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1. CAMINHO

E desconcertante perceber como ao bongo das Ob/as .Reunidas/
Carl Gustav Jung df conte praticamente de um Qnico assunto: o cami-

n/zo que nos levi a meta, ao Self '. Artigos que hiram em tomo de ou-
tfos assuntos(arte, literatura, mitologia, cultura, etc.) estate, efetiva

I b. G. Jung. Z%e Co//ec/ed Works, traduzido para o ing]6s por R.F.C. Hull, editado
pbr H. Read, G. Adler, W. Mcguire, Bollingen Series XX voss. 1-20 (Princeton:
Princeton University Press e Londres: Routledge & Kogan Paul, 1953ss.). As obras
cjtadas ao longo do presents ti'abalho servo especificadas polo niimero e servo segui-
dhs do n6mei'o do par:igrafo. Exemplo: (CW ...:, pr. ....)
(]W5 - Simbolos da Transformag:io (Anlilise dos preladios de uma esquizofrenia).
CW7 - Ensaios sobre psicologia analftica.
CW8 - A dinimica do inconsciente
(:iiW9, 1. - Os arqu6tipos e o inconsciente coletivo - Estudos sobre o simbolismo do
Si- Mesmo
CW9, ll - Alan - Estudos sobre o simbolismo do SiMesmo.
CJW 15 - O Espfrito na arte e na ci6ncia
2 IJung denomina o c'a/nin/zo de processo de individuagao.



monte, sempre subsidiando o actor em torno dessa sua preocupagao

Fascinado, Jung escreve e reescreve, pensa e repensa o mesmo
fema, o mesmo assunto: o calf?z/zo. Quando nos demos conta dente fio

de Ariadne presents na sua obra uma ]eiturA diferente toma-se possf-

O Jung-mfstico sobrep6e-se ao Jung-cientista e ao Jung-
est6tico3; esses doin dltimos modelos perdem a relev3ncia frente ao

que realmente prende a sua atengao, o ca/7?/n;zo, fruto da sua experi6n-
cia de iniciagao e da experi6ncia de sous pacientes.

Jung se valeu de muitos conceitos para nos contar de mil manei-
ras diferentes o ca/nfn/zo. Concertos -- como amma, animus, persona,

sombra, self, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, o velho-
sabio, a grande-mae, arqu6tipos, instintos - s5o enunciados e trabalha-

dos ao longo de sua obra, e funcionam homo marcas no comin/zo. Ao
lado disses conceitos enunciados, elaborados, reelaborados, todavia,

Jung insists, quash provocativamente, que chama de inconsciente
algo que desconhecel Ao longo de sua obra, ca e la, segue-se a afir-
magao: chemo de inconsciente (Unbewzzssren) exatamente por que
desconhego. Jung define, entao, o seu principal conceito -- inconsci-
ente coletivo -- pelo negativo. Desconhego -- suponho que Jung queira
dizer -- porque hli um excesso de sentido que n5o podemos apreender

pda razao, pda linguagem, polo intelecto. Desconhego, e com ipso
nio posso conhecer, a ngo ser que ''argo novo '' -- uma ruptura de senti-
do -- irrompa na consci6ncia. Sgo essay rupturas -- clinicamente obser-

vgveis -- que permitem as passagens, as transig6es. N5o serf exata-

centraln

vel

3 111 Congresso Latino-Americano de Psicologia Junguiana. Mega Redonda: "Jung e
Boon: aproximag6es, distanciamentos e linhas de fuga" -- como expositora. Atividade
realizada em 4/5/2003, em Salvador. O .paper apresentado discute os tr6s modelos
(cientffico, est6tico e mfstico) presented na psicologia analftica e na psicanalise
bioniana.
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monte por ipso que os concertos pl'opostos por Jung - elaborados e re-
elaborados -- silo imprecisos, indefinidos? Afinal, n:io 6 pr6prio da de-

finigao do arqu6tipo subs infinitas possibilidades de manifestar-se1?4
Em muitas passagens de sua obra, Jung nos diz que n5o tem ne-

nhum sentido referir-se ao arqu6tipo da amma como ''minha amma:
ao arqu6tipo do animus como ''meu animus'', ao self como ''meu
self ''. Imagens primordiais do inconsciente coletivo n:io podem obvi-
amente sofrer asta apropriag:io ind6bita. Pertencem a .animal do .AZan-

do; sgo coletivas, primordiais e, portanto, n5o pessoais - muito embo-
ra revestidas de viv6ncias pessoais

Lidamos ent:io com o inconsciente, vale dizer, com o desconhe-

cido. Cite Jung: "[...] o inconsciente co]etivo ngo tem, sob condig6es

normals, capacidade de consciancia, n5o podendo ser ]evado, atrav6s
da t6cnica analftica, a rememoragao, pols ele n5o 6 reprimido nem es-

quecido. A rigor, o inconsciente coletivo nem exists, pols nada mais
6 do que uma possibilidade [...]"6. Dar names, conceituar, definir,
classificar 6 uma tentativa desesperada do ego e da consci6ncia de li-

dar com as formas n:io definidas, com o que escape da clareza apolr-

nea, com o desconhecido. Como veremos, o que intelessa a Jung 6 a
passagem do desconhecido para o conhecido. Essas imagens pri-

'"O arqu6tipo, em $i, 6 fazio e puramente fot'mal, nada mats que uma.duct///a ' proe-
jornza17di, uma possibilidade ou representagao que 6 fornecida a pi'ion. As represen
tag6es, alas pr6prias, n:io s5o herdadas, apenas as formal, e a esse respeito corres-
pondem em todos os aspectos aos instintos, que tamb6m silo deter'minados somente
na forma [...] Em re]agiio ao aspecto definitivo da f'irma, nossa comparagao com o
crista[ 6 e]ucidativa, homo ta] o sistema axial determina somente a estrutura estero.
m6trica, mas nio a foi'ma concrete do cristal individual. Este pods ser grande ou
pequeno, ou varian infinitamcnte, com difercntcs tamanhos dc sous pianos, ou
polo crescimento conjunto dc alois cristais, o 6nico aspecto que permanece cons.
tanto 6 o sistema axial, ou melhor, as invari:iveis proporg6es geom6tricas subjacen.
tes. O mesmo 6 verdadeiro para o arqu6tipo '' (CW 9, 1, pr. 155, grifos nossos)
5 CW 7, pr. 296-297 e 300
CW 9, 11, pr. 422

6 CW 15, pr. 126, grifos nossos.
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mordiais, inscritas nos nQcleos arquetfpicos dos complexos aut6nomos
do inconsciente coletivo, desvelam - de tempos em tempos -- novida-

des: a irrupgao de aldo novo nos maid diversos tipos de linguagem
(arte, poesia, literatura, sonhos, no pensamento-fantasia). Cite ainda
uma vez Jung: "No que diz ]espeito a obra de arte, a qual nunez dove

ser confundida com aquilo que o poets tem de pessoal, 6 indubitfvel

que a visio 6 uma viv6ncia originfria aut6ntica, apesar das lestrig6es
do racionalismo. Ela n:io 6 argo de derivado, nem de secundfrio, e
muito menos um sintoma; 6 um sfmbolo real, a expressao de uma
essencialidade desconhecida''7. Pergunta, ainda, Jung a respeito da

psique, da alma: ''E se for enfim uma porta aberta, pena qual intra o
desconhecido, o que.atua em segredo, proveniente de um mundo me-
taumano?:

Jung e Jacob Burckhardt compartilham um mesmo esquema de

percepgao da dinimica cujtural9. Em amboy, also (o espfrito em
Burckhardt e o inconsciente coletivo em Jung) tem uma energia pr6

pda e constr6i/destr6io mundo-das-mascaras, o mundo-das-

paisagens-fugazes, quero dizer, as diversas paisagens hist6ricas e/ou
culturais. Captar e indagar este devir, asta troca plastica do mundo
(novak formal de arte, da poesia, da mitologia, da I'eligiao), tal 6 para

Jung e para Burckhardt a suprema miss5o da hist6ria da cultura. Jung

aprendeu com Burckhardt que o espfrito(o conjunto das realizag6es

humanas) apresenta-se com vestimentas diferentes ao lingo da hist6

da. As paisagens hist6ricas -- as vestimentas do espfrito -- se transfor-
mam: num primeiro momento resplandecem, gastam-se e entgo
mortem. Quando tal se da, uma nova paisagem emerge e, de novo,

