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1. Por que urn estudo da Pilosofis Hindu hiet?riaamente to importante ?

Uma queato que, naturalmente, pode vir mente de um prtncipian'

te no estudo da Pilosofia Hindu on no estudo de qusiquer filosofia a eg

guintes por que eu devo estudar eata filosofia ? Talvez a quesdo no ae

ja to importante com relago 1niia. Aproximadamente urn stirno da popu.

laçc total do globo habitante da Índia e crea de oitenta por cento doe

habitantes da Índia professam a religio hindu. A1m disso, existem ainda

doze miTh3es de hindus no Pequisto e um pouco em outóe pdsas, pinci

palmente na africa e no Sudeste da Ásia. O total da populaço hindu do

globo aproximadamente de doze e meio por cento (i/a). A filosôfia que j

guiou as açZes e que *16a controla os modos devida de to rende parço

da humanidade naturalmente urn assunto ao qual o resto do mundo nEo pod.e

ficar ixdiforente. Mas h algo mais no Eindusmo; nEo urna seita regular,

ou crença, ou urna forma definida de ritual, como outras religies do mun.

do, O Mindu{smo £ urn modo de vida, urna filosofia que se estende ala dos

rituais e costumes de diferentes tipos, que une tadas se pessoas. A tilo

sofia dos hindus nEo monoplio de poucos eruditos, mas propriedade de

todoe, do rico e do pobre, do letrado e do ignorante. E esta a condiçEo

alcançada nEo a?,mento hoje, quando as campanhas de alfabetizaçEo sEe tE0 )

cornuns esta £ a herança que sobreeive atravs doa scuios e mesmo atra -

va doa milnios. Outro aapectõ importante desta filosofia au modo de vi

da que ns chamamos Hinduismo 6 que, com exceçEo de pequenas mudanças, a

corrente comum de pensamento permaneceu en todos ssea anos. A Índia bin. A

du, certamente, nEo 6 smente o pais da Antiga CivilizaçEo. Os Egpcioa

do vale do Milo, os Penoios da Ásia Menor, os Gregos e os Romanos do Me-

diterrEneo,oa Aserioa e os abiianios do Iraque, os Pérsas do ira e os

Chineses eram, certamente, tEo velhos quanto os hindus. Mae a maioria de

ass antigas oivilizaçes morreu e nEo b6 vnoulo entre a civijizaçEo do

passado e os povoa que a residem hojeo Os antigos Egpoios, de nenhum m,

do se assemelham sos modernos habitantes do vaie do Milo, nem os ?enLcioa
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me assemelham soa Turcos da Laia Menor. Os Gregos e Italianos modernos s

diforctes do antigos Gregos e Romanos como so os modernos Xraquianos

diferentes doa r_j1sssOs Os)- S rxo&cc '%O,flOS -YcO 6i

O1hido para o Rvo Mundo, vemos que as maia antigas civilizsçea

dos Maias ou dos Incas, ou doa Aztecss e dos spuiae, ainda que do origem

muito posterior, talvez tenham desaparecido completamente, no deixando

traços. Contrastando coa essas, smente duas das antigas civi1izaçee 00'.

breviverams a dos Chineses o a doa Hindus. Em ambos os paLsea a herança th

ai1nios tern enriquecido as tradiçes. Mas b urns diferença fundamefltal ,

pois a filosofia dos Chineses, por ser conservadora, tem Bofrido rnuttc

pensas amd.ançaa desde o dia em que a filosofia Budista foi importada da

ladia, sais ou menos h dois mil e duzentos anos e foi sobreposta i estr*

a social baseada nas doutrinas d.c sbio Chinas Confilcio e na pratica

do Tsoismo. S recentemente, talvez o materialismo dialtico pregado por

larl Marx fia algum ingresso na China e muitos Chineses tornaram.se co

mistas. O qua quero diser que, embora to antiga, a filosofia chinesa

ganhou muito pouco com o contato corn outras civi1izaçes e, alm do maia,

escrita * caligrafia que to dif1cil para os outros compreenderem -

ma, foi coneerwada coso poes.sse exclusiva de uma minoria e no se tor-

pososeso c das massas, que simplesmente praticavam certos rtw.

mia - mab pursue os praticam.

opaiç a isto, a filosofia hindu passou, pelo menos,por dez

.stgtos do evolço, nos quais aio houve nem completas extinçes e eub

ttmiçem, ai asontesen cem a. antigas civilizaçes ao redor do Medi -

e en outros lugares, e
-

estagnaçio, como foi o caso dos ehi-

a.. :5.

