVlll, tiveram uma grande papel
na elaboragao dos sistemas da Ci6ncias Ocultas no XIX. O Espiritua-
lismo reviveu o debate sobre a estrutura do cosmo, a pluralidade dos
mundos, o destino apes a monte, contatos entre mortis e vivos, a evolu-

gg,o das almas. O Espiritismo da tradigao kardecista, na sua versgo re-

ligiosa matizada pelo racionalismo e sentimentalismo e elevando a ca-
tegoria dogma.tina a id6ia de reencarnagao, harmonizava-se bem com a
6poca . Estas vertentes embora nio pertengam a. hist6ria do esoterismo
e do ocultismo do periodo, encontram-se intimamente entrelagadas nas
mesmas correntes culturais

Durante o s6culo XiX, o Ocidente parecia ter alcangado um ab

soluto poder, embora vfrias nag6es lutassem entre si pda supremacia

Cada pals se dividia em vfrios grupos e tend6ncias buscando poder e
influ6ncia. No campo religioso institucional, as igrejas cat61ica e protes-
tantes defendiam sua verdades homo absolutas e estavam em franca
atividade missiongria em vgrios continentes, principalmente na Africa
e Oriente.

Neste contexts, encontravam-se numerosos e crescentes grupos
de intelectuais lutando contra as formal de religiao institucionalizadas
e constituidas, convencidos de que somente a ci6ncia e o racionalismo

eram capazes de descobrir a Verdade. Outros intelectuais, contudo, pre-
feriam acompanhar as tend6ncias pans6ficas e ocultistas de grupos li-

gados, por exemplo, aos alton graus da Franco Magonaria. Muitos des-

" Cf, Silva, E. bloura O Esp£rituaZfsmo no sdcu/o XIX.- re/7exdes fedrfcas e
mefodoZdgfcas sabre correrttes cuZfurais., CoZ Texton I)iddficos, Campinas,

nm./Z"£=£g'£g£l":=l£:Z8=
rfe; .27omem no .La-

Doutorado, 1993,

Aubrde, M. e Laplantine, .Le .Lfure, Za table et Zes .Esprffs, Paris, J.C.
Lattes, 1990.
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tes grupos envolveram-se em politica, lutaram peta liberdade de pen
samento, contra a lgreja, pelo :6m da escravidio. Coma observou Webb:

It was not amity the efforts of Darwin and a ku intellectuals
that threatned to take away 0'om man his few ilusions ofsecurity.
M.ucla more potent, because practically obseruabk, were ttw elects
of the !ndustriat Reualuttan and soc t agitation. if the $ndtWS of
the scientists "-Cant to« the thinking classes the destruction orin
llectual secu$ties, alterations in the means of production and
camsuptiaTt were establishing Q new form ofsociety altogether, om
in w c t e bases ofioealth a securiW were mt known form
eacpeHence and which logs therefore threcttening.

Junto com as chamin6s enfumagadas das f abricas, da descoberta
da eletricidade, das ferrovias, cresceram a literature fantfstica e os no-
vos fen6menos do espiritualismo. As dual tend6ncias tinham caracte-
risticas em comum: ambas tomavam homo ponto de partida o mundo
real, concreto e, entao, postulavam a exist6ncia de uma outta dimen-
sao, o mundi sobrenatural, separado do primeiro de uma forma maid
ou menos permegvel. A literatura fantfstica, a fantasia "g6tica" tinham
como centro o elemento de surpresa devido a irrupgao do sobrenatural
na vida cotidiana, descrito de maneira bastante realista.

O Espiritualismo em gerd, incluindo o espiritismo kardecista

frances, homo crenga e pratica, seguiu o caminho inverso, ensinando
homo passat do mundo dos vivos para o dos mo:nos, atrav6s das sess6es

medi6nicas e das mesas-girantes. 0 0cultismo na sua moderna forma
do s6culo XIX apareceu ao mesmo tempo e sua influ6ncia ng.o ficou res-

tritas a novas id6ias espirituais se voltou tamb6m para mudangas soci-
ais e polfticas

Do ponto de vista te6rico-metodo16gico, para a definig5.o dos con-
ceitos que estamos usando, 6 necess6rio demarcar com precisao a dife-

Webb, J. op.cit. p.xii
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renta entre esotericismo e ocultismo. Partindo de conceitos espirituais
para a deHinigao de esotericismo (cf. Falure), o ocultismo pods ser defi-
nido como uma das formal, categories, da hist6ria do esotericismo du-
rante o s6culo XIX. Este desenvolvimento foi fundamental e decisivo
para a emerg6ncia de uma s6rie de diferentes correntes que incluiram o
moderno Espiritualismo, os rituais m5.gino-ocultistas, sociedades her-
m6ticas, cristianismo mfstico e esot6rico e a moderna Sociedade Teos6-

O ocultismo, portanto, pods ser interpretado homo uma adapta-

gao hist6rica do esotericismo a um mundo em processo de dessacraliza-
Qa,o, baseando-se numb concepgao segundo a qual a experi6ncia do sa-

grado acontecia na vida cotidiana. O ocultismo, coma forma do esoteri-
cismo ocidental permaneceu num caminho ambivalente entre o misti

6lca

O Movimento Ocultista

Lytton e o Zanoni. Um dos texton maid representatives do movimento
ocultista do s6culo XIXI foi romance Zanonf, publicado em 1842. Seu
autor roto Bario .Edward .Buzz,oer Lyf to/z (1803-1873) que na sua juven-

tude estudou em Cambridge olde teve grande interesse pele mesme
rismo e owenismo. Durante umas f6rias, conheceu .Robert Owe/z em sua

comunidade na Esc6cia. Delta experi6ncia Z.yt ton disse:

Ttw chU,aren, I,poked so cleo,it an,d so happy! I stood by his side

observing them, with fhe fears stahl/zg /ror?l my eye '. //z oZunlart
!] I pressed the hand of the kind enthusiccst etna began to thirLk he
wa; t«re, in go.d 'armed, h$t«g the foul:d'lions of" s?:te"' i '-

V. Hanegraa#. W. Op.cit. PP.428-43
OP.cit., PP.vii-x
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which e il pctssiom might be stifled torn! chi hated, and serene in
tel,liken,ce govern ttw humctn race wUhout Ktn,g, Lords or Com
m,ons"'

No ano de 1825, lytton visitou o continente levando uma vida
dupla: a de um jovem aristocrata de 22 anos na sociedade parisienne e,
por outro lido, um estudioso submetido a sQbitas crises de melancolia e
escritor de um volume de poemas meta$sicos conforme afirmou em
uma carta deste periodo: " TaZ&i?zg of ressurrecfion, my cozzrse o/'

thought ctrid reading bade ted me !ateiy thu' some of the tess gen\crafty
hnolon pctrts ofmetaphysics'

A partir de 1835, apes um casamento tumultuado e div6rcio que
abalaram sua vida, se dedicou ao estudo de ci6ncias ocultas, sobretudo

aos escritos medievais sobre astrologia e ocultismo. Em companhia de

seu amigo e m6dico Dr. .EZ.ifofson, fez experi6ncias mesm6ricas e, ap6s
1853, dedicou grande atengao ao espiritualismo do ponto de vista den.
t:ifico e filos6fico. Investigou a natureza dos fen6menos de aparig6es,
mediunidade, casas mal-assombradas, fantasmas. Este material de

Os dado biogrfficos de Bulwer Lytton forum extras.dos de Nelson-
Stewart, C. .BzzZwer f#f tort as occuZffsf, (Montana, Kessinger Publ, 1997)
Trata-se da reimpressao facsimilar do texto publicado em 1927, pda
TheosophfcaZ Reofeto que tamb6m editou as seguintes obras: .Klrzg .Arf;zur
by Lord f fran, Three iWysffc Toils (furs IVfZ Eason, VoZ 3C), p 457, July,
1902); On Zanonf CHIA, ooZ 3.Z, p.338, dec, 1902); The fate .Lord Z-ytton
and fhe Masters, (vo1 6, p. 17, October 1884); A biograna clfssica 6 The
Life of Edward Butler, First Lord Lytton, by his gralLdson, Earl of
Zaffon (Macmillan, Londres, 1913) que ata um trabalho escrito em 1853
por Sir C. Luther intitulado Sfr .E. .B. Z#ffon and .ZZomeopathy. Seus tex-
ton litergrios encontram-se, em sua maioria, publicados por diferentes
editoras, sobretudo Z)ar# and Stop?ny rides again.' The Best Atom f/ze
Bultoer Lytton Contest; Last Days of Pompeii; Alice or the Mysteries; Co.
mf?zg .Race. Citagao in Nelsson-Stewart, C. op.cit. p 8.

) ll OP.cit. P ll
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pesquisa alimentou muitos de deus contos e livros fantfsticos e sobre-
naturais. Um exemplo foi The .27btznZfed and the .Haunters publicado em
1859. e baseado nas suas impress6es sobre uma casa assombrada em
.BerfeZey Square devido at)s trabalhos de magia ali realizados por uma
velha moradora do lugar

Estas leituras e experi6ncias levaram Z0'ffon. a escrever um ro-
mance inacabado intitulado Zfccf (1838) que, ampliado e redsto, foi pu-

blicado como Zanonf em 1842
A vertente de romances do sobrenatural, foi uma criagao delta

6poca durante a qual o sobrenatural apareceu homo uma possibilidade
cientifica ou, no minima, paracientifica, respondendo a uma necessida-

de de opor ao inexplicavel, ao magtco, uma solugao dentro da 16gica

Segundo etta 16gica, os her6is elam capazes de neutralizar forgas ocul-
tas. combatendo-as do interior do proprio universo mfgico, mostrando-
as menos terriveis e poderosas porque sujeitas a leis e normal alxas,
embora ocultas, podendo ser decihadas e manipulados pelo Mano ou
Iniciado

Na Nota l!!tred1416fb: ao romance, Z#f ton explicou tratar-se de

uma ncgao narrativa com significag6es simb6]icas, inteng6es secretas
do autos, levando o leitor com sabedoria, a adivinhar a Verdade segun-

do as Luzes que possuisse. Os diferentes personagens, ]l/egnour, cano
n,!. VloZa, Adonaf, Moradoz do U'mbraZ, .ZWeroaZe, .Nfcof, GZyndon, repre-

sentavam simbolos, chavez ocultas de mist6rios, solug6es de enigmas

proporcionais e adequados ao estagio de compreensao e elevagao espin
dual de dada leitor

Ao lingo do romance, a contemplagao do moments era a Ci6ncia;

a Contemplagao do Ideal era a compreensao harmoniosa do Todo; O

" Estes correspond6ncias foram publicadas pelolst. Earl of Lytton em Lon-
dres no ano de 1883 e estio indicadas porNelsson-Stewart, op Cit. P. 60.
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Meds e o terror estavam associados a desconfianga, ao costume, a malta

de f6, ao convencionalismo, is paix6es carnais, ao instinto, ao sensua-

lismo. Defendia o Idealismo, representado pda figura de Zanoni, como
o poderoso Int6rprete e Profeta do Reade superior a Ci6ncia

A hist6ria do romance foi ambientada na Italia e Franca da se-

gundo metade do s6culo XVIII. Os personagens sgo nobres, artistas,
fi16sofos, sacerdotes e tamb6m pessoas comuns movidas por paix6es e
instintos. Zanoni foi carcterizado um enigmatico cavalheiro, de origem
nebulosa e com um passado fantgstico entre sgbios e mestres do Orien-
te, conhecedor de templos antigos e iniciado nas mats arcaicas e tradi-

cionais sabedorias dos antigos mestres do oriente e ocidente. Jovem.
rico, com cerca de trinta anon, emanava uma aura de mist6rio e era um

modelo de virtudes. Falava de 6iloso6ia, metafisica, ordem sobrenatural.

alquimia, mundo dos espiritos. Apaixonou-se pda jovem Viola, cantora
de opera, or£5, inocente e bela. Etta paixao acarretarg. uma s6rie de
dissabores, 6dios e vingangas que conduzirio o par ao sofrimento e a

morte durante a 6poca do Terror da Revolug5.o Francesa.