8

7 CW 15, pr. 148, grifos nossos
8 CW 15, pr. 148, grifos nossos
9 BURCKHARDT, J.C. Rc#exde$' io&re a Hfsrdria. Rio de Janeiro: Zahir, 1961
(Tradugao do dem:io e notas de Leo Gilson Ribeiro). MARONI, A. "Mfscaras e
Rizomas''. In: Jung Oboe/a da c//ma. S:io Paulo: hummus, 1998
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resplandece. A paixiio pda nova roupagem (expressao comum a
Burckhardt, Jung e Schopenhauer) deconeria do esgotamento das ja
vividas. N:io hg, todavia, para eases autos-es, explicag6es causais, evo-
lucionistas ou dia16ticas para a mudanga. A aglio do tempo lava ao es-
gotamento, a um murchar, a um envelhecimento e, entlio, emerge uma

nova paisagem hist6rica. Cada 6poca 6 uma I'oupa do esprrito que se
desgasta e 6 substitufda por outra diferente. Tanto para Burckhardt

quanto para Jung, s:io os ''grandes homens'' -- as Brandes individuali-
dades -- que movem a hist6ria, porque captain as novidades do esprri-
to. Sio essay imagens primordiais impessoais -- apl'eendidas e justifi-
cadas em si mesmas -- que interessam Jung. E 6 a{ e s6 af que, de fate,

podemos ler a cdtica de Jung a Freud. Cada vez que Jung se refers a
Fl-eud, critica-o polo seu ''i'educionismo causal '', vale dizer, por valori-
zar predominantemente a viv6ncia pessoal. Na arte, na ci6ncia, na
culture sgo as imagens primordiais que importam, para Jung, pesqui-
sar, trazer a tona. A obra de arte em particular n:io 6 fruto da experi6n-
cia psico16gica do seu actor, ou das situag6es psico16gicas por ele vi-
vidas. Na sua etel"nidade a obra de arte revela que uma imagem pri-
mordial 6 quem, de fato, a sustenta. E ela que faz com que uma obra
de arte atravesse os s6culos e reverbere nos corag6es e mendes que,
ainda uma vez, a contemplam. Cito Jung: ''Uma obra de arte 6 como

um sonho que apesar de todas as suas evid6ncias nunca se interpreta a

si mesmo e tamb6m nunca 6 unfvocol [...] quando sonhamos com um
mestre fabio, into quer dizer que precisamos de um mestre, ou, inver-
samente, que nossa atitude 6 excessivamente escobar. Sutilmente, po-
r6m, as dual coisas se ligam, acontecendo o mesmo no tocante a obra

de arte; mas s6 o percebe quem se aproxima da obra de arte, deixando

que esta atue sobre ele, tal homo ela agiu sobre o porta. Para com-
preender seu sentido, 6 preciso permitir que ela nos modele, do
mesmo modo que modelou o poeta. Compreenderemos entfio qual
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foia viv6ncia origingria dcste tiltimo"io. Gtlston Bachelard vajeu se
delta id6ia para construir o seu conceito de /"e/en/isle/71e/z/

O ''humanismo freudiano '' -- que comega e terming no humano --

6 insuportavel para Jung. Ainda que a psicanglise freudiana descons-

trua a subjetividade modema, o faz por sua conta, a parter de si mes-
ma. Ora, Jung sugere que 6 o inconsciente coletivo que nos tem e n&o
o contrfriol O ser humano este mergulhado em argo, 6 parte de algo

que desconhece e que jamais teri acesso, polo menos do ponte de

vista psico16gico. ])esvelar esse mundo desconhecido, na forma que
ele se mostra -- como fen6meno psfquico,. quero dizer, como ruptura
de sentido na consci6ncia -- 6 a i3nica tarefa do homem, sua mats noble

tarefa12. lsto tamb6m nos ajuda a compreender por que Jung insists ao
lonao de sua obra num iSnico assunto: no ca/l?!n/zo, pols 6 na a/en€ao

a/en/a que o ca/7zin/zo requer que o desconhecido se desvela. Em um
trabalho de d6cadas, mats de 50 anos de produg:io te6rica, e ao bongo

de milhares de pfginas ele nos conga a respeito do c£z/7zln/zo fn/cjd/fco,

fruto da experi6ncia.

10 CW 15, pr. 161.
BACHELARD. G. "A po6tica do espago''. In: Os Penxadores. Silo Paulo: Abril

Cultural, 1978. .. . . . . . ,,..
PESSANHA. Jose Am6rico M. "A plesenga do outdo na arte". In: Pxfco/ogle t.JISIP.

S5o Paulo: USP-lP, vo1.5, n.1/2,1994
i2 Nas palavras de von Franz: ''Desse modo ressurget por6n\ o problema de saber se
o conte6do do inconsciente coletivo faz parte do sujeito. Na visio de Jung, muitos
conteQdos da f6 nlio sio mais, a principio, realidadcs metafisicas, mas tamb6m
n5o pcrtenccm simplesmente ao sujcito; a16m disco, Jung frisou.que acreditava
deveras na possibilidade de uma realidade metaffsica de conte6dos religiosos, s6 quc
etta cscapava a coda invcstigagio psico16gica. Tudo o que podemos observar na

pre um fen6mcno psiquico" (p. 60, grifos nossos). E ainda: ''Para Jung, o inconsci-
ente coletivo, na verdade, 6 transubjetivo, mas n:io metaf(sica. Supostamente ainda
exists uma l-ealidade 61tima envolvendo o psfquico, mas today as nossas afirmag6es a
esse respeito s:io necessariamente psfquicas -- passam polo filtro do psiquico
(FRANZ, Marie-Louise von. R(Wexoi da a/ma fPro#e$'do e Reap/;zfmenra /nrerfor nc{
psfco/ogja ck C.C. Juno. Silo Paulo: Cultrix/Pensamento, 1992, p. 65)
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2. CHAhIADO E BUSCA

Buscamos. Talvez este deja a 6nica certeza. Atendemos a um
chamamento, vindo de n5o sei onde - do Self, sup6e-se. Jung retoma

um velho adagio cristEio: Muitos sgo os chamados, poucos silo os
eleitos. O chamado se imp6e e safmos em busca do self sup6e-se.
Dual certezas: cha/7?ado e bz,/sca. Para se chegar aonde? N5o chega-

mos, garante-nos Jung, pois a meta 6 inalcanglivel. S6 caminhamos, s6
buscamos. A meta syria o self definido por Jung como ''arqu6tipo
central da personalidade"'' e/ou "unidade dos contrfrios" (consciente

e inconscientey '. Essas definig6es, porfm, desvanecem-se no mo
mento em que tocamos a impossfvel meta: o self, pols ent5o o pensa-

mento n:io pods enuncif-lo e a linguagem milo pods diz6-1o. Quem
boca o self -- afirma-nos Jung -- expressa-o atrav6s de mandalay, do
crrculo. E essa imagem poderosa que expressa o self. De novo, o con-
ceito se desconstr6i uma vez anunciado. Quem boca o self silencia, n:io

6 capaz de diz6-1o, nem de pensa-lo. Experi6ncia fugaz, esse toque
pods enunciar argo novo atrav6s do sfmbolo: passfvel de infinitas in-
terpretag6es I E, portanto, no limite, impensavel

Por6m, o que imports 6 o ca/72fpzho, a busch e nlio a meta(inal-

cangfvel). Nesse percurso, melhor dizendo, nesse embate com o des-
conhecido, a expansao da persona]idade 6 sensfve]. A expans:io da
personalidade n:io se limita, por6m, a trazer para o ego o que pertencia

ao id. O modelo junguiano da psique n:io tem como suporte a escava-
gao; a metgfora da escavagao -- necessfria, sem davida, no trabalho
analftico -- n:io encontra acolhimento nessa escola de psicologia, como
modelo. O objetivo da psicologia analftica 6 complexo. Expandimos a

personalidade na medida em que nos conscientizamos e nos diferenci-

3 CW 9, 11, pr. 43-67
4 CW 7, pr. 404 e 405
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amos das imagens primordiais. Todo trabalho analftico tem homo ob-

jetivo a diferenciatfio da pelsonalidade consciente das imagens cole-
tivas, arquetfpicas, impessoais que, revestidas das viv6ncias pessoais,

aparecem projetadas no mundi do oziZro: nas outras pessoas, nas ci6n-
cias, na arte, etc

Na projegao -- e s6 podemos falar em proJeg:io, para Jung, quan-
do hf uma n:io adaptagao do sujeito em relagiio aos objetos - a energia

psiquica que antes flufa para o objeto 6 iepelida (amor n&o correspon
dido, ou o inimigo que indelicadamente ngo oferece nenhuma possibi-

lidade de confronts) e reflui para o suJeito, retrocedendo para o in
conscience. E o momento da re-flexio: quando tomamos consci6ncia

dos conte6dos (inconscientes) projetados no outro todos os outros. A

expansao da personalidade, para Jung, se dg exatamente assam: na ela-
boragao continua dos conte6dos projetados no /7?z,indo do ou//"o. Sem
esse vinculo com o outdo, na aus6ncia de um "tu" (o analista quando
estamos em anfilise, todos os outros quando pl-edomina uma consci6n-

cia inganua e instintiva) n5o ha subjetivagao query dizer, os conteti
dos inconscientes, as imagens inatas n:io se humanizam; sem o ''tu '
n5o hf possibilidade de expansao da pel'sonalidade.