S. observam cuidadosamente, veremos que a filosofin hindu

eon por des st4io distintos de ovoluço e mudanças. Discutiremos as-

asa A*iiça a ame.

2. £ Filosot#aHinthi do Perfodo Ydico (2500 A.0. - 1500 A.C.)

bora a Índia fase. habitada muito antas da chegada dos Irianoa

rcaaoe o im(oio da filosofia hindu, maia ou menos, em 2500 A.O., quando

o primeiro Vadea foi escrito. I civilizaçio primitiva da Índia era prova.

velmente de origem 7Jrvida. As rumas de urna antiga civilizaço do yale dO

InthLn encontrada em Hahenjadaro e ambos no Paquiato, eram 1000

anos maia velhas mas temos muito poucas marcas dessa civilizaçio, exceto

o que as runae nos mostram. A tradiçio pr -ariana, a cultura Dz'vida,pa.

race ter sido completamente esquecida e nos achamos hoje, em relaçio a

a. civilimaçio, corno talvez se achem es turcos em relaçio aos fen(cios,on

os modernos habitantes do perg em relaçio aos Incas.

lo perfodo v4dio, os imigrantes ariano. estabeleceraa-ss,em sua



ieria, so f4zttl v1 IM.Oaogstic, que constitui a maior parte do

da India. .Lcs1tu • possivelmente, nos primeiros tempoe,uea.

- seIos pera o transporte e o gado para a agricultura Adoravam a na.

turasas coso o eis ao lort da fntta4 eleIto, fl5 maior parte do tempo.,

ternaran'.se soito obaor'vadoree das eatrilas. Naturalmente começaram a diij

tinguir diferentes cont1açes de estraisa e taab4m ver que smonto cjua

do ma. corta conste]aço chega a um determinado lugar no cu numa certa

4poca do ano, 4 que a chuva cai, e começa a prosperidade agr(øo3. Se co,

looados an outra regd., eats descoberta nio teria sido possCvel mae ma

India, . a chuva aç an juiho, quando a constelaço do Capicnio

wgs ao poant., cessa el.i* 4 sais abundante quando Aq4rio aparece no

*t., o estabslsclaanto da relaçZo dos astros com o destino gera.l da pg

pslaÇ. áís.la mi. poderia doirar de ser con.equ&neia natural. Daf,

desde e. tpoe p4tivoe, co hindus tornaram-se fatalistas e crentec no

4 ddo scot Mtrolaa. Tivesses os Jrianoa se colocado nun Cltø

soja iapr.,14iel, aqule de lee Ingiand, nos E.U ,A., ou do So

Panic, ao 3rasi1, talvez nio tivessem sido tZo fatalistas e crentes no pg

dos ase pars predizer o destino. Diferentes doa Dr4vidas que pare

c1 aereditar -vor.s, cobra. os coisas semelhantes, os Xndo.'4rianos

adoravas as førças da natureza. trtanto, houve usa vo1uç0 gradual na

ersuça, que as observa co lermos e primeiro .., o Rig.Veda, at4 o tiit

ao, o Sasu.Tsda A .vo1uço revela a marcha do espfrito humano, que eons

çou pelas forças da natureza semi-personificadas, como o fogo, o vGnto e

a CI1ITII at* ma divino absoluto, que foi e t8rça primeira na criaço. 4

filosofia nio tina, airda, sido transformada numa doutrina de um ]sus,ou

cniamo, mas foi visto que, de uma diversidade do muitos deuses, os poe

tis religiosos foram gradualmente procurando uma unidad* ou ebsoiuto.ei

viz nie houvesse ooncordancia em releçoTjial das forges personalizadas

da natureza deveria tomar o lugar do absoluto ou supremo. Enquanto um pcg

ti exaltava us deus como supremo, ignorando a pcaiço de outrõs uaes,1

via poetas que consideravam outro como absoluto, Embora tenha cheosdo is.

to do "lenoteiss&', Marmufler, o grande etudioao alenio da lndologin,di,

tinguin dois grandes beneffotos reauLtsntee disto; a) Em priaeirõ lagar,

den lugar a uma frça, sem forma definids, Aditi, sendo o benotetsco ó

preldio do monismo; b) Durante ste tempo, os diferentes poetas conside

raras dtfezentea deuses como o supremo, nie havendo contudo duras comtro

v4raiaa em relaço a isto. Desde tempos mais antigos, os hindus oprendo

ran a t.l.amncia das diferenças religiosas e esta toieranaia foi Ø' 1nicà

da India que nio se encontra us maioria das religiee do mundo antigo e

dieval. O sondo eprandes a tolem4ncia religiosa ei recentemente, ass a
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(adia prsticou..a d.sde os tempos antigos.