Repleto de criticas ao materialismo e ao iluminismo, aos rumor da

sociedade p6s-revoluciongria, afirmava alguns pontos da tradigao da ci
6ncia oculta da 6poca e suas relag6es, por exemplo, com o magnetismo:

om um paciente, sabre o qual $e hdo de faber amir, deuagar
3 grcLduatmente os agentes do mesmeri,sino, ctssim, o jouem sentiu
zm $eu coraqdo Q forma crescente dente uctsto tTmgnletismo universal
:iue 6 Q oida da crictQ&o, e que riga o 6,tome ao todd"

No romance, a Mafia foi definida homo ci6ncia das forges da na-
tureza que podiam ser dirigidas, dominadas e aproveitadas. Assim
dentro dente conceito, ci6ncia e ateismo seriam incompativeis pois co-
nhecer a natureza significava entender e aceitar a exist6ncia de Deus, o

Lytton Bulwer, E. Zanonf, p 180
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Augusto Ser Imaterial, responsavel pelo m6todo e arquitetura da cria-

O Universo descrito como povoado por mir:fades de sexes espiri-

tuais e nio espirituais, permeado por uma forma de materia delicada,
sutil e invisivel cobrindo o Espirito. Delta materia sutil surgiam fan-

tasmas, gnomos, silfos e todos os elementais, diferentes entre si, com

atuag6es que podium ser ben66icas ou ma166icas, em formal, atributos
e poderes. Aquele que desejasse entrar em relag6es com estes ceres
ficava exposto a estranhos perigos e incalculgveis terrores. Somente
atrav6s da castidade, da contemplagao e da obedi6ncia aos ensina-

mentos superiores alcangados em tonga iniciagao, seria possivel se
tornar um mago verdadeiro e transitar nestas dimens6es sem pertgos,

para promover o bem ao pr6ximo.
Compreender a natureza significava conceber o universo homo

um grande laborat6rio onde todos os elementos, materiais e espiritu-
ais. estavam em continua transformagao, unidos por um fluido invisi-
vel e universal ligando um pensamento ao outdo, os tempos passados
ao atual moments, de forma maid e$ciente e precise do que a eletrici-
dade. Era a .ZVaturphfZosophfe da 6poca romfntica, uma maneira nova

de abordar a natureza, aproximando-a de uma forma mistica, espln '
tualizada. A natureza seria algo espiritual, um Espirito, loco de ener-

gia, de onde procedia todo o conjunto do mundi $inito. A .ZVaturphiZo-

sophfe tinha tr6s caracteristicas fundamentais:l) Uma concepgao de
Natureza homo texto a ser decifrado com auxilio de correspond6ncias,
cheia de implicag6es simb61icas, sends a ci6ncia um mero ponte de
partida para a comprensao de processor invisiveis. 2) Gosto pelo con-
creto viva e universo plural. O AlafzzrphfZosophen sgo quimicos, Hsi-

cos, ge61ogos, m6dicos que procuravam sinteses ec16ticas e a compre-
ensio dos diferentes niveis e graus de realidade. 3) Identidade do Es-

pirito e da Natureza. Os fates cientificos seriam signos em corrres-
pond6ncia, por exemplo, da quimica para a astronomia e para os sen-

gao
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timentos humanos. Compreende-se assim o interesse pelo mesmeris-
mo e magnetismo animal:

Atrav6s de vis6es, reflex6es filos6ficas e misticas, surgiu o perso-
nagem do Mago e das praticas rituais centrais em today as tradig6es
esot6ricas e ocultistas do s6culo XIX:

S6, n,cl dist&nl,ch do espaQO, Za,n,oniu6 o sotk67'io Mlago, o seu
irmdo de Ci&n,act. No keio da,s ruiln,a,s de Roma, trabat,}wn,do com
n,am,eros e com, su,a Cabal,a, catmo e sem paixao, este sen,tctdo em
sua cola Mdn.our, que ui.ue e uiuer6 enquctn,to existir o lnu,n,do, in-
dfHerenfe se sua ci /leia prod z o bem ou o maZ; zlm agence de uma
po?zfade maes terra e sdbfa, qtze gzzfa carla coisa e carla Halo aos
seas in.escrutdueis destiltos. (...). rode ser cl testemun,}w., 6 Me-
jn.our, de que desde o renata dh em que penetret n,os a,rear,os de
n,osha, clan,ch,, n,un,ca, ten,tei empregar seas mbtfrios para objethos
i,n,dignos (...).'":

O romance Zanonf e a figura de Sir .Ed&oard .Buzzer Z.yffon sio

fundamentais para a compreensao dente imaginario esot6rico, expres-
sando gosto pda sintese e o sentimento doloroso dos limited da condi-
gao humana atrav6s de um tema obsessive que perpassou este Ro-
mantismo mistico e esot6rico: o moto da queda e da reintegragao. Ca-
racteristico em Goat;ze, e outros autores do Romantismo germanico,
de WEZZfan .BZafe (1757-1827), na FZazzfa Mdgfca de .ZUozarf. Este g6-

nero literfrio fascinou .Balzac apes a leitura de Swedenborg e Safnf-
]14hrffn e apareceu em Louis Lambert (1832): Sdraphffa e O .Lluro

" Sobre Naturphilosophie ver: Faivre. A Phlsfca Safra ( .Etzzdes sur
f'rand uon .Baczder ef Zes PhfZosophes de Za nafzzre9, Paris, Albin Michel

Gusdorf. G. " .Le Saoofr romanffque de Za .ZVafure" in .Les Sciences /zzzmai.
nes et Za Penske occfdentaZe, Vo1 9, Paris, Payot, 1985

J H P. 315.

1994
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]U1lsffco (1835). Pode tamb6m ser encontrado em ConsueZo (1845) de
George Sand"

Um aspecto que merece ser destacado dente romance ocultista
s5.o as refer6ncias a. Ordem Rosacruz. Zanoni serif um adepto da Or-
dem Secreta, Mistica e Iniciftica dos Rosacruzes, cuja origem remonta-
ria is mais arcaicas organizag6es vindas da antigtiidade e portadora da

purr sabedoria ancestral. Ora, os primeiros texton impressos sobre a
exist6ncia de uma Ordem Rosa-Cruz datavam do s6culo XVll, precisa-

mente com a divulgagao, em 1614, na cidade de .ZGasse;, de um pequeno
manifesto an6nimo de 38 paginas em alemao, o rama Frafernffas, diri-

gido a todos os sfbios e eruditos da Europa e apresentado em nome da
;Ordem Louvgvel da Cruz de Rosae". Neste documento se encontravam

criticas a situagao espiritual da Europa e proposta de uma redengg.o
atrav6s de uma ci6ncia universal unindo coragao e conhecimento. A16m

disco revere-se a. cabala arista, pitagorismo, paracelsismo. Havia tam-

b6m a biogrania de um personages mitico, Christian .Rozenhreutz, ini-

dorias portador do conhecimento misitico inici6tico necessfrio a. reden-

fao humana. Apes etta formagao espiritual, Christian Rozenfreufz te-
ria fundado a Fraternidade Rosa-Cruz, uma ordem secrete e iniciitica

para promover, atrav6s de deus iniciados, a reforma espiritual;

Sobre esotericismo, literatura e arte ver: Dauphin6, J. Esofdrisme ef

TK,Ha=;£=EU£E£,l£X
rum. 1980
Faivre. A (org.). Magic ef .Z;fftdrafure in Cahfers de Z ffs/ne, Paris,
Albin Michel.1989
Vad6. Y. .L'Enchantemen,t Zfttdrafre 6ecrffzzre ef Magic de Chafeczz/brfand

d .Rimbaud), paris, Gallimard, 1990.
': Sabe-se que estes texton foram escritos por Tobias Hess t.thou-io.t'lJ e
Johan Valentin Andrae (1586-1654), m6dicos, esoteristas, pertencentes
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Em 1615, o texto da .Z;'ama foi reeditado em Frankfurt homo Con-

fess!o Fraternffas, sob o signs de "blercario", o Senior da Palavra, e
dando a entender que havia deci&ado os sentidos ocultos da Biblia. Se-

guiu-se um romance iniciatico, Ch7mfsche .27ochze£t Chrisffanf .Rose/z-

creuZz .Arno .2459 (1616), no qual o her6i empreende uma viagem, des-

crita em sentido figurado atrav6s de metiforas alquimicas, rumo a hie-

rogamia de Cristo, da lgreja Espiritual, de Deus e da Criagao.
Este romance inspirou exegeses e foi modelo, de acordo com cada

6poca, de literatura ocultista e esot6rica. O Zanonf foi um destes ro-

mances de inspiragao rosacruciana. O her6i era um adepto da Frater-
nidade Secreta, iniciado nos mist6rios e tradig6es espirituais:

Ve7wr6,uet Irma,n,da,de, td,o sa.gradct e tdo pouch con,hedi,da, de
coos secretes e preciosos arquiuos foi tirade e motel'hl para este
hist6T'h; que tem conseruado, de s6cuLo em sdcuto, judo dct ctugus-
ta e uen,erduet cQncia qw tempo poupou, (...), peta phmeba, uez 6
dado ao niuTido, emborcb imperfeitamente. aLBum registry dos pen
sctmen,tos e das aQ6es de um turin,ar da, such arden. (...). A Boca

CLgradecemos que eu, o &nMo admitido do meu pats, ten,}tct si,do au-
torizado e instruildo a adcLptar d compreensdo dos ndo-inicia,dos
atgumas das brilhantes uerdades que resplandeciatYI na Slwmaia
da, C@n,ci,a. Caldaica, e tuzia,m $an,ca,ments a,trau6s da, clan,ch,
obscurecida, dos discipuEos de tempos poste7iores, coma Psettus e
Jamblichus, para reauiucbr us ci?lzcLS do fogo que arderct ncl Ha-
mlin do Leste.

De acordo com deus bi6grafos, o pr6prio .BuZzoer f#ffon pertencia
a secreta Sociedade Rosacruciana. Em uma de suas cartas, datada de
1870, Z#ffon afirmou que a Fraternidade Rosacruz era uma sociedade

ao luteranismo sufbio. Sobre Rosacrucianismo ver nota 6 e tamb6m: Ya
tes, F. O /Zumfnsmo .Rosacruz. SP, Cultrix, 1988.
Gorceix, B. .La .BfZ)Ze des .Rose-Croix, Paris, PUF, 1970.
Edighofrer, R. .Les Rose-grok, Paris, PUF, 1992

Lytton, op.cit. p. 114.
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ainda existente, por6m sem nenhum nome sob o qual pudesse ser iden-
tificada, ao contr6rio de centos grupos afirmando-se como "rosacruzes'
sem serem, verdadeiramente, herdeiros da real ordem dos Iniciados".

Etta era uma caracterfstica dos modmentos ocultistas e esoteris-

tas: a aura de mist6rio, de segredos velados, de conhecimentos arcaicos
e sabedoria absoluta, da exist6ncia de mestres ocultos, de sociedades

secretas, de poderes mggicos. Estes caracteristicas fant6.sticas, a crenga
na exist6ncia de doutrinas secretes capazes de transformer o homem,
de revelar o sentido desconhecido do ser, de Deus, marcaram as obras
liters.das e os chamados clfssicos do esoterismo e ocultismo do s6culo

Eliphas Levi. Foio Abade Alphonse Louis Constant (1810-1875),
conhecido peso pseud6nimo de .EZfphas Zeus que se intitulando mago,

tornou a palavra ocultismo e as correntes ocultistas uma mode de 6po-
ca. Contudo, merece destaque o cato de terem fido a obra Zanonf e
f.#tfo/z fundamentais para .EZzphczs .Leaf e a divulgag5.o do ocultismo,
Embora .Leaf sqja responsgvel pelo o reofuaZ do ocultismo na segunda
metade do s6culo XIX, foi Litton quem o introduziu nas magia e ci6ncia
oculta. Zan07zf foi, sem sombra de davidas, um verdadeira enciclop6dia
das id6ias sobre as Ci6ncias Ocultas

Nascido em Paris, a 8 de fevereiro de 1810, Levi ingressou aos
dez anon, na comunidade do presbit6rio da lgreja de Saint Louis, sob a
diregao do abade HztbauZf. Aos quinze anos, entrou para o semingrio de
Saint-.ZVlchoZas du Chardonnef. O superior deste semingrio era o abade
Frdre-CoZonna(1786-1858), estudioso do magnetismo animal, joaquimi-
ta. Exerceu forte influ6ncia sobre o jovem .Leaf, que aceitou a tese de-

fendida por Frdre-CoZonn,a segundo a qual a Humanidade, expulsa do

Nelsson Stewart, op.cit. p.24
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seko de Deus no moments do pecado original, a Ele retornava, pouco a

pouco, atrav6s da hist6ria, superando sua decad6ncia na materia".
Posteriormente foi transferido, sucessivamente, para os semin6.-

rios de /ssy e $afnf-SzzZpfce, onde estudou Filosofia e Teologia. O fun-
clador da Companhia de Saint-SuZpfce, A/. Offer, havia desenvolvido

uma forma de culto especial de Maria e da Mulher, do Sagrado Coragao
e do Sagrado Coragao de Maria. lswto foi importance para sua forma-

gg.o mistica posterior, com um ocultismo impregnado por uma teologia
feminina.

Apes estes estudos, ingressou nas ordens maiores, sendo ordena-
do sub-dig.bono e encarregado do ensino de catecismo para meninas na

lgreja de Saint-SuZpice. Foi ordenado difcono em 1835 e, em maio de
1836 teria fido ordenado sacerdote caso nio tivesse confessado ao seu

superior, a paixao pda jovem Adele H.ZZenbach. Devido ao impacto delta
revelagao, sua carreira eclesifstica foi interrompida aos vince e sein
anon de idade.