S6 conquistamos a singularidade, a individualidade, quando nos
diferenciamos dos deuses, quero dizer, das imagens primordiais pro-

jetadas -- no ego ou no /71undo do OI//ro. A individualidade nasce no
bobo dessas forges coletivas; por6m, a individuagao pressup6e separa-

gao, diferenciagao dessas imagens. E, com ipso, um verdadeiro nasci-

mento psfquico, um re-nascimento.
A ngo diferenciagao 6 sin6nimo, na psicologia analftica, de oni-

pot6ncia, de /o/fe a dezzx com os deuses. Loucura perigosa, pris fifa
mos nas mgos dos deuses, quando n3o de titiis, metfforas pertinentes

para ilustrar as tremendas forgas energ6ticas das pot6ncias do incons-
ciente coletivo. Expandimos a personalidade quando multiplicamos as
camadas de sentido, quando as Fades de sen/fdo se interconectam de
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maneira nova. O sentido e o significado, para Jung, n6s sabemos, es-
t5o intimamente l-elacionados com as imagens e, estas, com os afetos --
e, portanto, com o corpo. O trabalho analftico 6 ent:io uma reorganiza-

giio desta /"ede de sen//dos -- dantes petrificados, cristalizados. E into 6

sin6nimo de expansao da personalidade: transformagiio das imagens
significativas e afetivas que nos guiaram at6 ent3o.

Dito de outra forma, expandimos a personalidade na medida
mesmo em que conhecemos e nossa ignorancia se alarga. Expandimos

a personalidade quando a consci6ncia, a luz apolfnea, revela camadas
mats profundas de trevas, de sombras. Expandimos a personalidade
quando, tocados polo mist6rio - peso self -- , bt.iscamos. O homem,
para Jung, 6 luz-e-sombra; a luz n5o elimina, por6m, a sombra; alarga-
a infinitamente.

O c/za/7zado - apelo sutil que ci e if nos acomete - 6 este deixar-
se tocar polo impossivel, ainda que por um momento: ruptula do sen-
tido conscience, coletivo, convencionado. Argo novo brota desse ro-
que: a ruptura mesmo. A que sera que se destiny? - 6 a pe!'junta que

entio se imp6e. E este o enigma (da esfinge) que somos obrigados a
responder, melhor dizendo, a procurar respostas. A psicologia jun-
guiana busca o sentido e o signiflcado, n6s sabemos. Mas qual sentido
e qual significado? Certamente n:io o atribufdo coletivamente, cultu-

ralmente para a vida. Alias, 6 este o sentido - refiro-me ao coletivo -
que se romps quando somos tocados polo enigma, polo mist6rio, polo

self. O sentido doravante buscado -- quando podemos responder ao
c/zam,dado -- 6, para Jung, um sentido revelado, c6smico e, ponanto,

n3o convencional, ngo atdbufdo. Esp6cie de lei intema do ser vigo --

dada um de n6s que aos poucos se desvela
Uma das etimologias possfveis da palavra mist6rio (5 aquela de-

rivada do verbo Hzyo, com o sentido de fechado, e s/era, significando o

titero. Mist6rio 6, entao, o 6tero fechado. Quando temps uma inc6gni-
ta, a equal:io a resolve, vale dizer, a inc6gnita desaparece. Ao contrf-
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rio, o mist6rio continua depots de today as tentativas que fazemos pal'a

conhec6-1o. A inc6gnita pertence ao domfnio da raz:io; o mist6rio
niioi5. Na interpretagiio de Jungt6, Edipo tentou resolver o enigma da

Esfinge como uma inc6gnita, tentando domini-la pda raz:io; a preten-
sio de Edipo (bem modema, alias) neil contava com a complexidade

do mist6rio, que involve o desconhecido, o inconsciente coletivo. E,
entao, o mist6rio(o enigma da Esfinge) voltou a ressurgir e a desafiar

Edipo, na cidade de Tebas.
Na compreensao de Jung, o c/za/7?ado, em certo sentido, 6 exa-

tamente a derrota da arrogancia apolrnea do homem modems, quero

dizer, a denote de sua pl'etens:io de transformer o mist6rio em inc6g-
nita, a derrota do humanismo modelo. N:io syria exatamente asta der-

rota que anunciaria a abertura para um novo tempo hist6rico, segundo
muitos autores, superando a modemidade?

Esse memento "p6s" (modelo) nos permits ter uma consci6ncia

fmpar da condigao modema; 6 homo se a model"nidade pudesse se
olhar idistfincia e nfio de dentro e, portanto, pudesse fazer um in-
ventfrio completo de ganhos e perdas, psicanalizando-se: descobrindo
as inteng6es que sustentou o projeto moderno e que jamais forum ex-

plicitadas, descobrindo enfim que tail inteng6es s5o mutuamente in-
congruentes e se cance]am. Coma diz Bauman: "[...] a p6s modemi-
dade 6 a modernidade chegando a um acordo com a sua pr6pria
impossibilidade, uma modemidade que se automonitora, que consci-
entemente descarta o que outrora fazia inconscientemente ''' '. A mo-
demidade, como Edipo na interpretag5o de Jung, ao ''desencantar o
mundo"(Weber) pretendeu dar conta do enigma e do mist6rio, trans

i5 Esta discuss:io nos foi proposta polo professor e psicanalista Antonio Muniz de
Rezende no curio de Psicanflise Bioniana ( ''Os Elementos de Psican:elise na Alfa-
betizag:io do Analista"). Campinas, 2004.
ia CW'5, prs. 262-267
7 BAUMAN, Zygmunt. J14ode/'Hijack e .4/7?bfva/dnc-ia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999, P. 288.
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formando-o em inc6gnita, resolvfvel atrav6s da ci6ncia e da raz5o.
Nests af5 ]ouco, nests profundo auto-engano, a 6poca modems gerou
destrogos, caos, rufnas, desordens, mas tamb6m, e inadvertidamente,
gerou as condig6es para re-inn'oduzir no mundo ''p6s'' a forge do mis-
t6rio. O ressurgimento do mist6rio se df ap6s uma esp6cie de prova-

gao. Sua reaparigao n2io 6, entao, ing8nua, pris o homem modems p6s
o mist6Ho a prova. Garantiu que atrav6s da raz:io -- uma raz5o cindida

do mundo dos instintos e da natureza - progressivamente conquistaria

a transpar6ncia do mundo. A passagem da incerteza para a certeza, da
ambivalCncia para a transpar6ncia, parecia ser uma questao de tempo,
de determinagZio, de recursos, de conhecimento. A 6poca modems
contava com o conforto de ter ao seu dado a verdade -- que, alias, podia
ser ditz --, as leis da hist6ria e o veredicto inequfvoco da raz5o. Ora,

etta aposta fruto da anogancia de Edipo na interpretagao de Jung
nos levou para o seu contrfrio: a consci6ncia ''p6s'' modema ngo v6

nenhuma safda carta para a incerteza, para a conting6ncia, para a am-
biva16ncia. O mist6rio e a ignorancia explodiram no mundo ''p6s'' de

maneira nova, depots de passalem pda provagao da arrogancia da ra-
z5o e do sujeito modelo. Temps, doravante, que conviver com a id6ia
de que o nosso conhecimento ngo diminuia nossa ignorancia, antes
alarga-a inflinitamente. E o mist6rio do mundo revels-se de novo, e da

maneira mats madura possfvel: quanto mats penetramos no mist6do,

maid misterioso (o que tentamos conhecer) se revela, pris a verdadeira
caracterfstica do mist6rio n:io 6 que deixe de ser mist6rio, mas que se

aprofunde na medida mesmo em que 6 penetrado. Um rapids olhar
sobre a frsica (macro/micro) e sabre a psicologia profunda deixa ipso
claro. Resta-nos conviver com ipso, acolher asta novidade em todd a

sua radicalidade. Talvez, s6 agora, quando comegamos a acertar as
contas com a onipot6ncia da razao, com a nossa exist6ncia onipotente,

ao vislumbrarmos a impossibilidade do projeto modemo -- como suge-
re Bauman --, possamos apleciar devidamente o que significa expander
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a pr6pria ignorancia, expander a pr6pria sombra, query dizer, con-
quistar e integrar o dado cindido, cindido em grande parte pda pr6pria
cultura. E nests sentido que Jung compreende a expansiio da persona-
lidade: fruto do c/za/z?ado, da cube/'/zzriz para o mist6rio da exist6ncia.