Outro ponto que merece ser considerado neste pododo a compre.

aio da idia do ciclo da natureza, Jt foi feita aeno relatiire

laridade com que chove na india, em virtude das monçee. Pot tarnbm men

cionado que isto deu lugar crença na .strologia, baseada no estudo doa

sstroe. Mas, observou-se muito mais no decorrer das eataç3ess o reaparecL

aento dc mesma planta, apt5 um intervalo definido de tempo, dependendo da

estaçZode seu crescimento e da sua cetfa. O poeta hindu estendia tmmbn

esta ideia a existencia humana e sustentava que o e5pzr3.to humano passava

por um periodo de trsiçio, dc uma vide pera outra, Em outras palavras, a

ideia de renascimento foi uma consequncia natural desta observuço de a

quricia na vida Las plantas.

Assim, no per1odo Vdico encontramos quatro elementos fundaments.

da tra4iço hindu;

a) Crença nos Aatros a conjunço de astros, CoSo determinantes do

nosso destino.

ii) Emergncie gradual do monnteiamo, adindo do henoteisnio.

iii) Emergancis de um espLrito de tolerancia para com as diferem-.

ças de credo religioso permitindo assim a ãoexiatancie de td.as.

itti) Crença na tra migraço doe eapiritos, como um caso similar

so dale encontrado na natureza, tal como acontece coin as plantas ou as e

taes do ano.

3. A oapf fto U. ip4 p oqiq9. (1500 A.C. 550 A.0.)

uanto o pedodo Ydico se estende, aproximadamente, de 2500 A,C,

a 1500 AC., o perCodo do Upanishad se estende de 100 J.C, a 550 .C.,

A1* doa Uanifts, ste per1odo testemunhou o nascimento de dois grandes

&pieoss Ramarana e

O aspecto maia caracteristico deste per1odo t o øresoente cetici,

ao e a falta de crença na autoridade. Os sbioa qua escreveram os isha

certamente duvidavam da existnoia de um criador. Para ales havia urna grau

de falta de ltgica pensar nqs srea humanos como respona&veia pelas açe

individuais, se sonos exatamente como sutmatos, feitos por um Criador su-

prece. Argumentavam que ée houvesse um , natualmente seria aio o..

respcnsve1 por t&das as açes boas ou ntis, Mas resignar-se a esta filoag

fie, seria tirar a iniciativa do homem individual e into seria talvez urn

valor social negativa. Dste modo, pela primeira vez na histria da raça

*, una onda dc ceticismo (thvida) coexistiu corn a velha crença no teia

que muitos seguiam. Para os abios ctjaoe, estamos obrigados & doutri-.

ma do leras. O maia ajnstico esp1rito dentre os fiI4sofos hindus faa o ho-.



iivudl r.eponsve1 por sua eel'vsço, mas esta alvao b de eon

vir S as visihee i44iaa do ciclo ou renascimento concebido no pedotio vf
. £ ssl,aço eras portanto, a 'vida melhor, a ser levada e esta,

Ialasnte, a puniço pare se na a955 seria Uma viie pior, potarora

te, liste o filsoto hindu encontraria a rsao alume pessoas prosi

rase neete swtdo sem muito esfro, enqwanto outras nascem infeli2es o

ofre* e vida t8da, sem ganhar algo peio osu sst&rçe. Aa pri eiras oram

felises devido e sues búsa eçes ma vida passada, enquanto as tZtiues s,

frersa psies sues ms sçes da encarneço (vide) anterior,

A doutrine do foi desewoi'vida pelos saie an&teos espz

toe, entre os fileofoe hindus, res sue explicaço racional preocupou a

todos, e, consequentemente, se tornou uma crença hindu sutentsda univer

ealmente.