Apes um periodo dedicado a diferentes atividades, incluindo a de

desenhista e pinter, e durante o qual conheceu a ap6stola do sindica-
lismo e dos direitos da mulder Flora Tristan, em 1839, partiu para o
convento de SoZesmes, dirigido por um abade rebelde, D. Gudrcznger. Ai
encontrou um biblioteca com mais de 20.000 volumes, e iniciou deus

estudos dos padres da lgrda, dos gn6sticos e de Ci6ncias Ocultas. Dente
encontro intelectual resultou uma revisio pessoal da teologia tradicio-

Cf. Constant. L.A. Les Livre des Larmes ou le Christ Consolateur, Pa-
ris, Paulier, 1845, p. 214. Neste peHodo Levi publica intensamente: La
Fate-Dieu ou La Triomphe de la Paix religieuse; Essai de Conciliation
entre L'lfglise Catholique et La Philosophie Moderne; Les Trois Harmo-
nies; La Dernidre Incarnation; L6gende Evang61iques du XIX sidcle; La
Voix de la Famine; Les Trois Malfiteurs; L6gende Orientale. Sobre Levi
ver: Mcintosh, C. Eliphas Levi and the French Occult Revival, London,
Rider&Co, 1972

28



0 octilti: [o do sfctito XIX-- ttjlla heltuei &tttica ctt tura{

nal da lgrqja Cat61ica. A crenga no inferno e no pecado foi substituida
pda doutrina do puro amor e da obedi6ncia passive a Deus, Ser Unico e
Supremo e a esperanga no reino futuro do Espi.rito Santos'

Partiu de SoZesmes e, em 1841, escreveu .Lcz .BfbZe de Za Lobe/"fd.

Elsa publicagao acabou por Ihe render oito memes de prisao e uma mul-
ta de 300 fr, sob a acusagao de profanar a religiao, atentar contra as
bases da sociedade, de pregar o 6dio e a insubordinagao ';. Neste livro,

I.euf defendia a revolugao, o progresso e o futuro, a Assungao Divina e a
emancipag5.o das Mulheres, o papel de Cristo sobre a Terra como o g6-

nio do Evangelho e do progresso. Vgrias bfblias e evangelhos de outros
contestadores dente periodo do tipo de .Lamennafs, Cabal. Esqzzfros e
outros a16m do proprio .Leon, tamb6m extraiam das qantas Escrituras
os deus ensinamentos revoluciondt'ios.

Apes a prisao, leu Swedenborg, PosfeZZ, buZZy, Agrlppa e clfssicos
da tradigao esot6rica ocidental. Em 1847, foi novamente para a prise.o,
acusado de levar o povo ao 6dio e ao desprezo do governo. No ano de
1848, fundou uma associagg.o poliltica, o Clube da Montanha, que elegeu

.Zlibnr£.4Zphonse Esqufrros deputado para a Assemb16ia nacional de
1849 e que foi, posteriormente, exilado na Inglaterra '

" Constant, L.A .L'Hssoi?zptfo/z de Za .F'e/n/ne ozz Ze faure de Z'Amour, Paris,
Les Gallois, 1841, p.xix. Dom Gu6ranger pregava uma nova religiao, .o
Evadismo, segundo a qual as dores da grande Eva, a Franca, seguidas do
softimento de Cristo-Adia, reconstituiriam a unidade humana. Era uma
doutrina herman'odita da divindade que influenciou profundamente Levi
:' Sobre este peHodo da vida e obra de Levi ver EZfphas fdof; Vlsfonnafre
Ro/narzfique (org. Frank Paul Bowman), Paris, Presses Universitaires de
France. 1969. Nests obra encontram-se os texton clfssicos delta 6poca,
incluindo os de carfter politico e social. Os principais dados biograficos
forum extraidos de Charconac, P. EZfphas .Ldu!: Rd/zooafeur de Z'Occur
ffs/ne en .France, Paris, Charconac Freres, 1926

Louis-Alphonse Esquiros (1812-1876). Poeta romantico, socialists e
mistico, amigo de Balzac. Em 1836 publicou um romance esot6rico inti-
tulado O Mdgico.
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Sio contemporaneos os texton .Docfrf/z,es ReZEgfeuses ef SocfaZes,

onde explica as alegorias da Biblia de forma a defender uma profunda
relag5.o entre o pensamento religioso e as id6ia socialistas e o
.fH.sso/npffon de Za Femme ozz .Le .Lfure de .L{Amour, tendo como pres-

suposto que a mulder deriva do Cristo crucificado e termina defenden-
do o valor da virgindade e do hermafroditismo.

Seu rompimento definitivo com a lgrQja Cat61ica aconteceu em
1844, quando da publicaQao de Za i1/8re de I)!ezt.' Epopde ReZ@fezzse ef
.27umanzlfafre. Dividido em tr6s panes, o livro aborda o Evangelho de
Maria como uma proposta socialista, a escatologia enquanto revolugao e
a construga.o de um Novo Mundo dentro de uma visio apocaliptica-
ut6pica. Sua iltima obra socialista, Testament de Za ffberfd, foi de 1848.

A partir de entio comegou a ter contatos frequented com doin co-
nhecidos do ocultismo do periods: J14arqufs de J/onfHerrfer(1792-1863),
o autor de fZdmenfs de JWagndffsme .AnfmaZ (1818) e .276ene-Wronshf

(1778-1853), actor de il/#ssianfsme ozl RdHorme AbsoZzte du Sapofr Ha
main (1842). Segundo deus bi6grafos, foi tamb6m dente periodo o en-
contro com .EdLoard Buzzer .Z-#ffon.

Depois destes contatos mudou, em 1853, seu nome para a forma
hebraica de .EZ€phczs .Leaf Zayed, atrav6s do qual se tornou conhecido
homo ocultista e mage na segunda metade do s6culo XIX. Em 1855 co-
megou a publicar uma revista filos6fico-religiosa, .L thon, cujos ar-
tigos principals apareceram reunidos em uma de subs obras fundamen-
tals, A Chafe da JI/agra(1855). Finalmente veil a p6blico I)ogma e Rf-
fzzaZ da .Alta ]Wagfa (1855) e -H£st6rfa da .ZUagfa (1859). Estes tr6s textos
formam uma trilogia ocultista, leitura b5.sica para a compreensao dente
imaginario ocultista e mistico. A16m destes Gabe destacar .A Cz18ncfa dos

Esp11rffos, O .Lfuro dos .EspZendores, Gian,de Arcana, ao lido de in6me-
ros escritos sabre assuntos variados e que incluilam hermetismo, caba-
lismo, religiao em gerd

'o Levi, E. I)ogme ef RffueZ de Za !gauze il/agee, apec 24 Hzgzzres. Paris
Gerber Bailliere, 1854. Utilizaremos a versio revisada por AE. Waite
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A obra de .Leon, que no seu conjunto colocou o ocultismo e o estudo
das ci6ncias ocultas homo um sistema articulado e coerente, influenci-

ando todd a sua 6poca, tinha conceitos centrais: Deus, Alma, ceres So-

brenaturais, Religiao, Liberdade, Razao, F6, Iniciagao, Magnetismo,
Natureza, Universo, Mist6rios Medicine Oculta e Magia. Segundo .Leaf,
as suas descobertas da magia e do ocultismo foram obtidas pelo conhe-

gnificava o fim de um mundi sem Deus, atrav6s da revelagg.o dos dog-
mas universais presented nas doutrinas secretes dos hebreus, caldeus e

egipcios.
blagia foi definida coma a ci6ncia dos antigos mages, nio perten

cendo a ningu6m pois era, por si mesma, como as matemgticas: ci6ncia
exata e absoluta da natureza e das suas leis. Encerrava, numb mesma

ess6ncia, o que a filosofia tinha de certo e a religiao de infalivel e eter-
no. Foia ci6ncia de Abram.o, Orfeu, Confucio, Zoroastro, esculpida nas

pedras de Enoque e de Hermes Trismegisto, apurada por Mois6s, oculta
na Cabala, revelada nos Mist6rios de E16usis e Tebas. Conhecer o

reimpressa por Samuel Weiner, Inc, NY, 1970
La Clef des Gra tds Mystfres suiuant Hermes Tasm6gistes et Sa-

lomon. Paris. Germe Bailliere, 1859. Usaremos a versa.o inglesa publica-
da por Samuel Weiner, Inc, NY, 1970

. .Hfsfofre de Za Magic. Paris, Germs Bailliere, 1859. Pesquisamos a
versio inglesa The hfsfo/:y of magic; fncZud£7zg a cZear&precfse exposffEorz
o/'ffs procedures, rffes&mysferfes. Samuel Weiner, Inc, NY, 1970

A16m da trilogia clgssica utilizaremos os seguintes trabalhos em

Cong'oration of /'our (Edmonds, WA, Sure Fire Press,.1993); .r!: Parado-
xes of fhe Highest Science( blontana, Kessinger Publ. 1996); The.A/lgic
RttzzaZ of the Sanctum Regrzrzm interpreted by the tarofs trumps(blonta-
na, Kessinger Publ., 1996).
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grande Arcano da lnagia era colocar o poder divino a servigo da vontade
do homem:

/magic is fhe dfufnffa ' of ma/z conqzzered by science in zznion
loath faith; the true b agi are Men-Gods, in uiNue of tlwir intimate
unite?l wffh fhe (Jfufne prfncfpZe. They are wil;motif Bear and wi-
thout desires; they are dominated by no falsehood; tttey no Char,
ttwy lode without illusion and super {oithout inzpatience, for they
lectoe att to happen CLS it may, alla repose in the quietttde af the
stern,at thought.(...).
High magic is at once Religion tend Science. Tt&s aloYW

harmonised contra? ies b] explaining the lagos of equitibdum and
an,a,i.og&s:

Assim, Religiao passava a ter um sentido especi6ico, devendo ser
separada da superstig5.o e do fanatismo. Era o conhecimento eterno,
que nio mudava diante das quest6es onto16gicas. Cults e dogmas nio
significavam a religiao: religiao era a poesia da grander almas, a ima-
ginagao dais verdadeira do que a Verdade, maior que o Infinito, mais

duradoura do que a Eternidade:

Cults come and go, but religiolt is d,ways the scam.e. (...). real
tih feeds upon apparent death, and fool\er or tater atl raitgiaus
con.trouersies must caine to an, en,d in a. uctst cattwticity. Town hu.
«««nite will know why it m$ suffered, and ever«nt fife, by elisa,-
mitt.g the nll.get afdeath, wit! reveal to all nations the mysteD of
pain. God is at work in, heaDeD, trough his an,gels ctn,d on, ttt.e each
througll meIR:"

Numa linguagem cifrada, aleg6rica, simb61ica, cheia de refer6ncias a
antigos mestres, magos e escolas de sabedoria, mist6rio e segredo, ocul-

tamento e revelaga.o foram apresentadas as etapas de iniciag5.o, atrav6s

" Levi, The paradoxes of ., opcft. P. 1, 128
Levi, .Boot o/'SpZendours, p. 165.
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das quaid o adepto transfigurava-se em mago, sfbio e iniciado. O mists
rio era o abismo que atraia, sem cessar, a curiosidade humana. O maior
mist6rio do infinito: a exist6ncia da Divindade somente para quem judo

serra sem mist6rio. OMist6rio era apenas uma forma de ignorancia, de
incompreensao do Infinito insondavel, sendo necessfrio abandonar a

razgo para alcangar a verdadeira Compreensao. Seus texton falam de
mist(trios de outros mundos, forges ocultas, revelag6es estranhas, fa-

culdades excepcionais, espiritos, aparig6es, paradoxos magicos, arcanos
herm6ticos, alfabeto oculto e sagrado, as chives e claviculas de Salo-

me.o, poder de talisman, dos grander iniciados (magos) do Oriente, hie-
rofantes, sonhos, vida e monte, dem6nios, anjos, harmonias ocultas.

Numa linguagem densa, cheia de metaforas, simbolismos, con-

tradig6es e paradoxos, delineou-se um imaginario g6tico, sombrio, pro-
f6tico, teargico e salvi16lco para os destinados a iniciag5.o nos conheci-
mentos da Grande Obra, no dominio das forges ocultas que regiam o
Universe, atrav6s de riruais de antigas iniciagijes:

:When we halle acqztfres 6y boldness and practice this tHeoRIes
Labs,e potter, we maU im.pose u,pon ttw etemen,ts the mandate (uer-
be) of our wi!!, by special consacrations of cur, $re, water and
earth. This {s the ind sensible beginning of ai! mali.c operations.
(..). 1)!pinaffon by fhe Hour eZementa/y Bores ?tamed aeromancW,
h8drom,ctncy, pyromctn,cy an,d geomancy, is lna,de in d;horse Haig,
lohich atl depot\d, upon the wUt and tra,rtsparen(U 07 im,agitation
of the ope'afar. l& t«*th th four ekme"ts a e onl {nstru"':nfs to
aid second-sight. Second sight is th faculty of Beet% the astral
li.ght. The second-sight is CLS natural CLS the First sight, ar or the
sen,sill,e ctnd ordin.aQ sight, but k ca,n oy\ty a,ct through the abs
traction ofthe senses.