3. A LEITURA DOS SINAIS

Quem atende ao chamado mergulha num mtmdo no minima cu
rioso. Jung relate em parte esse estranho mundo -- seu embate com as

figuras da imaginag:io e a numinosidade dense confronts -- em Juan?(a-

rias, Son/zos, J?egexdes. A16m da coragem para defrontar-se com esse
estranho mundi (que se revela quando uma psique pessoal se able
para a psique coletiva), uma carta passividade para que hajj recepg:io
do inusitado e o esvaziamento em relax:io is pr6-ocupag6es do mundo

transparecem na narrativa de Jung ''
Para Jung, 6 pl'eciso aprender a /er os s/nczfs do mundo -- o

re//ge;'e19. Atender ao c/zcz/??ado, abbr-se para o ca/7zin/zo, para a meta
requer este aprendizado: a leitura de sinais

As vezes os sinais desaparecem, e ent:io perguntamos: e agora?;
is vezes os sinais abundam, tiram-nos o f61ego: o mundo, as pessoas

parecem entoar sinfonias. O desaparecimento dos sinais, um tempo
esvaziado de novidades, pods bem estar anunciando o fim de um pa-
drgo. inscrito no hair(5s

Os gregos tinham dubs palavras para leferirem-se ao tempo:
c/z/"amos e i:a//6s. Jung, bem coho sous discrpulos20, refers-se tamb6m

1: JAFFE, Aniela(editado e Bravado). C.G. Jung JUen26rfas', Sonhoi, Xegex es'
Londres: Flamingo Edition, 1986. Em particular o capitulo ''Confronto homo in
conscience:
i9 C.G. Jz/ng Ze//ers (1951-1961), v. 2, Londres: Routledge Kogan Paul, p. 283 -
Traduzido do alemgo por R.F.C. Hull
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a essen tempos. Segtmdo a mitojogia helenica, o tito Chronos devora
va os sells filhos. A cronologia 6, entao, uma seqti6ncia de instantes

homog6neos que se sucedem ininterruptamente, como o tique-taque de

um re16gio. Cal'acteriza a seqii6ncia crono16gica o fato de que todos os

sous pontos se sucedem igualmente do comego ao fim. E C/zrono.s a
servigo da morte '

O tempo crono16gico 6 um pixo im6vel: montados na flecha do

tempo, somos n6s que estamos em movimento. Como somos n6s que
estamos andando, n6s podemos imaginar que controlamos a diregao, a
flecha do tempo, e dirigir nosso prowl'esso para frente. N6s podemos

plantar, podemos determinar o futuro. Somente um tempo vazio,
despl-ovido de qualidades intrfnsecas, 6 passfvel de ser manipulado
pelo planejamento, pda t6cnica e pda raz5o instrumental".

Mas os gregos tamb6m se referiam ao JKIZz£r6s: o tempo ka ircirico
n:o mats 6 pensado como homog6neo, mas a 6nfase 6 posts na dife-

renga e, ent:io, na rupture e na descontinuidade. Vivenciar um tem-

po X:a ir6/ico 6 vivenciar acontecimentos que cortam a sucess:io tempo-
ral, e com ipso marca-se uma significativa diferenga entre o que vem
antes e o que vem depots. .Ka iris este, pols, a servigo da vida". Os
que habitam o tempo kczi/'6/fco n5o podem determinar antecipada-
mente o tempo cerro pal'a ent5o agir. Ewes aguardam um futuro desco-
nhecido e se preparam para responder. A resposta, alias, 6 vital, jg que
no tempo kafr'c5/{co o plesente n5o este predeterminado e plenamente

formado; antes o presente 6 oportunidade e desafio. E um tempo
aberto para o novo.

20 FRANZ, blade Louise von. ri/ne 6raX/h/v? a/7d repos'eJ. Singapore: Thames and
Hudson, 1992.

REZENDE. Antonio Muniz de. ''Cesura". In J?evfs/a Pc/no/.a/ ?a. S:io Paulo: De-
partamento de Publicag6es da SBPSP, 2003, pp. 1 1-39
:2' SXPblBIEI., }mdt\''W. Tempos eln Crime - a base {e Ilford das contradig3es da mo-
ck/,/7idade. Tele de Doutoramento em Ci6ncias Socials. Campinas/SP, 2002.
23 REZENDE. Antonio Muniz de. "Cesura '', op. cit
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Jung foi um grande observador psfquico das descontinuidades,
devotando uma atengao particular is diversas fasts da vida24. Pal-a ele,

um dos momentos ka//6/ic.os de ruptura era a crisp da metade da vida,

que denominou processo de individuagaozs. Momento ka//6/ico por
exce16ncia, essa arise tends a acometer pr.incipalmente o homem mo-

dems unilateral e perigosamente aderido ao coletivo. Para tio dra-
mftica ruptura, Jung se valia da metffora da morte e do renascimento.
No depois, no renascimento, uma nova personal idade emerge, pouco a
pouco, das forgas coletivas, marcada por maior singularidade. Para
tanto, 6 preciso aceitar, em parte, a pr6pria monte psfquica. E este, para
ele, o momento da f6. No abismo do nlio-sentido -- refiro-me ao de-

serts, a morte que antecede a expert nc/a de /"up/ezra --, s6 atende ao
c/za/7?ado quem tem fe e desenvolve atrav6s dela um estar-no-mundo
religioso, porque mercado polo numinoso, uma emogEio que comporta
a ambiva]6ncia do divino: tenor e 6xtase ao mesmo tempo".

Doravante, no ca/7?/n/zo, C/zronos, o tempo a servigo da norte,
ficarf em segundo plano. J(h/r(5s, o tempo qualitative, a servigo da
vida, predomina. A leitura de sinais pressupC5e, exatamente, etta quali-
dade diferenciada do tempo, cada vez mats sofisticada.

A apreens:io do .lq.Zz/r6s, atrav6s dos sonhos e das sind-onicidades
(os encontros eletivos que fazemos, as afinidades eletivas que estabe

lecemos), permits-nos uma viv6ncia muito diferente do tempo se
tivennos como pal'fimetro o n5o-sentido mortffero de C/zronos, um

tempo eg6ico por exce16ncia. Quem viva J(afrds perde a pressa, a ve
locidade, o consumo do tempo. O tempo ja nico pods ser manipulado,
consumido, usado e, entao, evacuado e esquecido. i(a ira.s 6 estranha-

mente marcante e inapelgvel: o tempo de morrer n5o 6 o tempo de

!4 CW 9. Especialmente o artigo "As etapas da vida humana'
' CW 7. Especialmente o artigo ''O Eu e o Inconsciente
6 C.G.JangZ,e//ers (195 1-1961), v. 2, Londres: Routledge Kogan Paul
do alem5o por R.F.C. Hull, pp. 482-488; 517-518; 520-523

Traduzidc
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nascer, o tempo de gestar n:io 6 o tempo de parir. Quem vive Kafr6s

babe que a qualidade desse tempo soba-epassa a voracidade do ego.
Nada a fazed, sen5o viner a qualidade do tempo que nero foi egoica-

mente eleito. O tempo ka ir6rico liga-se com a mem6da: nio esquece-

mos jamais de uma ruptura ka/r6/fca, pois 6 o proprio mist6rio entran-
do no mundo

J(afr(5s obriga-nos a viver o afore. Alias, s6 apreende e viva o
.2qlh/r(5s quem pods predominantemente viver o agora. Dis-trafdos no
passado ou no futuro perdemos o Jq12zir6s, o /e/npo do ago/a.

Elsa reavaliagao do tempo empreendida por Jung e polos jun-

guianos 6 comum a outros pensadores, particularmente aos partidfrios
da.P/oi(@a da v/da que ganham espago no final do s6culo XIX e co
memo do XX contra o materialismo, o racionalismo e o mecanicismo
sem alma. Vida toga-se, entao, um conceito central, como antes havi-
am fido Ser, Natureza, Deus e o Eu. Vida toma-se um conceito tgo

vasto e elfstico que judo cabs dentro dela: alma, espirito, natureza,
ser, dinamicidade, criatividade. Vida 6 plenitude de formal -- produgao

de formas --, riqueza de inveng6es, oceano de possibilidades, t5o im-
previsfvel e aventureiro que nem mats precisamos do transcendente.