Foi, talvez, da teoria de i(arms que surgiu o sistema de cs3t5,una

das principais inatituiçee hindus, que te?n sido muito oriti de, O etet&

- de cesta no se des.nvc*l'veu , repents, nas por estgioa. A diviac dm

sociedade, de aerdo cow a profieecs, iniciou'ae mutto odo. A prnet.

p.1 cissie em nere, era conetituCda pelos egriculturee, mas alguns so

empenharem em .oaroio e profieee relacionadas con a agriculture, como

es aarpinteiros • forreiros, quo faziam o arado de madeira a tor3even o

petal do ardo reepectivament.. Existiam ainda os solth'doe p're defender

os cemoe doe agricultores e o ifder entre ales tornoua e o governante;fj

usisente, hevie pessoas qua interpretavam a lei e que ensinavam coe mais

evene. CUnO era co, vieram a constituir a olsesa sacerdotal e ocupa

lugar proeminent, na sociedade, pois os reis recebiam comclrs doa

saesrdot.e ou *1in*. ?slves £&ss. une iractertstioa no muito rem

mundo antigo, iam outros pahes tsmbm, o fato de a rcalea etr sub

dinada classe sacerdotal. A classe militar dos guerrefros e govermentem

veio i ser a segunda ew pz'eatgio aooiaZ e a terceira era oonstituda p

agricultores e produtores. rae, gradualmente, esta subdividiu*se em dua*

eln5)* dietintaci use incluiu os agricultores, os oone oiant.s.e arte

so cow urns certa quantidade 4, preatgio social e a outra,rormada pelo

grupo inferior dos srtesoe, que estavam ligados a trabsThos uteis e

tretextte no eram altsnte considerados,

Tea agora a questo do tr'eiuemento para essas ;rofiesea, Certa

mente cads px'oftøeo necessitou de um modo diferente de preparaç0 e irei

nes.nto, dondø a se1eço para cods prottaso ter sido eiia nuité edo. A

hiat4rie d outro exenplo de outro grande tiiaofo, no nascido na india,

que sentiu a necessidade de dar cursos separados para os &tlversoa indiv.

duos, que iriam assuir di1er.nts papi. rnete filsofo foi Piado, as

Crcis. Me, asquanto Piado teve que usar um process. elaborado de e.
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csç. para aeleeiasar os individuos que iriam desempenhar diferentes fflflr.

os abtos hindus fizeram um atalho, utilizandouse do estudo da As

teologia. do men proptito defender a Astrologta, que quando muito

- jancis, ou dizer que o mtodo de sleço do dbios hindus era

aais correto, mas, 3utamente,. dizer qne, sin termos de teoria des arose

do desenvolvimento da teoria do urna, esta diviso de profisses pelo e

ted.. da poaiçe doa astros, no £poca do nesoieezito do criança (que co

nh.cido como o estudo dos Hortscopos), foi o mtodo que se apresentou oo

o sale racional e coerente com o "backgroundt' dos sbios daquela •pocs.

Ccnaeqientemente, era no tempo cio nascimento de uma criança, de ardo coa.

* posiço doe astros ent Thm.rite, que se podia predeterminer a vi*

da profissional future da criança, Com o tempo isto foi modificado. Queri.

do os Arianos começaram a conquistar as rtcas terras da India Peninsuler,

tiverem o problema de como proceder com a populaço Drv4! yencida. Na

te ipoca, a quarta ordem, que continha pxofis$es e carreirea que condu

aias a ocupaçes teis, aiMs quo eolveseam tarefas deaiveia, foi

delegada soe vencidos, especialmente no Sul. Date modo, no Sul Peninsu

l.or as proftmaes foras determinadas do dots medoss as tia profisse

sais elevadas foram reservadas aos vencedores, e estas profisaee seriam

det.rnlaatas pela pseiglo doe estr na peca do nasciaento de usa crias.