Os elementos - ar, ggua, terra e togo - estavam associados com

espiritos elementares, devendo ser tratados com superior racionalidade

Levi, Co?t/urafion or P. 6, 15
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e grande severidade. Causavam sonhos (bons ou maud), guerra ou paz,
amor ou 6dio, sends indiferentes ao Bem ou Mal. Os fantasmas .Huidi-

cos, larvae, 16mures, empusas, SQja homo for que tenham fido chamados

ao longo da hist6ria, elam considerados homo meros mediadores plg.sti-
cos sem compo ou espirito, nascidos e criados por excessos mentais e
corporais, tats como a devassidio ou o celibato excessive. Tal serra a
origem dos fantasmas, diabo, monstros e outros ceres sobrenaturais. A
corporeidade destes "embri6es fluidicos" provinha da condensagao e as-

similagao das mo16culas que flutuavam na atmosfera.
A obra de .Letif estabeleceu uma tipologia cienti16ica do mundo es-

piritual dividida em tr6s panes. Na primeira, estudava os espiritos "re-
ais" onde estavam Deus, Cristo e o Homem. Na segunda, localizavam-

se os esp(ritos hipot6ticos, os anjos, dem6nios, almas desencarnadas,
que podiam ser manipuladas segundo rituais e doutrinas magical e
cabalistas. Finalmente, na terceira, consagrada ao estudo dos pretensos

espiritos ou fantasmas, tratou das evocag6es e dos estudos dos £en6me-
nos e das doutrinas espiritas. Foi constru:ido um imaging.rio rants.stico
e, simultaneamente, analisado, desmontado e explicado de um ponto de

vista nacional e objetivo.
Para Zeus, a verdadeira Ci6ncia e Filosofia Oculta, s6 podia ser

alcangada atrav6s da Razao, da Liberdade e da F6. Necessidade e Li-
berdade serial as dual grandes leis da vida, sendo indispensgveis uma
il outra

Liberty is tl\e fut{ e@(Omens of ail these rights which do not
connat Q duty. It is by the acomplishwLent ofduQ that rights are
ctcquired an,d preserved. Mla,n, facts ttw right to do his duty becctuse
he is bou \d to preserve h right. Self-deootion is only a subttma
that ofduty, atta it is ttw most sublime opal! r gets. A man mcLy
deuok himself to another, but that is not being cl sla e; he may
pawn hb tiberQ, but }w cannot alienate it without a species ofrna
ral stxicide."'''

;' Levi, .z:riga science, p.21
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O pensador social continuava presente no mago ocultista. Os con-
ceitos de liberdade, Fazio, fe e religiao continuavam fundamentais nas
suas construg6es te6ricas e filos6ficas, por6m com uma alianga em fun-

damentos m6gicos e misticos, sem aparente contradigao entry as dice
rented formula96es. Suas descobertas e afirmag6es procuravam resolver
o dilema de um mundo sem Deus, revelando a unidade fundamental do

dogma religioso ilnico e absoluto atrav6s, por exemplo, das antigas dou-
trinas hebraicas, egipcias e cald6ias, no sentido oculto da tradigao bibli-
ca e kristi.

Deus era o desconhecido personificado, o ideal sobre-humano da
6tlosofia, perfeita intelig6ncia e suprema bondade, absolute da f6. Es
Lava em tudo, era distinto e maior do que tudo. Na verdade, para Le '

ui, s6 era possivel definir Deus homo uma id6ia, uma realidade filos6-
fica e incontestgvel para a qual os cabalistas d5.o um NOMS, conten-
clo toads os outros e cujos algarismos produziam todos os nUmeros, os

hier6glifos das letras que exprimem todas as leis e coisas da nature-
za. Deus seria a alma da Luz infinita e universal, o Espirito Criador,
Causa Primeira.

O Homem foi obra do Espirito, o proprio Espirito Criado, cuja
vida aparentemente, comegava e terminava, mas com o pensamento
imortal. Crisco teria fido o homem sobre-humano, que por deus subli-

mes pensamentos e admirgveis virtudes, realizou o ideal divino. Atra-
v6s de Cristo era possivel procurar Deus, como Homem do Espirito. O

Evangelho era encarado homo a hist6ria do Espirito Divino, da Divin-
dade de Jesus. Jesus, Luz e Bondade, fora pressentido e saudado atra-
v6s da hist6ria: foio shot egipcio, o Krishna hindu. Mois6s e os profetas

o anunciaram e Maom6 o reconheceu. Assam, para .Leon, a Humanidade

seria cristi desde o inicio. Sob este ponto de vista o ocultismo de .Leon

era cristianismo renovado caracteristico da 6poca, marcada pele reavi-

vamento do pietismo, das sociedades b(blicas, proposto homo um anti-
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data e inspiragao para os problemas sociais e politicos p6s
revolucinfrios

O homem era a sombra de Deus num compo animal e a trindade

fez o homem a. sua imagem e semelhanga. O compo humano teria dupla
condigao, assim coma a alma: animus e arima. As faculdades da alma
seriam intelig6ncia e vontade. No plano material, a imaginaga.o, o olho
da alma, era que realmente importava para a magic. Atrav6s da ima-

ginagao se dava a atuagao sabre o mediador plastico, substg.ncia de na-
tureza luminosa em parte vo16.til, o fluido magn6tico, e outta parte axa,
compo fluildico ou aromas. Este mediador plgstico funcionava como um

espelho da imaginagao e dos sonhos, regendo o sistema nervoso e os
movimentos da materia. Sua capacidade de dilatagao e comunicagg.o

era inHinita e, atrav6s dele, incluindo por vontade do homem ao mani-
pulf-lo, imantava corpos, reproduzia imagers, criava corpos fantasmg-
ticos e materiais:

untuersat pri"ciple oflife t$ a substancia mooemeni, or Q
szzbsfarzce efernaZZJ moped and mofiue, inu sibZe and irnpaZpabZe,
tn a uoZaffZe scale, and ff !s maferiaZZy manfHesfed w/ien/ked bp
phenomena o/'poZarfzation. This substance [s fndeHecttbZe, incor-
ruptib!e alta ijnmoNal but {ts finn manifestations are contunu
catty cha71.ged by the perpetuiW of motion. Thus, ai! dies because all
tides, and if we could immortalize cl form we should arrest motiau
an,d create ttw only true death.":'

Tal era a natureza plgstica, m6vel e luminosa, sobre a qual os
mesmeristas e magnetizadores atuavam. Os ceres vivos e imateriais
elam como imac, exercendo atragao e repulse.o uns sobre os outros.
Formavam corpos luminosos reproduzindo formal correspondentes is
id6ias, tal coma um espelho da imaginagao. Alimentavam-se de luz as-

Levi, The Science ofHermes, p. 16
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aral absorvida durante o sano e, durante a vigilia, por uma esp6cie de
respiragao mats ou menos lenta. Delta forma aconteceriam o sonam-
bulismo, o trance, as alucinag6es, ds6es, milagres, perturbag6es 6sicas
e mentais.

As doengas fisicas ou mentais, teriam origem neste campo esptrt'
tuale luminoso. A saQde seria representada pele metro de Hermes, que

separando os opostos, os reunia na harmonia oculta dos contrfrios. O
amor Verdadeiro seria o milagre do magnetismo de acordo com as leis

da natureza; o seu contr6rio, a desarmonia, produzia o desequilibrio, a

doenga:

his pan,ent.

If importance destacar a relevAncia que o Mesmerismo e magne-
tismo tiveram na hist6ria religiosa e cultural dos s6culos XVllle XIX
entre fi16sofos, cientistas, psic61ogos, m6dicos e ocultistas. lsto se deve,

em particular a sua simplicidade essencial: um fluids invisfvel conecta-
va today as panes do Universe, tanto material como espiritual, e este
fluids(ou como dizia Levi "'mediador plastics") era a chive da sa6de e
da harmonia, o elemento sobre o qual operava o mago e atrav6s do qual

" ll , PP. 12-3
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o fantfstico e sobrenatural podium ser facilmente explicados de forma

racional e coerente. Este teoria sugeria a unificagao dos opostos: religi-
to e ci6ncia, mente e materia, compo e espirito, Deus e o Cosmo, condu-

zindo o Homem (e a Humanidade) a uma completa reintegragao"
As relag6es entre Mesmerismo, esotericismo e ocultismo interes-

sam tanto a hist6ria da ci6ncia quanto a da religiao nos s6culo XVlll e

XIX. A teoria de Mesmer foi interpretada como uma apresentagao mo-
derna da .A/alfa .ZVafuraZZfs do Renascimento. Para alguns estudiosos o
sistema magn6tico era sobretudo espiritual, uma conexg.o entre o C6u e

a Terra. Contudo, de acordo com ]Mesmer, o aspecto espiritual desapa-
receu e ele considerava o magnetismo como uma questao de materia e
movimento.

Assim, o conceito de "fluids magn6tico" podia ser interpretado
como de natureza material ou espiritual e nio surpreendente ver ele-
mentos do mesmerismo adotados por grupos e individuos por diferentes
raz6es. O mesmerismo em um grande n6mero de movimentos espiritu-

alistas e ocultistas, funcionava homo teoria unificadora das concepg6es
esot6ricas com a ci6ncia moderna

As id6ias e livros de Zeus divulgaram o ocultismo e influenciaram
gerag6es posteriores. Cube destacar, contudo, a tend6ncia que a corren-

te ocultista adquiriu no 6.]timo quarto do s6cu]o X]X: a organizagg.o de
grupos e sociedades maid ou menos secretas e inici6.ticas sob a influ6n-

cia do crescimento dos estudos de acad6micos de religi6es e, em parti-
cular, da moderna teosofia da Sociedade Teos6fica de .H.P. .B/aoafsfW.

V. Hanegraafr. W. op.cff. pp. 430-5. Tamb6m Darnton.R. ]Wesmerfsm
and the End of EnZlghfnemenf fn /'rarzce, Cambridge, Harvard Univ.
Press, 1968; Kap]an, F. "The .ZWesmerfc ]l/aria; T%e .Early Victorian and
ArzfmaZ ]Wagnetfsm" in Jour/zaZ o/'fhe Hlsfory o/'/deus 35(1974), 691-702
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Ocultismo Institucionalizado(1870-1910)

E interessante investigar a influ6ncia que a emerg6ncia dos es-

tudos comparados de religiao na segundo metade do s6culo XIX, exer-
ceu sobre o esotericismo em gerd e, em particular, sobre o ocultismo e

os movimentos, sociedades e grupos ocultistas dente periodo. O interes

se pelo Oriente manifestado pecos fi16sofos durante o Romantismo, o
renascimento do orientalismo durante o s6culo XIX, a gradual emanci-

pagao acad6mica dos estudos comparados das religi6es estio intima-
mente ligados ao criticismo iluminista do Cristianismo e a emerg6ncia
de uma consci6ncia hist6rica relativista. Ei desta maneira que podemos
engender o moderno estudo de religi6es homo, simultaneamente, influ.

6ncia e conseqti6ncia do processo de secularizagao e um importante fa-
vor para seu sucesso'

8

Ao longo do s6culo XIX surgiram cftedras universitfrias de Hist6ria
das Religi6es. A primeira foi criada em 1873, na Universidade de Gene-
bra. Ja. em 1876, sg,o criadas quatro na Holanda, e em 1879, no College
de France, surge a primeira madeira delta area de conhecimento. No ano
de 1885. a Soil)once organiza na Ecole des nantes Etudes, uma se.gao

especial para o estudo das religi6es. Multiplicam-se revistas especializa-
das, bibliografias, dicion6.rios, enciclop6dias, congressos, simp6sios e se-
min6,rios. Os pesquisadores e eruditos dedicavam-se a realizar.tradug6es
dos antigos texton sagrados das mais diferentes religi6es, e sobretudo, o
orientalismo acabou por tornar-se uma area de estudo syria e importan
te, na qual.a filologia e a linguistics comparadas foram poderosas aliadas
dos estudos religiosos

Este movimento de estudiosos em torno da questao religiosa ngo ces-
sou de crescer. Emile Durkheim, Frazer, Levy-Bruhl, Weber, Frobenius,
Franz Boas, Malinowski, Levy-Strauss, Wundt, Freud, Jung, Dum6zil,
Van der Leeuw, Tylor, Rudolf Otto, Mircea Eliade, entre outros estudio-
sos de diferentes areas de conhecimento, passaram a demarcar variadas

perspectives e abordagens te6ricas para o estudo do pensamento religio-
so, pore'm sempre resgatando a imports.ncia do estudo das mitologias e
religi6es. Ver; Baal, J/Beek, W. Symbols of Communicaffon: Na /nfroduc
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1) A Sociedade Teos6fica(The TheosophicaZ Society)

Trata-se aqui de um dos maid significativos movimentos ocultis-
tas na tradigao do esotericismo ocidental. Pode ser considerado tamb6m

um exemplo da inBu6ncia dos estudos comparados de religiao sobre
certas premissas ocultistas da 6poca, desenvolvidas com o objetivo de
contrabalangar o cristianismo. Budismo, hinduismo, zoroastrismo,
gnosticismo, hermetismo, platonismo, pitagorismo, druidismo, soma-
ram-se is premissas ocultistas, compondo um movimento caracteristico
com cortes influ6ncias em vfrios grupos formados a parter dele, sobre-

tudo em importantes dissid6ncias, inclusive com uma visio kristi reno-
\ ada, com a Hermetic Order o/fhe Golden Z)awn de Wynn Wesfcoff, The
Her n\.eric Soviet de Anna Kingsford e Edward Mlaitln7\d".