No aqu6m temps transcend6ncia bastante'z '

O pensamento mesmo este a servigo da vida, intensificando-a,

abrindo-the novas fol-mas e figuras. A vida 6 mats rica que qualquer
Leorial Os brandes protagonistas da .#/os(Z/ia da vida foram F
Nietzsche, H. Bergson, W. Dilthey, M. Heidegger. Os rom6nticos
tamb6m se entusiasmaram com a vida vivcz e, entry des, Carl Gustav

Cams, uma das maiores influ6ncias sobre Jung. No 1ivro Ps/qz,/e, Ca-
ms, m6dico e artista, enaltece o que denomina inconsciente coletivo,

27 SAFRANSKI, Rudiger, H&fdegger rtl/m /7?e.s/re cia .4/e/7?an/7a en/re o bem e o
/ma/9. S5o Paulo: Geragao Editorial, 2000. (Traduzido por Lya Luft). Especialmente
o capitulo "A intuit:io lava ao coral:io do mundo
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sin6nimo de vida e de alma -- tal como em Jung. Cams -- e tamb6m

Jung -- iguana a vida a ''pot6ncia criativa
Frente a essa ''pot6ncia criativa '', a consci6ncia ocupa, para Jung

da mesma forma, alias, que pal'a Nietzschezs -- um lugar ambivalen-

te. Atua como fator de inibigiio ou intensificagEio do vivo. A consci6n-
cia, atrav6s dos medos, da resignagao, e at6 mesmo da adaptagao, pods

romper o fmpeto vital. Por6m, a consci6ncia tamb6m pods se colocar a
servigo da vida, intensificando-a, fazendo-a jonar atrav6s da configu-

ragao de vgrias formal. A vida se intensifica ou se destr6i pda cons-
ci6ncia. Juntamente com outros pensadores partidarios da .#/os(2/ia da

vida, Jung se propunha a lornar .#ufdo o que estava solidificado: a
hist6ria mesmo do espfrito, quero dizer, o inconsciente hist6rico - vi-

vido, mas enrijecido, desvitalizado. Como outros pensadores, Jung
emprestou de Dilthey o compreender - contraposto ao entendimento
racional. Atrav6s da compreensao -- uma categoria comprometida com

a vida --, tornamos flufdo o que estava enrijecido.
Tamb6m, com outros pensadores, Jung revalorizarf a intuigao e

o sentimento - a16m da razgo. Com H. Bergson a intuit:io coincide

com a nogao mesmo de arqu6tipoZ9. Como para Benson, Jung nos dirt

que a razgo serve a vida no sentido da sobreviv6ncia", mas a intuigao
nos aproxima mats do mist6rio da vida, jf que atrav6s da intuigao n6s
experimentamos a n6s mesmos come parte da vida, do todo, da alma

(do mundo)
E a intuigao que nos permits atender ao c/zcz/modo e adentrar o

ccz/min/zo para o pr6prio interior onde a vida se revela especialmente
misteriosa, estimulando a fantasia na experi6ncia interior do tempo. E

ela quem redescobre o tempo Xa it(5rico: com ritmos alternantes, aden-
samentos, parades e redemoinhos. Nas palavras de Jung: ''No senti-

8 Idem, ibidem, p. 79.
29 CW 8, pr. 269.
30 CW 5. Especialmente o capftulo :Dois modos de pensar
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mento, vivenciamos coisas conhecidas; a intuigao, no entanto, conduz-
nos a ideas desconhecidas e ocultas, a coisas que, por sua natureza,
s5o secretes''3i. Como a intuigao, os sonhos s5o I'eveladores do tempo

qualitativo, do X:a i/"6s. Coho nos ensina Jung, a via r6gia para o in-
consciente silo os complexos; os complexos est2io sempre a encenar-se
atrav6s dos sonhos e, entao, fazem-nos perguntas. Ou ent:io os sonhos

enunciam o pr6ximo passo, o pr6ximo enredo a ser vivido e uma nova

qualidade do tempo.
Os pensadores que, no final do s6culo XIX e infcio do s6culo

XX, ressigniflicaram o tempo acabaram tamb6m por redescobrir o va-
lor do instante. N5o estamos a nos referir ao lugar comum de que o
tempo que flub transcon'e sempre num presents. O moments - tal
coma o enunciavam os .#/ciscZHos da vida nico 6 "dado", mas precisa

ser descoberto, e para tanto 6 nossa lelagao com o tempo, nossa rela-
gao habitual com o tempo, que precisa ser transformada; caso contrg-
r.io, a estabilidade de um tempo vazio, crono16gico, imp6e-se. Trata-se

ao mesmo tempo de uma outra experi6ncia do tempo e da experi6ncia
de um outro tempo32. Silo muitos os esbogos filos6ficos de ruptura do

tempo: tats esbogos iniciam-se com Kierkegaard(quando Deus irrom-
pe na vida e o indivfduo se dente chamado para a decisiio, para ousar o
saito de f6) c florescem no "escuro do memento vivido" (Emit Bloch),
no "memento de decis5o" (Carl Schmitt), no "gusto repenting" (Ernst

Junker), no "kair6s" (Paul Tillich), no "voltar-se da distragio para si
mesmo" (Heidegger), no "fair do habitual" (Nietzsche). E homo se o

tempo horizontal tivesse fido cortado por um vertical. Perder o mo-
mento decisivo tomou-se um problems para todos esses pensadores''

31 CW 15, pr. 148
3z SAFRANSKI, R. J7e/dagger, Especialmente o capftulo ''Filosofia dos Aconteci
!nentos''. op. cit. p. 215
" Idem. ibidem
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Quem mats influenciou Jung na valorizagao do memento foi
Rudolf Otto. Em 1917, no livro O Sagrado, Otto define o moments
como o equivalente subjetivo de tempo para o encontro com o numi-
noso. Para Jung, o momento, a valorizag:io do momento, dli-se na sin-

cronicidade. Sempre que acontecimentos psfquicos e materiais apre-
sentam uma coincid6ncia de sentidos - apreendida coma tal por quem
a viva -- tem-se uma sincronicidade. Diferentemente do acaso, a sin-

cronicidade enquanto viv3ncia significativa comporta a emog:io, a

emogao numinosa: terror e 6xtase - como Rudolf Otto a definira. A
sincronicidade, a observagao das sincronicidades, 6 muito importante

no kami/z;zo. Aprender a fazer elsa leitura 6 fundamental para quem
atende ao c/zczn,dado.

O momento 6 excel:io. Nell, para Jung, argo novo se imp6e
atrav6s da sincronicidade; aldo n5o previsto pda cadeia da causalidade

que rep6e o mundo no sempre igual, no conhecido, no previsfvel
No fen6meno sincronfstico a energia psfquica flui do inconsci-

ente(quando um arqu6tipo de alta carga explosiva constela-se) para o
Eu a fim de levi-lo a uma descoberta criativa. Jung chama tamb6m os
eventos sincronfsticos de atos de criagio no tempo, pols des indicam

que o individuo dove realizar aldo constelado no inconsciente, sega
uma nova id6ia, deja um novo conhecimento

4

'Os religiosos e os fi16sofos do momento fazem surgir no memento o numinoso
(Rudolf Otto), ou aquilo ''que nos interessa absolutamente''(Paul Tillich), ou o ''rhino
de Deus"( Karl Barth), ou o ''abrangente'' (Karl Jaspers). Tamb6m o momento de
Heidegger conduz a uma transcend6ncia, mas uma transcend6ncia do vazio. A trans-
cend6ncia do nada. Mas a forma do numinoso n&o desapareceu. Ela brota do singular
movimento entry nada e algo, que o ser humana pods executar com consci6ncia
Esse 6 o seu espago numinoso que Ihe permits vivenciar homo milagre -- o milagre
de sequer existir alguma coisa. E n&o apenas ipso - igualmente espantoso 6 nesse
pano de fundo a pot6ncia criativa do ser humano: ele pode produzir uma coisa; ele se
encontra com lada a conting6ncia do sel-assim, mas pode configurar a si mesmo e ao
seu mundo, pods deixar o ser crescer e tamb6m destruf-lo. No modo do vazio per-
demos um mundo e mesmo assim vivenciamos homo do nada semprc nasce outro
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4. DO DESCONHECIDO PARA O CONHECIDO

Jung nos oferece, segundo Marie Louise von Franz35, dots cami-
nhos para pensarmos coma o desconhecido torna-se conhecido -
para cada um de n6s e na cultura. N:io podemos nos esquecer que esse
mundo desconhecido -- o inconsciente coletivo -- 6 um eterno devir,

eterno devir de imagens primordiais.
O tempo crono16gico, mecanico, previsrvel e homogfneo 6 vivi-

do polo homem-eg6ico, o homem instintual. Esse tempo controlado
polo ego 6 acompanhado do fen6meno da prolegiio. O tempo ka ir6rico,
descontfnuo, de ruptul'a, prenhe de novidades, 6 vivido polo homem

espiHtual. Esse tempo nao-eg6ico, s6 perceptfvel polo olho da alma --
polo Self, talvez --, requer passividade e n5o controle. A viv6ncia desse

tempo 6 pontuada pdas sincronicidades, polos sonhos. Entry o ho-
mem-instintivo e o homem espiritual est2io todos os que forum c/za-
n?aaas: elaborando as inevitfveis e ainda presences proJeg6es e rece-

bendo pequenos mimes (uma esp6cie de grata) inscritos nas vivfncias
significativas

Para Jung e os junguianos, ent:io, o desconhecido se torna co-
nhecido atrav6s disses dots fen6menos psico16gicos: a proles:io maci-

ga produto da nossa inconsci6ncia e as sincronicidades (viv&ncias
significativas) fen6menos psrquicos refinados que emergem de uma
consci6ncia tamb6m l-efinada e espiritual. Por suposto, projeg6es e vi-

v6ncias significativas, quando compreendidas, sempre representam um

enriquecimento psfquico para quem as vibe. Ou deja, para o suleito

que vivencia this fen6menos, hf sempre descobertas, novidades. E,
todavia, tail descobertas podem ser -- em gerd s5o -- banais para os
outros. No trabalho analftico nico cansamos de ''redescobrir a Am6ri-

mundo. Atrav6s da angastia podemos vir ao mundo outs'a vez '
Heidegger, op. cit. p. 222, grifo nosso
5 FRANZ, Marie Louise von. ReWexoi da a/ma. op. cit.

SAFRANSKI, R
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ca ''. Mas 6 tamb6m por ai -- atrav6s das projeg6es e das viv6ncias

significativas -- que o novo irrompe9 o desconhecido se imp6e9 aldo
ainda nfio vivido reivindica passagem. E exatamente assam que Ma-
rie Louise von Franz trata a quest:io no livro Regexos da a/ma"

Para Jung, a prqegiio 6 sempre provocada por arqu6tipos e com-

plexes do inconsciente; as projeg6es acontecem (query dizer, projeta-
mos no ''outro '' um conteQdo psfquico inconsciente e acreditamos que,

de faso, esse conteQdo psrquico pertence ao outro) quando um arqu6ti
po se constela de maneira stlbita e intensiva. E coma se f6ssemos ann
gidos ''polos proj6teis de um ser superpoderoso que nos descobre e nos

subjuga''37. As imagers arquetfpicas -- os conte6dos desconhecidos do
inconsciente - proJetam-se, entao, diretamente sobre o complexo do

Eu38 ou sobie outra pessoa. Quando tal se da, tomamo-nos grandiosos
ou insignificantes e o mundo do outdo se vila -- cobre-se de v6us pro-

jetivos. E n3o s61 As projeg6es se d5o tamb6m sobre as dubs grandes
oposig6es transpsfquicas: a ''materia '' e o ''espfrito ''. Da primeira ocu-

param-se os frsicos, da segunda os fi16sofos e te61ogos. Segundo von
Franz: ''No decorrer da Hist6ria houve qantas afirmag6es contradit6rias

sobre a materia quanto sobre as concepg6es religiosas. Hoje ngo po-
demos deixar de reconhecer, em muitas deltas afirmag6es, proJeg6es

6 Idem. ibidem
'' Idem, ibidem, p 30

'Por exemplo: uma mulher sonhou com uma figura desconhecida que Ihe dizia:
'Voc6 tem olhos amis, rominticos e sonhadores'. A figure do sonho tinha esses
olhos, enquanto a mulher mesmo tinha olhos verdes acinzentados. Deverfamos con-
cluir daf que a figura do sonho projetou sobre o Eu da mulher uma caracterrstica que
Ihe pertencia e n:io ao complexo do Eu. A figura desconhecida do sonho propria-
mente dita, por6m, syria uma parte ainda desconhecida da personalidade (um com-
plexo) da mulher, de eula exist6ncia ela at6 entio n:io labia. Evidentemente, a figura
do sonho tamb6m nio conhece a si mesma, e por ipso projeta sua pr6pria imagem
sabre o Eu da mulher, com a pi'ovlivel intend:io de induzir esse Eu a imaginar a si
mesmo como rom5ntico e sonhador, e a identificar-se assam com o complexo. Pre-
sumivelmente, tal cato visa a sua integragao '' (Idem, ibidem, p. 30).
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de conte6do psfquico''39. Para a autora -- mats do que uma discfpula,
uma continuadora da obra de Jung --, os paradigmas cientfficos n5o
emergiram a maneira de Thomas S. Kuhn, nem a maneira de Paul
Feyerabend; os paradigmas cientfflcos -- novos modelos mentais --

emergem do inconsciente para o limiar da consci6ncia40. Nas suds pa-
lavras: ''A rigor, n5o existe uma id6ia cientrfica essential que ngo deja,

em Qltima anflise, fundamentada por uma fol-ma primordial arquetfpi-
ca''"'. Essas imagens primordiais s:io indeterminadas e s6 se revelam

quando projetadas; s6 ent5o tomam-se visfveis. A projegao 6, entao,

um dos caminhos para o novo emergir. Outro caminho, mats dificil
c trabalhoso, 6 o acolhimento das imagens primordiais. E possivel
acolher essas imagens primordiais, essas centelhas criativas incons-
cientes, quando a consci6ncia jf conte com uma redo para captar o
novo. E como se a consci6ncia tivesse -- a parter de muito esforgo -- a
capacidade de desenvolver ''6rgaos receptores para deixar entrar argo

novo, inconsciente ''". A impermeabilidade da consci6ncia para o
novo, para a irrupgao do novo, dove-se a sua simplicidade e tamb6m a
sua rigidez; 6 possfve] sofisticfi-la, desenvolv&-la, expandi-la, preparg-

la enfim para que haja maiores condig6es de acolhimento, recepgao e
acomodagio do novo. O mesmo diff W.R. Bion em relagao ao pro-
cesso de pensar. Para Bion, os pensamentos estgo em busca de pensa-
dores e o acojhimento disses pensamentos primordiais levi ao desen-

volvimento do aparelho de pensar". Para Boon, ''o pensar passa a
existir para dar conga dos pensamentos"44. Ditz de outta maneira, "[...]

s9 Idem, ibidem, p..65
40 Idem, ibidem, p. 8 e 80.
'' Idem, ibidem, p. 82.
4z Idem, ibidem, p. IOI
43 REZENDE, Antonio Muniz de. WI/W'ed 1?. Baan. &f'7?a pfzcand/fs'e do persia/7?amro
Campinas: Papirus, 1995
44 BION. W.R. ''Uma peoria sabre o pensar''. In: .Es/}/dos ps/c'c/nc//fffcos rev/sc/dos
Rio de Janeiro: Imago, 1994, p. 128.
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se considers o pensar um desenvolvimento imposto a psique pda

pressao dos pensamentos e n5o o contrfrio''4s. Como argumenta Andre
Green, o problema principal passa a ser coma explicar a transigao
dessa monte primitiva, primordial -- definida em oposigao 1ls panes
civilizada, individual, educada e articulada do ser humano --, para a
monte do pensador e para aquisigao do aparelho de pensar os pensa '
mentos46. Para tanto, 6 preciso, segundo Green, desenvolver a mats
anti-cartesiana das virtudes: a rzegarfve capabi/f a tempo do poets

Keats, recolhido por Bion. Essa virtude nos permite conviver com a
dQvida, o mist6rio, a indecisao, a ignorancia e, entao, com a turbu16n-

cia e o n5o saber que os pensamentos n5o pensados produzem e ge-
ram. Os que n8o cultivam a negarfve capabi/! nio told-am a presenga
e ngo silo capazes de oferecer contin6ncia para os pensamentos nio

pensados. Na ausfncia da negative capab//fV, os ataques destrutivos
(negagao, evacuagao, identificag6es projetivas) aos pensamentos n50
pensados tomam-se regra '

Buscando analogias, podemos dizer que outros autores tamb6m

fazem proposig6es semelhantes: para Pirandello os personagens estio
em busca de autores; para Fernando Pessoa os poemas estgo em busca

de poetas; para Jung as imagens primordiais est5o em busca de cons-
ci6ncias criativas. Para todos des, a receptividade para o que vem do

dodo (sega ele chamado de vida, inconsciente coletivo, a/7fma rnlfndf,

espfrito, nada, deidade, O), o acolhimento dessas gragas oferecidas, 6 o

que pods produzir um novo c0/7zego na experi6ncia dos homens, na
ci6ncia e na cultura.