Sociedade Teos6fica (ST) foi fundada em Nova lorque, em no-
vembro de 1875, Haze/za Pefropna BZapafs&y(HPB)(1831-1891). Aven-
tureira, contradit6ria, talentosa, este russa fugiu a todos padr6es reli-
giosos e sociais que a 6poca impunha &s mulheres, sobretudo de certas
categories maid elevadas da sociedade. Emancipou-se muito redo dos
pap6is de g6nero tradicionais e percorreu o mundo por lugares in6spi-
tos, num tempo que somente aventureiros arrdados desafiavam os li-
mites do mundo "civilizado" e confortgvel. No campo das id6ias filos6Hl-

co-religiosas, provocou esc6,ndalos ao repudiar o Cristianismo e divul-
gar ao mundo o conhecimento tradicional da India, numa 6poca em que
o neo-colonialismo submetia este continente a forte opressao e era con-

fforzto rice AnfrophoZogfcaZ Sftzdy o/' Religion, Ashen, Van Gorcun(2'ed.),
1985; Jackson, C. The OrfenfaZ ReZfgfo/zs and A/nerfca/z Thought; .ZVinefe.

enfh. Ce/ztu7y .ExpZo/-affons, London&Westport, Greenwood Press, 1981;
Sharpe, E. C0/7zparatfoe .ReZlgfon; A Hfsfo/y, La Salle, OpenCourt, 1986.
" Para este relat6rio, devido a grande quantidade de material de pesquisa
disponivel, servo estudados estes movimentos, sociedades e autores, por6m
a pesquisa future sobre documentagao ji. levantada dever6. continuar.
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siderado um mundi selvagem e primitivo onde pululavam as crendices
e superstig6es.

Fifa evidence seu grande envolvimento com algumas das maid in
fluentes sociedades secretas da 6poca, em particular a Franco Magona

Dizendo-se inspirada espiritualmente por mestres oriundos do
Extremo Oriente, sobretudo do Tibete e da India, .BZaoafsfy produziu
numerosas obras de revelagao de um "budismo esot6rico" atrav6s das

quaid langou as bases de uma peoria de evoluga.o espiritual indefinida
atrav6s da metempsicose e da iniciagao progressiva". Deste conjunto
te6rico resultou um movimento iniciftico e parareligioso influente em

ria

sua 6poca
Neste movimento, era necessfrio ler a obra completa de Blava-

tsky e tornar-se membro de um grupo teos6fico para ser, gradualmente,
iniciado nos mist6rios do Universo e da alma imortal transmigrante em
circulos encarnat6rios':. Os objetivos oficiais da Sociedade Teos6$ica

" V. Godwin. J. The TheosophfcaZ .EnZfghfnemenf, Albany, SUNY Press,
1994; Johnson, P. The A/asfers Repealed.' A/me. B/auafshy and the ]l/yth
of the Great White Z,cage, Albany, SUNY Press, 1994; Ellwood, R. "The
AmeHca TheosophicaZ Synthesis" in Ken'/Crow, OcczzZf in .America; .ZVew

.Hfsfo/ycaZ Perspecffues, Chicago, Univ. of Illinois Press, 1983.
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(ST) eram os seguintes: 1) Forman um nuclei de uma Fratemidade
Universal da Humanidade, sem distingao de raga, credo, cor, caste ou

sexy; 2) Encorajar o estudo comparado das religi6es, filosofia e ci6ncias;
3) Investigar as leis inexplicaveis da Natureza e os poderes latentes no
Homem

O signi6icado destes objetivos eram claros: o primeiro rdeitava os
limites impostor pdas concepg6es e sectarismos cristios tail homo espi-
ritualistas, ocultistas e teoso6istas os encaravam; o segundo e terceiro

objetivos estavam ligados e elam cruciais para a criagao da Fraterni-
dade Universal. Conforme foram sendo desenvolvidos teoricamente os

conceitos centrais do pensamento da ST nas obras de .BZauafsfy, "ci-
6ncia" signiHicava "ci6ncia oculta", filoso6ia era "occuZta phfZosophfa
As leis da natureza estavam em uma forma oculta ou psiquica forma
e o estudo das religi6es comparadas seriam a busca cientilflca da "tra-

digao primordial" muito pr6xima do modelo herm6tico de .phfZosophla
perenn,ts.

Fica evidence tamb6m que HPB e os seus seguidores neste mo-
vimento- com particular destaque para o Coronel .Hen/y OZcoff, influen-
te poll.tied e magom dos alton graus nos Estados Unidos- procuravam
alcangar objetivos maid amplos: - despertar a cultura anglo-americana
de sua visio dogmatica centrada no materialismo e cristianismo; - pre-
venir e evitar a conversio de hindus e budistas ao cristianismo, que se
auto intitulava a 6nica e verdadeira religiao; - ajudar a emancipagao da
India do sistema colonial ing16s, que os considerava bgrbaros e incivili-

zados; - lugar contra o materialismo e cientificislno pda explicagao das
desconhecidas leis do universo; - ajudar estudantes europeus e ameri-

canos a conhecer um aut6ntico caminho esot6rico de iniciagao ':.

V. Egmond, D. "Western .Esoteric Schools" in Gnosfs and .27ermetfcfszz
OP.cit. PP312-4.
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Na introdugao da The Secret Docfri?ze rlS882, HPB escreveu que o
ocidente estava em franco processo de atrofia de sua "alma" devido ao
crescimento do materialismo e da opressao exercida sobre o mundo ex-

tra-ocidental. Segundo subs palavras, somente o verdadeiro altruismo
desenvolvido pele crescimento espiritual aliviaria tal situagao. Sem
sombra de dx3vidas a ST tinha um programa politico. Basra acompa-

nhar alguns artigos que ela escreveu no jornal teos6fico !iQCifbl

$glgUIB$£$HE
perpetraMd by the poor, 'Lard the cdminat in jann

Seus ataques ao cristianismo elam, em parte, motivados pda
convicts.o de que as lgrqas oficiais nio maid seguiam os ensinamentos
de Jesus, mas haviam se transfonnado uma parte do sistema de poder

opressivo ocidental
'' ' Para HPB, a 6nica maneira de transformar o mundi e trabalhar

peso bem estar da Humanidade era conhecer a theosophfa perennts, a
forge intrinseca das grander religi6es. s6 este conhecimento permitlna
perceber o quanto as igrejas oficiais haviam deixado de ser espirituais.
Toda a sua volumosa obra e escritos esparsos, tentaram demonstrar a
unidade fundamental de sodas as religi6es, a validade de uma doutrina
secreta ''universal". Por6m, o simpler estudo de uma doutrina secreta
n3.o transformaria uma pessoa comum em um ser altruistico: era ne-

cessfrio uma escola esot6rica. Assim, HPB fundou uma sociedade semi
secreta dividida em tr6s seg6es com tr6s graus. Todos os candidatos a

ST comegavam pelo terceiro grau da terceira segao.

CoZZecfed Writings, 10:82
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Em puma, a ST transformou-se em uma escola esot6rica fechada

Para a admissio e passagem de graus, o teosofista deveria abandonar

qualquer forma de religia.o, estar livre de obrigag6es sociais, politicos e
familiares, aceitar dar a sua vida para defender a Humanidade e deus
Irmios Clompanheiros independente de raga, cor, crenga. Deveria re-
nunciar a bebidas alco61icas e estimulantes e adotar uma vida pasta

Todos os que entrassem na ST deveria manter absolute segredo daquilo
que Ices foi comunicado, mesmo apes ter abandonado a Sociedade '

Os membros subiam de grau(nave ao todd) ap6s a pratica cons-
tante de auto-aprimoramento. Evidentemente, na sociedade rec6m-

criada somente albums poucos estavam nos mats alton gratis : os funda
doles da ST e somente devido a des a ST era uma verdadeira escola
esot6rica

Without this sect n, composed solely of Orienta adopts, tile
ST, w/lose ram!#caffonsare beggfnf/zg to caper fhe/Eue cont!/lends
ofgtobe, would be nothing but a dead ctnd sterile b(d], Q corpse
uithout sou!. An,d yet ttK Ttwosophists who haoe admitted therein.
npoli to this tirrLe (1880) could be reckoned on tILe angers of one
rand. Admission is nat by ctshtng. As far the rest of ttw Theoso-
phists* \okh ttw exceptio of passwords and signs Clue changed at
auer) e2cpuLsta of a bad cbt\€i {blse brother ttwre are rio secrets to
pl'eserue atta n,othin to coll,coat. <...). Day card n,Lgbt, we work in
cor71mon for the spiHtual wgetwratiort of morally bltl iyahduds,
as Ioctl aaas for the eleuatioi\ of the fallen ncLtiolis."4

Os outros graus inferiores elam organizados para format grupos
de estudo e somente os membros que colocassem em prftica de vida as

teorias teos6ficas poderiam se aprimorar e galgar os graus superiores.

Etta foi uma tend6ncia gerd das organizag6es ocultistas dente pe-

rilodo e acabou sendo a causa de muita disc6rdia e dissensao, juntamente

11 . 1-376
' ll , 3-500
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com diverg6ncias de cargter doutrinfrio e conceitual, sobretudo no que
se revere ao peso conferido ao pensamento oriental e que acabaram por

dar origem a vgrios grupos, dais dos quaid estudaremos em seguida
Em termos te6ricos a grande contribuigao da ST e das obras de

HPB para a llist6ria do ocultismo consiste na assimilagao e difusio de
elementos das religi6es orientais e uma perspective de "religi6es com-

paradas" que marcarf o ocultismo ocidental.
Os primeiros envolvimentos de HPB com o espiritualismo foi

homo m6diun, por6m no decorrer do desenvolvimento de seu pensamen-
to teos6fico ela fez questao de demarcar o "verdadeiro ocultismo" do es-

piritualismo. Jamais negou que os fen6menos espiritualistas fossem
genuinos mas provinham nio de espiritos de morton e sim

de ceres as-

trais(asfraZ sheZZs) e elementais. HPB nio rejeitou o espiritualismo
mas o reinterpretou sob o ponte de vista do ocultismo proposto pda sua
teosofia

.m, loire told blu7Ltty that they were being bam booze,ed

HPB ng.o repudiou o espiritualismo mas o reinterpretou dentro
de uma perspective ocultista, in:Eluenciada pelo reuft;aZ das

"ci6ncias

ocultas" combinadas com algumas das maid conhecidas teorias da ren

gino, tudo into de uma forma bastante anti-cristi. Apresentou o ocul-
tismo homo uma forma de magzla natzzraZis, interpretada homo ci6ncia

jetivo central delta pesquisa
Godwin. Op;cit. P.282
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um profundo conhecimento da forges ocultas da natureza e das leis que
governavam o mundi invisfvel:

Nothing carl be more easily wcounfed for than the highest
possibtities of m ic. By the radiant tight of ttw universal mage
;k ocecLn, whose etecthc toaues bind the cosmo together", a,n,d in,
:heir ceaseless motion pe irate eden ata«I and «wlecuk of th
)oudkss creation, the dbciples of mesmerism howbeit insuffhi
zn,t ttwir octrious exi)brim,Cuts - in,tuUioTwity perceive ttw alphct
ITtli 077iega of the great mysteO. Alonte, the study of this agellt,
Erich is the divi?le breath, carl unlock the secrets of psychology
lnd physiology, ofcosmic ctnd spiritunll)}wTlomena.

O fluids mesm6rico, o mediador plastico de .Leon, forum transfor.
mados por HPB em "sopro divino" e, segundo propunha, poderia ser
estudado de maneira cientifica

A obra de HPB tamb6m pode ser analisada em diversas rages.
Em Isis ZI/noefZed, houve um forte acento em hermetismo. A partir da
The Secret .Z)ocfrfne acentuou a 6nfase no orientalismo. Na verdade.
apesar de afirmar constantemente o contra,rio, as ra(zes da moderna
teosofia estavam profundamente fincadas na tradigao ocultista ociden-

tal. Ela estava profundamente envolvida tanto com o espiritualismo,
diferentes sociedades secretas formadas no esotericismo do s6culo
XVllle com a Franco blagonaria. At6 a publicagao de /sis t/nuefZed
(1877), prevalecia, na ST, uma atmosfera "egipcia" e nio hindu. Nas
bases da fundagao da ST, em 1875, a maior parte das refer6ncias eram

ao neo-platonismo, cabalismo e hermetismo, bem homo espiritualismo,
mesmerismo e luzes ancestrais. Pele menos at6 1878, os fen6menos

medillnicos elam mats importantes na ST do que religi6es orientais'o.

Balvatsky, /sis ZI/nt;effed, op.cit. p. 282. Ver tb. Bevir, Incl. " Tbe West

:gf mT'xm $E'k:=fi"%.fzf;"w:k.g.I ' ngl
Jackson. op cff. P.161.
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Evidentemente a 6nfase no orientalismo cresceu apes a viagem

de IEIPIB a India, em 1878, por6m a fumio feita da "sabedoria oriental"
com o ocultismo ocidental revelou uma profunda criatividade e capaci-

dade de assimilagao resultarando num sistema te6sofico de grande in-
flu6ncia na sua 6poca. O orientalismo foi interpretado com um sentido
esot6rico, homo uma forma de esotericismo.

Ao adaptar as concepg6es orientais tail como a exist6ncia de
mahafmas (mestres) iluminados, das almas como centelhas do Absoluto

Divine, o karma e a reencarnagao, caracterilsticos do hinduismo e Bu-
dismo, HPB deu a estes concertos novas interpretag6es, profundamente

influenciadas pele pensamento rational e cientifico do s6culo XIX, em
especialo evolucionismo, coma tamb6m por ParaceZso, .4gr@pa ou Levi
Um exemplo foia nowa.o de karma como uma esp6cie de lei natural da
evolugao, tal como os esp:iritas nlzeram:

O evolucionismo em suns diferentes vertentes no s6culo XIX (bi-

o16gico, social, filos6fico, hist6rico e religioso) foi fundamental para a
s:intese teos6fica de HPB. A fungi.o progressive da evolugao era a gran-
de Lei da Natureza:

Nature Rust always progress, and each fresh attempt is more
szzccesfuZ than fhe prepfoz&s one'~'

Desde que tudo, visivel ou invisivel, era considerado parte do
Universo e sujeito as sua leis, a peoria da evolugao surgiu com um dos
fundamentos do pensamento de HPB, fosse relativa ao mundo 6sico ou

espiritual. Explicou o desenvolvimento do planets e do Cosmo, da his-
t6ria da Humanidade e da consci6ncia religiosa, o aperfeigoamento da

alma antes do nascimento e depois da morte, entre vfrias encarnag6es.

Tudo into era adaptado por HPB, a nogao ocidental de progresso espiri-

" Silva. E. O .EspfrituaZfsmo, op.cft. p.21.
': Blavatsky, CoZZecfed Wr£f£7zgs, vo14, p. 572
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dual. Seu sistema de crengas era uma versio ocultista do evolucionismo

roma.ntico do comego ao fim e o conceito de karma foi adotado porque

adaptava este evolucionismo com peoria cientifica de causalidade.
Da mesma maneira, suns contradit6rias definig6es de reencarna-

gg.o podem ser percebidas da mesma maneira. Considerando sua gran-
de familiaridade com a literatura esot6rica, com os movimentos ocultis-

tas, HPB certamente conhecia a tradigao ocidental da metempsicose

ascendente e nio precisou it ao Oriente para aprender isto. Na sua
doutrina expos o conceito de reencarnagao ligado ao progresso pda
educagao e exclusfo da reencarnagao em animais.

Assim, poderiamos sugerir que a passagem do pensamento de
teos6fico de HPB do hermetismo, ocultismo para o orientalismo foi mui-

to mais aparente do que poderiam supor os pr6prios te6sofos. Sua sin-
tese teos6fica foi constituida por tr6s componentes bgsicos: a tradigao

esot6rica em gerd e a ocultista em particular; a ci6ncia do s6culo XIX e
os estudos comparados de religiao, as mitogra6ias. Foi sob este ponte de
vista que as religi6es orientais foram interpretadas.

A abordagem teos66ica foi ec16tica: selecionou e analisou de uma
maneira muito particular, conceitos budistas e hinduistas de forma que

pudessem ser adaptados e assimilados pda cultura ocidental. Por
exemplo, a nogao de /karma foi uma solugao providential para os pro-
blemas relativos aos conceitos ocidentais de evolugao moral e espiritual.

Oferecia uma alternativa aos limited estreitos da salvagao arista, a dou-

trina da predestinagao ou ao julgamento final e se encaixava no evolu-
cionismo. E interessante perceber que asta tamb6m foia adaptagao e

interpretagao de AZZan .ZGardec e deus seguidores, marco do espiritismo
frances e brasileiro ':

11 p. 28. No espiH.pismo de Kardec estio presented doin aspectos que
nio aparecem na doutrina teos6fica: o espiritualismo popular e a 6nfase
no cristianismo
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Delta maneira, a teosofia de HPB e da ST, embora tenhaln estimu-
lado o interesse pdas religi6es orientais, pertence ao esotericismo oci-
dental. tends, inclusive, contribuido para diftmdir o ocultismo, sobretudo
nas obras do sucessores de HPB, Annie Besant e Charles Leadbeafer.''

O movimento teve 6xito nos EUA e Europa. No Brasil subs in-
flu6ncias ji. se faziam sentir no final do s6culo XIX e, principalmente
nos inicios do XX, atrav6s do Circulo Esot6rico da Comunh5.o do Pen-
samento (CECP). Em 1907, o CIECP, atrav6s de sua editora O Pensa-
mento. iniciou intense atividade de tradugao e divulgagao de obras
ocultistas, esotericistas clfssicas e dos representantes da teosofia, so-
bretudo HPB, Besanf e .Leadebeater. Em 1925, aconteceu em SP o pri-
meiro encontro da ST no Brasil

A expansao do movimento teos6fico criou uma s6rie de diverg6n-

sua institucionalizagao e estrutura de liderangas. Em alguns memen-

tos, suns proposig6es colidiram com mentalidades religiosas cristis e
com o proprio movimento espirita e espiritualista, competidores num
mesmo campo de atuagao.

2) A Sociedade Herm6tica de Anna IKingsford e Edward
Maitland

Em 1883, dois importantes membros da Lola da ST em Londres

abandonat'am a organizagao: Anna KfngsHord rAK) (1846-1888) e
Edgar(i ]4affZand(Eb1)(1840-1898). A trajet6ria destes personagens

este. ligada a criagao de uma teologia feminina do Espirito Santo e a
fundaQao de uma associagao particular, a $gcisdada !!elm6dga(SH),

Um estudo aprofundado da volumosa e intrigante obras deltas dual
personagens poder6. ser alvo de futures pesquisas
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em 9 de maio de 1884. Evidentemente, havia um grupo insatisfeito com

os rumor do movimento teos6fico, sobretudo o enfoque nas tradig6es
orientals. Desqjavam estudar com maid profundidade a cabala herm6ti-

ca e a alquimia. Em 1883, Dr A/zna Kings#ord, presidente da Loja lon-
drina, publicou um panfleto intitulado A Z;after adressed to fhe He/bows

of the London Lodge of the Theosophica! Society, by the presidents clad
pico presidenfe o/' fhe Lodge olde propunham a criagao de dual seg6es
da Loja londrina, uma formada pelts membros que desQjassem seguir
os ensinamentos dos ]Uahaf/nas tibetanos reconhecidos como Mestres.

e outra formada pelos que desejassem adotar uma base maid ampla e
extender suns pesquisas em outras direg6es, principalmente o cristia-
nismo esot6rico e a teosofia ocidental

HPB aceitou a proposta e foi criada uma Loja Herm6tica, que
logo se tornou uma organizagao independente, a Sociedad;Q.HQrw6ti£4

(SH), sob a lideranga de Arena KlngsHords'. Os objetivos centrais propos'

tos pda SH e presente nas obras de AK e EM elam a restauragao do
verdadeiro, esot6rico e espiritual Cristianismo, da filosofia ou teosofia

ocidental pda reinterpretagao da religiao kristi. Etta concepgao apoia-
va-se na antigtiidade dos conhecimentos teas(56icos ocidentais, que nfo
podiam ser confundidos com a moderna organizagao da ST. Segundo a
AK, o tema era fundamental para a compreensao da cultura espiritual
do ocidente cristg.o

" Utilizaremos as seguintes obras de A Kingsford e E. Maitland: T%e .Per
kct V?ay(!882); The Credo of Christendom and other adresses and essays
OIL EsoteHc Ch st unity(1884); The Virgin of the NVortd of Hermes Mer-
czzriz.cs Trfsmegfsfus r.2885), reimpress6es facsimilares de Kessinger Publ,
1989. Os dados biograficos forum extraidos de Shirley, R. Anna
KfgsHord&Zdward ]WaftZand, Essex, reimp.de Mandrake Press, 1993 e de
N[ait[and, E. The ZtHe of Anrza ]G/zgsHord(1896), reimp. de Kessinger
Publ., 1989
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I'twosoph8 - both the term, keel.f cold the systan property so
called - }w. subsi.steal ilt the Church. form, the beginlting; CL?td

mint I bade don,e is to restore alta deue]op it - not as Latet] 'col-n,e
ooer to Europe', but as hddbbV St. Paul, b) St. Dionasius 'Ttw Ae
ropagne', bbT ttw schol,antics, and by ttw host of Christictn,ity mOsti
cal phUosophers, to whom atolte it is due thcLt Christictntty is n,ow
In an degree a spiritual religion, IrLstead af hating degemrated
Into Q mere fetish-worship. ! DroPouT\d na 'ntoderrt theosophy
wjtich i,s n,ot also 'olden mysticism,

Em 1884, apareceu um prospecto contendo os objetivos da Slfl.
Segundo o texto a designagao da SH fora escolhida em fungao de uma
antiga e universal tradigao ocidental de considerar HERMES como o

supremo iniciador do Sagrados Mist6rios da exist6ncia, o conhecedor
absoluto das coisas espirituais e ocultas. Os objetivos da SH eram cien-

til$icos. intelectuais, morais e religiosos; garantia aos membros total li-

berdade de opiniao, agro e expressao; incentivavam a publicagao de li-
teratura herm6tica tanto antiga homo contemporanea. No aspecto te6-
rico e conceitual deixava claro deus objetivos e influ6ncias:

lts chtefalm is lo promote the comparative stud) of the philo
hfcaZ arid reZfglotzs ystems orfhe east anc! !oesl; especfaZZy fhe

Greet ]l/ysterEes and t;ie Hermaflc Grtosis, a/zd its allied schools,
ttw Kabatistic, lbtha brean, Platonic and Alexandrian these

bei/zg !ncZusipe of Ch?lsfian£f?, wil/I a Diem [o fhe elEzcidaffo/z o/
trek esoteric and real doctrim, and the adaptatio oats e;cpression

to modern requirements.
The nowZedges acquires fiZZ be apZied,/irsl, to fhe frzferprefa-

Cio?z and harmonisafiorz tf fhe pariahs existing systems o/' fhoughf
and Haiti, and the proulslon thereby !f na ZlrfCQa & among aZf
(hurctws and communion; and sec07\My to the prolmtion ofper-
soltal psychic an,d spirku.al deudopment."'"

Rlaitland, E, Lt$e ofA.I(. OP.cit. vol ii, P. 257
The Credo of Christendom, op.cit. P.25
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A SH embora promovesse o estudo de ci6ncias secretas nio pre-
tendia se tornar uma sociedade secreta, nem estabelecer juramentos de
si16ncio, senhas ou sinais. Como uma sociedade Cat61ica e cristg., uma

escola de pensamento antiga historicamente mas nova para sua 6poca,
ngo tinha nenhuma forma de selegao ou exclusio. As pessoas que a fre-

qtientariam eram estudantes e nio iniciados
Hermetismo e Cristianismo em associag5.o elam a base doutrinf-

ria de AK. O grande caminho do aprimoramento espiritual estaria no
estudo e compreensao dos grander milsticos de today as 6pocas, nos en-
sinamentos das escolas plat6nicas e pitag6ricas, no sistema do gnosti-
cismo alexandrino, nas LQjas de filoso6la semi-oriental do Egito e da
Asia menor e nos primeiros s6culos do cristianismo. O caminho da re-
generagao e iluminagao passava tamb6m por S. Bernardo, S. Tomas,
Mleister Echha:rt, Ruysbroeck .

Apontava a via milstica e nio a oculta para os que desqjavam o
poder da vida espiritual: a via mistica ng.o era oposta a. oculta, mas a
transcendia pois o seu triunfo espiritual, a iluminag5.o, solug6es, reali-

zag6es, convers6es e transmutag6es obtidas pda comunhgo com Deus
elam absolutas. Para ser ocultista bastava conhecer o homem; para ser
mi.stico era necessgrio conhecer Cristo; somente no cristianismo ociden-
tal os Verdadeiros Mist6rios da F6 de Crisco tinham reconhecimento e

formulagao. O verdadeiro misticismo nAo serra afetado pda pda critica
hist6rica ou cientffica nem pdas diverg6ncias dogmaticas das conven-
g6es ortodoxas. No Misticismo verdadeiro e Crist5.o as doutrinas eram
imutgveis e essenciais para interpretar a hist6ria espiritual do homem

e constituiriam um testemunho da beleza da vida religiosa.
Segundo propunha AK, o caminho mistico era construido sobre

rochas que jamais sacudiriam ou desmanchariam. Tamb6m nio have-
ria contradigao entre Revelagao, de6.nida como o "Supremo Sentido", e

a Razio conduzida pda intuigao e inspiragao. A Intuigg.o era uma for-
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ma feminina da mente e representava a alma, sendo chamada mfsti-
camente de "A Mulder"

Seus objetivos eram reformer o sistema crist&o e friar uma lgreja
Esot6rica. As chamadas para as primeiras reunites da SIH deixavam

claro que os objetivos eram abordar o Credo Cristio em deus sentidos
ocultos e esot6ricos, suns relag6es com a natureza da exist6ncia e cor-

respod6ncias com os blist6rios da AntigUidade, conhecimentos estes
que haviam fido preservados e transmitidos por Saint .ZI/a#fn, .Bdehme,
Stoedenborg, Etiphcts Levi.