Nas palavras de von Franz: ''Se uma estrutura arquetrpica in-
consciente permanece latente no inconsciente, toma-se incognoscfvel.

45 Idem. ibidem
46 GREEN, Andre. "rne pnmordia/ n ind anc/ rhe Hoff or /be /7cgarfve
iationai Jottt'na! ofPsWchoalaalysis. \ 99%

47 Idem, ibidem
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Mas se 6 ativada, aparece muitas vezes de forma dupla: de um lada,

enquanto efervesc6ncia emocional e afetiva vivenciada interiormente;
de outro, enquanto imagem fascinante, considerada, contudo, como

parte integrante do objeto exterior. Esse bipartig:io, por6m, 6 um cano
especial que n:io ocorre sempre. Os poderes psfquicos s:io percebidos
tamb6m como imagens puramente interiores. Nests caso n:io ocorre a

duplicagiio, ou sqa, a proJeg:io da imagem em um objeto exterior, mas

a imagem 6 diretamente percebida no interior"48. Ent:io, quando
somos ji. capazes de pei-cyber quando uma imagem primordial se
constela, ativa-se no inconsciente e n:io a proJetamos, estamos nos

aproximando de outra viv6ncia psfquica: a sincronicidade. E como se

f6ssemos ''atingidos e inflamados por um raio de luz ''" e, todavia, ja

conquistamos envergadura psfquica para suportar o desconforto sem
proleta-lo no outro, todos os outros. A duplicagao aludida acima tam-
b6m se desfaz na medida em que avanga o trabalho analftico de retira-

da e elaborag:io das projeg6es do mundo do outro. Aproximamo-nos
da meta -- do Self - na medida em que as projeg6es sabre o outro per-
dem a intensidade. O desconhecido, doravante, torna-se conhecido

n5o maid polo atalho das projeg6es inconscientes. A irrupgao do novo
- os atom criativos - df-se agora atrav6s dos eventos sincronisticos.

Nas palavras de von Franz: ''Na meditagao zen-budista, o mestre renta

ensinar o discipulo a manger o espelho interior sempre limps de todd o
p6. Vivendo em completa harmonia com o ritmo da energia psfquica e
com o seu regulador, o Self, n5o Ihe acontece mats nenhuma projegao
-- ele v6 a realidade livre de ilus6es e, de certo modo, 16 continuamente

o sentido de todos os eventos sincronfsticos que ocorrem a sua volta.

Ele viva na corrente criativa do Self ou toma-se ele proprio esse cor-
rente''50n

4; FRANZ, Marie Louise \on. Xegexoi- da cl/ma. op. cit.
49 Idem, ibidem, p. 38
50 Idem, ibidem. p. 215.

p. 38, grifos nossos
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N5o espanta ent5o que, para Jung e os junguianos, a profundida-
de espiritual que o homem alcanga revela-se na percepgao cada vez
maid sofisticada de apreender a qualidade kaf/"erica do tempo e, com
ela, a viv6ncia do momento atrav6s da sincronicidade.

5. DEUS E A DEIDADE: bIESTRE ECKHART E JACOB BOEHME

Champ de inconsciente (Unbewuss/en) o que desconhego". Es

sas palavras insistentemente repetidas por Jung pautaram nossa dis-
cuss:io desde o infcio. O excessivo da nomeag:io obedece aos ditames

da inseguranga da consci6ncia que aci'edita, ingenuamente, que ao
nomear, ao conceituar 6 capaz de agarrar, limitar, possuir o ineffvel. A

preocupagao na literatura junguiana em dar nomes, conceituar, definir

o que Jung chamou de inconsciente coletivo 6 bio exaustiva que o
sentido profundo do que Jung intuiu se perde e se perde dramatica-
mente. Qual foi, pris, a intuigiio de Jung? Do desconhecido -- do in
consciente coletivo - brota o novo, e esse novo brota pdas maas do
momento, do instante. iE af e s6 af que reside a esperanga de Jung.
Toda a sua imensa produgao te6rica girou em tomo disses dois acha-
dos que a intuigao Ihe proporcionou e a sua -- e a de sous pacientes --
experi6ncia inicigtica comprovou: o desconhecido se desvela no cami-
nhol O desconhecido se desvela no caminho atrav6s do instantel E por

af que o novo irrompe. E por af que se insinua um novo comego
Como afimaa H. Bergson, tudo o que 6 novo emerge pdas m:ios 'da
intuigao. A intuigao 6 dimples, muito samples. E t5o simpler que o
pensador, para tentar traduzi-la em palavras, em concertos, em peoria,
em filoso.Ha complica, complica muito. A simplicidade da intuig2io se
l-evela na complicagao do sistema te6ricoSI. As palavras de Bergson
s:io absolutamente pertinentes para o sem nQmero de complicag6es

51 BERGSON, H. "A intuigao filos6flca"(1911). In: Oi ' Ped'adores. Sio Paulo
Abril Cultural, 1983.
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conceituais feitas por Jung e sous discfpulos. Temp, por6m, que ao
complicarmos colTemos o risco de perdermos o que de fato Jung nos
trouxe de novo: do desconhecido broth o novo!

A mfstica alem8 (M. Eckhart e Jacob Boehme) muito nos ajuda
rg a compreender essa questao. Sabemos quao rom8ntico Jung 6; a in-
flu6ncia do romantismo nile 6 reconhecida por muitos autores''. N5o
6, todavia, suficientemente explorada a influ6ncia da /eo/ogfa negaZfpa

nos rom&nticos e conseqiientemente em Jung.
Na visio de Mestre Eckhart (s6culo XIV), o Deus revelado 6

maculado de limitagao, de negagao, de devin; 6 inferior a Divindade,
que n5o se transforma, pols que im6vel e imutfvel em sua etemidade.
Mestre Elkhart evoca uma abordagem negativa da Divindade: ngo tem
noms; ningu6m pods conhec6-la ou dizer argo sobre ela, pols trans-
cends a consci6ncia humana, estando a16m de todd a forma e limita-

giio. A impossibilidade de acesso completo ao Absolute toga irreali-
zgvel a tarefa de compreender a ess6ncia de Deus, ou sqa, da Divin-
dade, fazendo com que o anseio romfintico pelo infinito nfio encon-
tre apaziguamento.

C)utro grande name da reo/ogia negariva 6 Jacob Boehme(1575
1624); sapateiro, autodidata, artesio e pensador profundo, consagrou a
sua vida a defesa da majestade insondlivel de Deus. Nem fi16sofo, nem
te61ogo, quito ments homem de lgreja, Boehme foi uma das fontes
maiores da fllosofia alem5 do s6culo XIX -- e n:io s6 do romantismo,

mas tamb6m do idealismo. Segundo A. Koyr6, grande parte dos repre-
sentantes maiores do romantismo e do idealismo alemges sofreu influ&n-
cia direta de Boehme: Novalis, Tieck, Friedrich Schlegel, Goethe, Fichte,

Sche[[ing, Hegel e possive]mente Kant". Poderfamos acrescentar

52 MARONI, Amn6ris. Ju/?g O .poe/a da c//ma. Sap Paulo: Summus, 1998;
CLARKE. J.J. £/77 bu 'c'cf de ./Hng Onaagagae hfir6n(as e.#/oi'(W(a9. Rio de Janei-
ro: Ediouro, 1993.
53 Citado por GUSDORF, Georges. Z)i/ /Vdc//7/ a D/e / da/?.s /e savoir /'on?an//que.
Paris, Payot, 1983. Especialmente os capitulos ll (''A Via Negativa"), lll (''Jacob
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que os ecos da /eo/ogia Hagar/vcz estgo tamb6m pl-esentes em M
Heidegger, W. R. Bios e C. G. Jung

Para a16m do Deus revelado hf um N:io-Ser divino, inacessfvel

para o ser finito do homem: eis o centro da discuss5o proposta por Bo-

ehme e que ja tinha fido enunciada polo pr6prio Ecl<hart. Para des,
toda a tentativa de decifrar o sentido oculto da divindade esbarra com

as limitag6es da linguagem e do intelecto. Daf o carfter fantfstico dos
tratados de Boehme: o proleto 6 elucidar o mist6rio, o mist6rio se re-
cusando a todd elucidagao. Em H ./?eve/agate do Grande 4©srd/"to .Divl-

no, Boehme traz a tona a id6ia de que ao lado do Deus revelado exists

a divindade de Deus em sua misteriosa plenitude. Este Deus ngo-
revelado, exonerado de todo antropomorfismo, 6 o verdadeiro Deus,

em sua ess6ncia 61tima, fora de todo o alcance humano. Boehme, po-
r6m, n5o hesita em sondar o insondfvel. De acordo com Koyr6, no li-
vro .4 F//osc@a de Jacob Boe/z/77e, Deus 6 o Nada etemo, pris nio 6
nada de tudo ipso que exists. Ngo 6 nile mesmo nem natureza, nem
criatura. N:io podemos Ihe aplicar nenhuma determinaglio, nem nada
dizer dole. N:io 6 nem a ess6ncia de todas as coisas, nem mesmo sua

pr6pria essencia; n5o 6 nem o fundamento, nem a raz5o de todas as
coisas, nem coisa alguma. Ngo 6 mesmo o seu proprio fundamento.
Boehme utiliza para nomea] este nada divino, etta aus6ncia onto16gica

do Ser, o tempo C/ngrt/nd, o abismo sem fundo. O Deus do romantis-
mo 6 este Deus em estado bruto, incomensurfve] em relagao a todo

conhecimento que possamos atingir sobre Ele; 6 o Deus abissal cujo
lugar proprio, longs das igrejas e altares, 6 o t./ngrund, o Nada essen-
cial de Jacob BoehmeS4.

Aqua Boehme se separa de Eckhart. O Deus de Boehme se
desenvolve e evolui, nZio este fora do movimento. Nio este fora do

Boehme ''). REISDORFER, Ulianov. tl/m /l?on?en/o perigoio. Jung e o Ml:/smo. Dis
sertagao de Mestrado. IFCH/ UNICAMP, 2002
54 GUSDORF, Georges. op. cit
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tempo na imutabilidade do ngo-ser. Este na etemidade viva da vida
etema da qual today as fasts s:io, por assam dizer, simult3neas. Ele
evolui, mas numb evolugiio atemporal que, etemamente acabada, co-

mega etemamente, e etel-namente percon'e inteiramente today as fasts
do auto-engendramento de sua vida. Segundo Berdiaeff(em Dofx Es-
fzfdos sabre Jacob Boe/zme, no prefacio da tradugao francesa de
A/y /erfz£m iUagnzfm) a originalidade de Boehme foi introduzir na es-

peculagao crist5 o tema de um Deus vivo, substituindo o Deus im6vel
e estftico, oriundo de Parm6nides, Platiio e Arist6teles''. A doutrina
teo16gica predominance privaria Deus de toda vida interior, negando
Nell todo processo. A imensa importancia de Boehme foi ter introdu-
zido na concepgao de Deus, depots da dominagiio da filosofia greta e
da escolfstica medieval com sua concept:io estgtica, um princfpio di-
namico

Jacob Boehme, fonts major do romantismo profundo, segundo

Koyr6, quer exprimir e tomar sensfve] uma intuigao que, nos tempos
modemos, ele foia anico, ou ao menos o primeiro, a ter a intuigao
disso que os rom3nticos maid tardy chamariam a hvac;zzsei/e de/" .A/a/ur
(o lada noturno da natureza). E a intuigao do carftel demonfaco da
vida escondida, obscura, que 6 um movimento perp6tuo sem freio e

sem fim; da vida que persegue a si mesma, devorando-se, destruindo-
se sempre e sempre se engendrando novamente; a vida de sofnmento
inconsciente, de desejo nunca lealizado, de fame atroz, de mis6ria e de
6dio. Boehme viu este tormento atroz, que este no fundo do ser e da

vida e que dove ser vencido polo esforgo humano. A16m disso, segun-
do Berdiaeff, com a nogEio de Ungrand, do Nada absolutamente inde-

terminado, Boehme foi, possivelmente, o primeiro na hist6ria do pen-
samento humano a reconhecel que o fundamento do ser, anterior ao
ser, 6 a liberdade insondfvel, o desejo apaixonado do Nada de tor-

55 Idem, ibidem
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nar-se Alguma Coisa. Ainda segundo Berdiaeff, o mundo n:io 6 ori-
ginalmente e naturalmente iluminado pda luz do sol -- como quer a
tradigao latina ou antiga --, mas 6 mergulhado na obscuridade. A raz5o

se v6 em face das trevas do irracional e devs trazer a luz para das. A
filosofia alem5 parte de Boehme, da doutrina do indeterminado e da
liberdade, do princfpio irrational que este na base do Ser.

Ao contrfrio da ci6ncia positiva, que pretends tudo conhecer, o

proJeto de conhecimento romfntico 6 devotado de antem5o ao fracas-
so. A criagao est6tica 6 uma safda para esse impasse. A po6tica ro-

mintica 6 uma escapat6ria da obsess:io do Nada. Os artistas poem em
movimento uma iniciativa radical, a semelhanga do Criador. Como
Deus criou o mundo a parter do nada, o homem cria obras de arte. A

criagao est6tica evoca a perspectiva vertiginosa do N:io-Ser. A distAn-
cia intransponrvel entry o homem e o Absoluto, entry criatura e Deus:

expressa-se na relagao entry Ser e Nao-Ser, mats problematicamente
na questiio da origem, da criagao. Toda inovagao, relativa ou absoluta,
constitui uma rupture da causalidade e da inteligibilidadesa.

Apes esse brave olhar sobre a reo/ogfcz /mega/ipa, Jung pods ser
lido de outro angulo. Mais sense.vel a Boehme que a Elkhart, Jung se

refers em muitas passagens de sua obra ao Deus vivo. Aqueles que
vivem o comin/zo sofrem agruras ao fair nas m5os do Deus vivo, do

inconsciente coletivo, do desconhecido. A psique do homem toga-se,

entao, palco de um acontecer inusitado: a gestagao do novo -- deja uma
id6ia, uma imagem po6tica, filos6fica, cientrfica. Do desconhecido

para o conhecido -- do inconsciente coletivo para a consci6ncia, pro-
p6e Jung. Ou, como sugere Gusdorf em relagao a Boehme, o Nada
quer tomar-se Alguma Coisa. O que quer brotar, por6m, n5o o faz de

modo comportado, ajuizado, limitado, iluminado, bem intencionado;
antes, ao contrgrio, o que ainda nfio tem forma este contaminado

56 Idem, ibidem
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polo ilimitado, sombrio, demonfaco. E por asta porta - o homem rela-
cionando-se com o Desconhecido -- que o novo intra na cultura. A re-
fer6ncia direta de Jung a Boehme atrav6s do Deus vivo indict-nos
argo mats: o desenvolvimento, a evolugao do inconsciente coletivo, do
self. Assim coma na Divindade (Nada/Nao-Ser) de Boehme hf um

princfpio din6mico evolutivo, tamb6m o Self, o Inconsciente Coletivo
6 dinfmico. Esse vida escondida possivelmente tem leis que nem o

pensamento, nem a linguagem do homem s5o capazes de alcangar.
Sup6e-se simplesmente. As agruras do processo de individuagao
quando o informs quer tomar forma sao, todavia, nan'ativas que tor-
nam elsa suposig:io aldo plausi.vel

Compreende-se agora -- acredito -- porque a meta em Jung 6

inalcangfvel. O homem estli convidado a p6r-se a escuta, a decifrar
sinais em relagao a Esfinge. Diferentemente de Edipo, o humana que

Jung vislumbrou nico df sua tarefa por acabada rapidamente, valendo-
se da raz5o. Relacionar-se com o desconhecido requer sofisticagao de

todas as fung6es psiquicas do homem -- e ngo s6 da raz:io; requer todd
a saaacidade, maestria em deciframentos, abertura em relax:io ao tem-

po kafr(5rfco, atengao atenta ao muito pequeno, ao detalhe, ao invisfvel
atrav6s dos sonhos, dos encontros n3o previstos, das viv6ncias signifi-

cativas. O humano proposto por Jung 6 asta abertura em relagao ao
Self, ao Desconhecido. Tamb6m n5o 6 casual que os modelos preferi-

dos por Jung para compreender o homed spam o est6tico e o mfstico
- e n5o o cientffico. A recepgao do novo 6 muito mats afim com o
mundo est6tico e com o mundo mfstico. E, por fim, podemos compre-

ender melhor o valor que Jung atribui is sinclonicidades. O que emer-

ge de novo -- a parter do Desconhecido -- por suposto n5o se acomoda,
n5o se enuncia, ngo se diz pda lei da causalidade. A causalidade s6 6

lei para o conhecidol O que emerge de novo s6 pods aparecer rom-
pendo com a causalidade e a inteligibilidade do mundo. Como vimos
anteriormente, Jung chama os eventos sincronrsticos de amos de cria-
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gao no tempo, pols estes eventos est5o a indycar que o indivfduo dove

realizar aldo constelado no inconsciente, sega uma nova id6ia, deja um
novo conhecimento. A gestag5o do novo a parter do Deus vivo epifa-

nicamente se incorpora ao mundo atrav6s da sincronicidade. Poderia
ser diferente?
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