Sem sombra de davida, AK trilhava a tradigao esot6rica e ocultis-

ta de sua 6poca. Seria possjvel argumentar que a negagao da influ6ncia
oriental confirmava sua posigao hist6rica diante delta tradigao cultu-

ral, acentuando a importancia hist6rica que tail movimentos represen'
tavam:

Fo the pht[osaphica[ students of humanity the most UEnift-
CLnd important feature of the present is, unquestionably, tM

reuiual of Occult Science and Mystical, or Esoteric PhtLasophy.
.) for the moment chosen ha.s been one wherein Ehe human

mitzi. as represented by the recognised intellect of the age, had be-
come, to ctllctpearence, {neuocabLy set in ttl,e opposite direction -
that ofma teinltsm.

PH:: ;l:l for the 'W.,/d .f -m.s (..), .p''it. pp i"-
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Recuperava uma abordagem esot6rica e ocultista na interpreta-
gao dos silnbolos do Velho e Novo Testaments, da alquimia e dos ensi-
namentos herm6ticos. Por exemplo, numa palestra proferida por Al<1,

em 18 de setembro de 1884, o Lena foi "T%e iWysferfes ortho ]Grzgdom of

fhe Seven Spheres" durante o qual "setting Bode the corresporz(!ence between

ttw seven $rtal clauses of the Creed atta the Seven Spihts of God, ard con-
sequelttty the neue?L pta?Lets an,d their Gods'ss .

A associagao era feita entre as fuses do Credo cristio e uma in-
terpretaga.o herm6tica do texto sagrado:

I Bel,neue in ttw Holy Ghost, (whose seven spires are as tlw
ieuelt rays ofttght);- ar 6nh re\a hab The Nang or the Sun af the
bt.crocosm, the Splat of Wisdom, the ray of lohose awed, Ptmibos,
Ls the red af tnnerlnost suture.

* in the holy cathatic church (or king(iom of aden without
ma/z) or(interpretagao) Hermes, or refer, fhe Spirit o/' Urzders
Landis\g, and rock whereolt the true Chu,rch is built, t w Guards,}t
c nd interpreter of the Holy Mysteries.""

Uma caracteristica importante da proposta de AK era a questao
do hermetismo. O hermetismo seria um m6todo que conduziria a per-
feigao nos pianos, fTsico, intelectual, moral e espiritual, atrav6s da puri-
ficagao, tornando-se pura consci6ncia, perfeita percepgao de Deus come

apareciam nos Evangelhos. Este era o caminho da magia herm6tica, do
mage:

I'he fuLLy initiated Hennettst is a malian, or man of power,
ctltd ccl?L work wtwt to the world seem mira,cl,es, a,n,d those on, ai,I,
ptantes physics!, Lute textual, Tnoral atta spiritual - by force on
lts own wUt. ]3ut his on y secret ofpower is panty, as hi.s only "w-
;iue i$ lode. Far the power of which }w operates is spirit, and spirit

" Like o/'M, OP.cit. P. 213
" (:redo of Christendom, op. Cit. P. 41
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i,s the keen a)td in,lgbt in proportion as k is pure. Absolute pure
spirit is G-OD. bile?tce the ?niracl,es of cl m,agictlt, as distill.guished.
Pom fhe maglcfari, are reaZZy worked by GOZ) the GOD !n and o/'
th,e mn,n,.

Durante as palestras os temas elam variados mas giravam em
torno da tend6ncia demarcada de construir um conhecimento e uma
lgreJa Cristi esot6rica e mistica. Assuntos this homo "simbologia do
Genesis e do Velho Testaments", "intengao e m6todo dos Evangelhos",
'a comunh5.o dos Santos", Alta Alquimia", "natureza e constiuigao do

Ego", "Nova lluminagg.o", compuseram os ciclos de palestras semanais
da SH nos sa16es da Rowan .Asiatic Society nos ano de 1884-7.

Com relagao a reencarnagao e forma, AK considerava que o
karma era uma aplicagao oculta da doutrina da conservagao da energia
e significava heranga espiritual, continuidade da exist6ncia. Era um
elemento transcendental e, embora fosse muito desenvolvida nos sis-
tema filos6fico-religiosos orientais, estava presente tamb6m entre os

gegos, hebreus e no cristianismo. Atrav6s deli podiam ser explicadas as
desigualdades e incongru6ncias da vida e a Justiga Divina. Sob este
ponto de vista, a vida adquiria um sentido maier, incompativel com a
id6ia de uma exist6ncia mica. A doutrina do karma era budista e n5.o

precisou ser reiterada no Cristianismo pois aquele que "estava em Cris-
to" alcangara a libertagao e o .Karma deixara de existir, cessando os ci-
clos de vida e morte.

O centro de sua teologia era .Kbr6 .Kbsmou, a "Virgem C6smica",

uma revelagg.o da identidade da antiga religiao de sabedoria da anti-
gtiidade com o Credo da Cristandade Cat61ica. .Kara era o nome pele
qual nos blist6rios Eleusianos, Persd#one, dama e filha, era saudada.
.Z(brd simbolizaria a alma personificada, puja descida ou queda das esfe-

ras celestes para o plano terreno fazio parte da parabola herm6tica.

The Virgin of r...J, OP.cit. P.xv
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No comego de 1887, a sa6de de AIK comegou a declinar s6riamen-
te e at6 sua morse, em 22 de fevereiro de 1888, ela nio participou da

Sl{, conduzida por EM.
A SH nio sobreviveu a sua morte mas os anon de seu funciona-

mento e a obra de AK tiveram uma forte influ6ncia nos movimentos

esot6ricos, ocultista e mesmo na teosofia. A recuperagao de uma idade
de ouro do misticismo crist5.o, de uma arcaica lgrqja filos66lca em cone-

xgo com alquimia, cabala e hermetismo, foram particularmente impor-
tantes e influenciaram tanto o espiritualismo com a teoso6ia. Apes a
morse de AK, EA{ disse

Ttw most recognlse€i sources of inforllwtion on such objects
(AK tewhin,gs), m3ct to the able and th,e Church, Clue those called
Spb'Uuatism' a7\d, 'Ttwosophu' ''::

A teologia de AK chama a atengao no que se revere ao ideal femi-
nino de divindade. A imagem de Deus, de Hermes, de .ZGo/d .Kbsmou, sio
refer6ncias a feminino e masculino como print:ipio divine, sumarizados
em sin6nimos de Mente, Espirito, Alma, Principio, Vida, Verdade e
Amor. Reagia contra a doutrina da Queda coho responsabilidade da
mulder. Ao contrario, Sophia, era o principio condutor da integragao e
reintegragao do Espirito-Materia-Espirito.

O Homem era naturalmente bom, rejeitando a traditional id6ia
cristf de pecado original e o papel do movimento hermetista era a ver-

': Op.cit p.53. Ao lada deltas id6ias, AK e ERI divulgaram o vegetaria-
nismo, assim com a ST tamb6m fazio e, no faso de AK, foi uma das pio-
neiras no combate a vivissecgao, aos experimentos com animais tendo
criticado os cientistas da 6poca, em especial Pasteur. Ver. Kingsford, A
Viotationtsm, or SorceU tn Science; Animals and Their Souls in Credo Of
Christendom, op.cit pp. 157-169 e 236-242; AK e EM, Adresses and .Es
says on Vegefarfanfsm, publicado em 1912 e com reedigao da Mandrake
Press em 1993
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dadeira natureza da realidade espiritual, encorajando a harmonia indi-
vidual com a ordem divine, independente de sexy. O divino nio era des-
crito em termos de homem-mulher e sim como impessoal, comportando

manifestag6es de natureza maltipla, inclusive em 6lguras sexualizadas.
Evidentemente, esta teologla apoiava a sua incontestgvel lideranga re-

ligiosa na SH ao a6irmar os aspectos femininos da manifestagao divina
e ao rejeitar as tradicionais doutrinas de pecado e diabo'

3) William Wynn Westcott e a A:urora Dourada

Um outro nome importance que deve ser destacado 6 o de WIZZfan

WJrzn Westcott(1848-1925). blaQon desde 1871, em 1879 havia comega-

do a interessar-se pelts temps ocultos e esot6ricos, sobretudo cabala,
alquimia, rosacrucianismo e hermetismo. Em 1880, tornou-se membro
de uma sociedade mag6nica esot6rica de Mestres chamada Socfefczs .Ro-
sicruciana in AngZfa (SRIA) dedicada aos estudo do rosacrucianismo,
cabala, heimetismo e temas ligados is ci6ncias ocultas em voga". Atra-
v6s da ST e da SH, conheceu HPB e AK e fez palestras na SH sobre as-

suntos ligados ao cabalismo e hermetismo.
Apes a norte de AK e o Hlm da SH, Wesfcoft e albums outros

membros da extinta sociedade fundaram a Ordem Herm6tica da Auro-

Ver B dude. A." The Petits ofP ssi ity: Women's Leadership in Sptritu-
aZfsm and Christian Science"; Ellwood/V\'essinger, "The Feminism of
't.rnfuersaZ .Brotherhood ': Women in TheosophfcaZ .ZWouemenf "; Mel
ton,J.Gordon, "Emma Curtis Hophfns.' A Feminist a/' the ]880's and il/o
finer or ]Vew Thought'l in Wessinger, C. (org). IVonten's Leadership f/z
]b/arginaZ .Religions: .ExpZoraffo/zs Outside fhe ]l/afrzsfream, op.cit. pp.55

Norman, G. "WiZZfarz ]Vynn Westcott. A ]l/emofr, frz Q.X. of fhe metropo '
Zftan Sfzzdy Group'l ARIA, n ' 14, set. 1925, p.2, in Gilbert. R.A, The GoZ
den .paton Compo/zion, London, Aquarian Press, 1983, p.23

101
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ra Dourada(The Hernzet£c Order of the Golden Z)awnJ, com os mesmos

objetivos da ARIA por6m com uma diferenga fundamental: estabelecer
uma sociedade que admitisse homens e mulheres, ao contrgrio das or-
dens mag6nicas tradicionais:

As Freemusons they recognized the value of {he form of the
=)litigation tibet bohn,d }n,embers to secrecy coltcerlting ceNain tea
fillings atta to 'promise Heuer tid bulge certain signs aT\d pas
stoords use(L by the members of the Society for mutual recognit n
As Rosfcrucians they recog/zfzed fhe uaZue of szfperhuman hidden
MlcLsters, whose e3cisten,ce - real or imctgill,aT] - coal,d be extremct-
nw! useNI to the leaders ofau Order, iohether 07w chose to call
them maltatmas or Secret Chiefs. As men they recogTtized that tile
time wus ripe for something mare splendid ttmn Theosophy"'.

O plano para criagao de uma sociedade herm6tica jf estava
sendo discutido album tempo antes. Segundo o proprio Wesfcof tudo
comegou quando recebeu um documents cifrado do Dr. A.F.A }yoodHord,
famoso autos de livros mag6nicos do s6culo XIX. Este manuscrito cifra-
do consistia em cinqaenta folhas contendo cinco rituais de iniciagao a
algumas "leituras de sabedoria". Depois de adaptag6es, o conte6do den-
te material transformou-se no cerimonial da Golden Dawn (GD)".

A maioria dos membros do n6cleo original da GD vinham da ST
de Londres, num movimento semelhante ao que jf havia acontecido

com A.Kingsford. Eram Samuel .L .ZWac Gregor ]Wafhers e .Dr. WIZZfan

.R. Woodman, masons da SR]A e tamb6m membros da Segao Esot6rica
da ST, sob a lideranga de Westcott. Em 1891, Westcott falou sobre o epi-
s6dio

" Gilbert, R. op.cit. p.6
Ver Regardie, 1. T/ze Goode/z .Z.)awn, NY, Mandrake Press, 1988; Tor-

rent. R.G. The Secret Rffz&aZs of the Goode?z Damn, NY, St Paul, 1972
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111: 1:: SEl;=Xg=:k
to be a bond o/' union and peace between fhe fwo socieffes and fhe
GRIN.

Na GD encontramos um amalgama de "tradig6es egipcias", as-

trologia, tarot, Geomancia, cabalismo, um sistema de pensamento de
natureza herm6tica da relagao macrocosmo-microcosmo relacionada ao

organismo humano psiquico-fisico. Atrav6s da compreensao dente sis-
tema, o Adepto da GD tornava-se capaz de explorar as vgrias dimen-
s6es do plano astral bem homo mudar sua estrutura interna, sends um
mediador das influ6ncias divinas sobre o Cosmo. A estrutura ritual e
inicigtica era similar a da SRIA e a da pr6pria Magonaria

Sem sombre de d6vidas, uma das maid importantes influ6ncias

sabre este nlovimento ocultista em gerale a GD em particular foi Wes-
tcott e sua obra intelectual como um prolifico escritor dos temas clfssi-
cos das Ci6ncias Ocultas delta 6poca: cabala, alquimia, hermetismo,
cristianismo renovado, rosacrucianismo, magia, "antigas sabedorias",

religi6es orientais, tradug6es e organizag6es de c16ssicos alquimistas e
cabalistas, artigos eruditos para jornais mag6nicos". Apes 1900, afas-
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dado da GD, continuou atuando na ARIA, onde era hlago Supreme es-
critor incansfvel dos temas afins ao renascimento ocultista do s6culo
XIX e inicios do XX.

Um dos assuntos recorrentes era a hist6ria da misteriosa e secre-

ta Ordem Rosa Cruz. Reafirmando a exist6ncia hist6rica de Chrfst&n

.Rosen/?reuz, sfbio fundador da Ordem que aprendera com sfbios 6.ro-
bes, herdeiros da cultura de Alexandria, os segredos das doutrinas eso-
t6ricas da religiao, 6ilosofia e ci6ncia oculta, ligava o reaparecimento do
rosacrucianismo ao .2;'ama F'rafernffas em 1614, conectado. em linha

direta com ao magos caldeus, sacerdotes egipcios, os neo-platonistas da

antigaidade, os hermetistas de Alexandria, os judeus e cristios cabalis-
tas homo Pico deZZa MzlrandoZa e .Raymond f,fiZZy. A Ordem Rosa Cruz

moderna da qual ele mesmo fazia parte seria, portanto, herdeira delta
trading,o:

'The Star ofRosfcrucfarzfsm is now o/zce more in fhe ascendant
ctltd ou,r Society has stade rapid stH,des in, the past tem years, it i$
curizlos to rzofe that wipes of fnferesf in occtiZf a/zd mystical sz&b

sects, seems to sweep auer a nation at {nteruals; periods afRosicru
liar eiaightTlement alternate with otter periods of mated«hListc
doom,atism. (...).

The Rosacrucian Soc eties ofArt.Elia, Scoticl and Butted States,
lithe Mlasonic bodies, are by no means he only descendants of the
)rigi7mt Cotlegium for {n German) cb71{iAustrla ttwre are other

Usamos tamb6m The .Rosacrucfans; Past and Prose/zf. a1 .27ome and
Abroad e .ZVu/fibers; 7'heir OccuZf Pozoer and ]Wystlc Virtues em reedig6es
da Kessinger Pub[., MT, 1998 e The .21/aglcaZ ]Uason, NY, Aquarian Bo-
oks, 1983, que 6 uma colegao de artigos publicados em diferentes lugares
(jornais mag6nicos, da ST, da GD, da ARIA, entre 1891e 1918. Entre os
titulos de Westcott que aparecem nas obras, destaque-se o de Supreme
hlagus of the Rosacrucian Society, blaster of the quatuor Coronati Lodge
(estritamente mag6nica e existente ainda hoje, com ramificagao inclusive
no Brasil)
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Eosacrucfan CoZZeges of more direct descerzf fharz oar ow/z, Which
.,,e «,ot bette.ed by anN of bmi,tatio«,s which Free''',aso,.,o }t.[ls i,?"
posed upon us, atta some af these, although not composed of manu
m.embers. iltctude stu,dents who understand ]ncLn) curious phelto-
}n,en,a, which. cITe Zetators h,aue }tot studied.''''

Os principios da ordem Rosa Cruz vinham de tempos antigos e
elam um tributo a. compaixao e bondade do sgbio e misericordioso Deus

atrav6s do qual se chegava ao conhecimento perfeito de Jesus e da Na-
tureza. Deus criou homens capazes de lever as Artes Ocultas a perfei-

ga.o, compreendendo a verdadeira nobreza, por este Fazio o ser humano
era chamado de microcosmo -- a ilimitada capacidade de aperfeigoa-

mento humano -- e o reflexo do macrocosmo, o Universo Divino da Ma-

nifestag5.o.
A Natureza era Trina para o homem comum, septen6.na para o

ocultista e somente o hermetista conhecia a D6cada. A natureza era
visivel e invis:ivel, interna e extema, existindo homo forma e sombre em

judo que se v6 ou conhece. Por Eras das formal astrais e das imagens
materiais jazia o Esp(Tito velado, a Energia do Alto, do Exaltado, da
Divina Ess6ncia

" The .Rosacrucfa/zs: Past a/zd Present, op.cit. p.3. Em um texts de 1898

publicado na Theosophica/ Sf/tirzgs (Gi]bert, The ]WagicaZ ]l/asda, p 23),
Westcott afirmou que a ARIA era uma corporagao mag6nica, formada por
n'cinco-masons eu se reuniam para estudar os antigo movimento rosacruz
e as origens da Franco Magonaria. Westcott tomava muito cuidado em
nio admitir publicamente seu envolvimento com ci6ncias ocultas e magi-
cal. Como Diretor do Corps M6dico-Legal da Coroa Inglesa, qualquer
den6ncia neste sentido poderia comprometer sua carreira e poslgao pro '
H.ssional. V. CoZZecfanea .27ermetfca, Bibliographical references. Em vfri
os de deus trabalhos reafirma a identificagao entre magonana e rosacru-
zes sobretudo na obrigagao de fraternidade e benevo16ncia e de procurar
os segredos escondidos na natureza e ci6ncia.
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Para Westcott. Alta Mlagia era a Sabedoria Espiritual, o conheci-
mento das leis da Natureza que estavam ao dispor dos homens com for-
ge de vontade, compo vigoroso, pureza de mente e espiritualidade. A
Alta Magia Rosacruz era a o conhecimento e a percepgao dos reflexos
irradiados pele Espirito e s6 podiam ser percebidos atrav6s da concen
tragao da vontade, da purificagao do compo e da mente, quando o espiri-
to individual tornava-se uno com o Espirito Universal Onisciente.

O Adepto poderia usar as forges naturais a vontade porque co-
nhecia seu funcionamento e ding.mica de regulagao do Universo, movi-

do por uma Unica Energia Vital controladora da vida nas suns diferen-
tes formal Hsicas, emocionais e astrais, nas coisas visiveis e invisiveis.

Este energia estava na Trindade Imortal que animava dada ego ou cen-
telha da Chama Divina de Deus, pairando arima de qualquer estrutura
do Mundo das Formal

O caminho do ocultismo era repleto de perigos: avangar nests

trilha significava provocar uma legiao de poderes do Mal, dos habitan-
tes do Limiar, dos Elementais, dos Elementares, os inv61ucros dos Es-

pectros Astrais liberados pda monte corporal. Estes poderes is vezes
colocavam em perigo a Mente, o Ouvido, o Olho, no moments de romper
o v6u da ilusio chamado de "mundo material".

A .Alta Magia Rosacruz era o conhecimento e a percepgg.o dos re-
flexos irradiados pelo Espirito, s6 podendo ser percebido atrav6s da
concentragao da vontade, da puri$icagao do corps e da mente, quando o
espirito individual se unificava com o Espfrito Universal Onisciente .

Para Westcott, a verdade dos ensinamentos ocultos de today as

religi6es podia ser provado pelts estudo de religiao, sobretudo os clfssi-
cos gregos e romanos, egipcios. Havia ampla evid6ncia hist6rica da
exist6ncia de doutrinas esot6ricas e secretas, praticadas em isolamento,
atrav6s de rituais simb61icos guardados por compromissos s6rios e sa-

grados em today as 6pocas.
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Com relaQg.o ao conceito de reencarnagao, Westcott adotava a tra-
digao herm6tica da imortalidade da alma, do destino da alma de acordo
com os movimentos da energia vital. A questao central era a invulnera-
bilidade da alma e o objetivo principala libertagao e iluminagao tal
homo aparecia no texto traduzido por ele do Somnfztm Sc pfonfs: The
Vision ofScipio considered as Q fragment of the M)stat«ies'' .

Admitia que um cristio de concepg6es ortodoxas pudesse encon-

trar repouso eterno apes uma 6nica vida, pois se coda um acreditasse
na bondade divine e alcangasse, por derradeiro esforgo, a Luz em seu
interior, a Paz Eterna seria alcangada. Contudo, into nio impedia lukas
futures atrav6s de outras vidal, pda progressao Divina como possibili-

dade no tempo e espago pda aquisigao de poderes expandidos de agro e
utilidade num Cosmo de Energia, Progressao e Compreensao Divinas.
Recorria aos recentes avangos da Embriologia, das cadeias celulares e
da doutrina da evolugao e do progresso bio16gico para levantar possibi-

lidades cientificas de reencarnagao ': O assunto permaneceu em aberto

ao longo de suas obras por6m suas id6ias sobre o assunto derivavam do
neo-platonismo, neo-pitagorismo e cabalismo

As influ6ncia de Afhanasfzzs .ZGrcher, .Robed FZudd, ParaceZso,

BZauafs#?, .Anna Ki?zgsBord, !3aZwer Lytton, EZfphas Levi sio constan

tes. .Leon foi presentado homo mago e mistico, cabalista, hermetista e
rosacruz

Conclus6es

0 0cultismo, as Ci6ncias Ocultas, a Teoso$1a forum correntes cul-

turais caracteristicas do periodo. Dianne do materialismo, cientificismo

" Op. Cit. Pp. 14-5
ARIA, Metropolita,n Coll,ege Transaction,s (1913-4)

bert, op.cit. pp. 223-31; 237-240.

pp. 57-67, in Gil

63



Eliane }\4otfra Silva

e racionalismo, se apresentaram homo solug6es alternativas. Em gerd,

n5.o condenavam os progessos cientificos ou a modernidade, procura-

vando integra-los numa visio globalizante propicia para mostrar o va-
zio do materialismo. Diante de um mundo em desencatamento, se dis-

tinguiam pelo gosto do fen6meno e da transformaga.o, pda atragao do

fant6.stico e pitoresco, ex6tico e secreto, arcaico e distante.

Ngo foram movimentos homog6neos. Os nomes de deus intelectu-
ais, magos, iniciados se confundem-se com os grupos e sociedades. Ati-
vidades editorial e associativas, erudigao e conflitos de opiniao caracte-
rizaram estes movimentos. As fronteiras entre des forum freqtiente-
mente t6nues. Te6sofos integraram o Ocultismo e vive-versa. Um cris-
tianismo renovado foi, inclusive, possivel, numb forma de evolucionis-

mo cristoc6ntrico elaborado para garantir a hist6ria espiritual ocidental
diante dos excessos de orientalismo da Sociedade Teos66lca.

Os lagos com o movimento Espiritualista continuaram cortes no
perilodo, representando encruzilhada de id6ias e tend6ncias . Socieda-

des mag6nicas e paramag6nicas, inclusive mistas, fizeram parte con-
junto de correntes. Uma coisa 6 inegavel: Ordens, Leas e masons to.

ram presengas constantes. E diflcil desvincular a participagao da Ma-
gonaria em todo estes movimentos. Ritos misticos e esot6ricos foram
criados, a maioria dos ocultistas, te6sofos, espiritualistas pertenciam

a Magonaria.
Chama a atengao a presenga das mulheres como pensadoras, es-

critoras e organizadoras. A busch da verdade, de um lugar pablico, de
uma identidade por parte das mulheres teve dentro destes movimentos
um momento importance. Eram alternatives progressistas, radicais,
capazes de abrigar aquelas que se sentiam oprimidas pdas crengas re-

ligiosas institucionais da tradigao judaico-arista. Nestes grupos e mo-

vimentos foi possilvel condenar as igrqjas e religi6es institucionais homo
perpetuadoras de conveng6es repressivas sobre as mulheres. E, no faso
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da Teosofa e dos movimentos ocultistas em gerd, vgrias mulheres se
tornaram nomes fundamentais. A ST fundada por .BZaoazls#y foi(e 6)

marcada pelo pensamento de sua fundadora bem homo das continuado-
ras (Annie .Besant. /saber OafZey9. Foram intelectuais que marcaram

este 6poca.

Aparentemente, ja no inicio do s6culo XX, estes movimentos fo-
ram dada vez maid institucionalizados. Estudos recentes vem mostran-

do as influ6ncias que exerceram no pensamento secularizado durante o
s6culo XX, principalmente nos chamados nos movimentos de Nova Era,
apes a d6cada de 60. Os significados religiosos e culturais destes movi-
mentos e correntes s5.o indubitgveis do ponto de vista de uma cultura

religiosa contemporanea.
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