çs, enquanto • quarta ordem ficou pare os Driidas vencidos e era deter'

minada pela raça e que pertencia a criança • Isto deu luger aeparaçó doe

hindas do sul em dois grupos raciais e contribuiu pera que esta diferença

de casta levasse ao que se conheceu depois como e problema da intocabili.

dada, pelo qual a India td* considerada culpada. Ao sorte, onde sate

problema da existneia de duø raças foi resolvido b muito tempo talvez

tenha havido ste proble*a. Was, posteriorntento, o m.todo simples de

determinar a casta e-ela fanflia subatituu as previses astrolktcae, a

serem feitas em cada caso. Esta foi a £poca em que families separadas de

terceira ordem dos arteaos bbeis, desenvolveram negcios secretos, conic

espiei. do tradiço de familia, o que era urna pratica comum temb&n en

outras partes do mundo. Assim, am t:da a índia, com o correr dos tempos ,

tornou.a. nas prhica comum, dentro do sistema da caata ou eatrstificaço

permanente em quatro classes, a determinsço da ceata, no pala previ -

ses aatrolgicas individusia na poca do nascimento5 nas pelo tipo de f

ailia dentro da qual a criança havia nascido. A India hindu foi assim dj

vidida em quatro castas i os sacerdotes e os prof505&1?ea; os guerreiros e

os reis; os arteaos hheis e agricultoee abastados e a ordem mais bei.

ma, doa arteao memos habilttdo, liado a oeupaçea memos corisiderad.ae,

Isto produziu alguns bons resultados, tais como: ajudou a eepaeielizaç.o



em diferentes profisaa, dando CrianÇa as vantagens tanto de beredita-

riedate como do meio ambiente, assim como o treino inicial no infogmal a

biante familiar, e ajudou, talvez, a aumentar a solidariedade dentro da

casts ou grupo, o qual no era apenas social, ou apenas eoon8mico, mas

cio.eeon6mico.

7 contraposiço a essas vantagens, o sistema de castas te'e teu--

b meitos inconvenientes, primeiro 1uga, dividiu t8de a sociedade

quatro camadas ou estratos, onde a passagI de um n1vel pare outro era 1Z

po*fvel. Consequentemente, a conduta de uma casta deixou de despertar o

intereee nos membros da outra, e um dos resultados dieta foi que e. mudaE

ça doa direitos e da liberdade, sendo da alçada da casta dos guerreiroe ,

deixou de ter qualquer intei4sae para os membros doa outras castas, Dste

modo, as guerras forem duelos entre reis e prncipea, e o homem comum lea

yaws sua vida sem jamais se preocupar con o problema. O segundo mau efei'.

t* foi o de impossibilitar qualquer meio do melhora e escolha de praXis

eea, de ac6rdo con as aptides individuais; 3 antes do nascimento do u--

ma criança, era predeterminada sus futura profisso, em que grupo encon

traria sua noiva e em que coisas deveria confinar seus intorasses, no doe

correr de sua vida. por ltimo, especialmente no Sul, e, tales, em ou.

troe lugares, criou-se nas espcie de tensia e animoaidad* especialmente

nas ca,tas mais inferiores. t resumo, neste per1odo, o sistema de casta

tornou-se uma forma dc ordem sooial.

Lado a lado con ceticismo ou dlvida expressa pelos ti]4sofos ag.

istico do Upanishads, haviam muitos que acreditaram na Divindade e,gra.

dusluente, neste período, o Monismo £ói dando luger trindade, isto £, o

conceito de deuses separados para a criaço, preservaçio e destrniçoIei.

to, possivelmente, tenha sofrido alguma mudança e o deus da preservaçio ,

Tishnu, ganhou proeminnoia. Os pregadores bindis de Visimu no pouparam

seus deuses da responeabtiidade de renesoimento e dois doa grandes guer

reiros dste pedodo, Rama e phna, como foram desaritos em dois poemas

picos. Eamayana e ahabharata, eram tidas como encszitaços de u.Co-

ao riaha, esta divindade aparece no e aconselb seu guerret

ro favorito no sentido de levar sua vida com um esprito do rsaignado de-

sinteraeae. rata nova idia da Gita, a norte do )ahabharata que oontm e,

te advertancia, ocupou o pensamento de muitos filsofos por algum tempo e

em cesancia significa que se deveria cumprir seus deveres neste mundo,co-

so uma espci* de obrigaio que Deus lhe den para cumprir. Xio deveria

men Se exultar con o seu sucesso, nem ficar deprimido con o insucesøo,pos

ambos sio prisieteinimados. ?alvem esta tenha sido a verdadeira qneeto que

o poeta americano Longfell quis expressar, quando diase quo nosso fim

n. procurer o pras.r, o sofrimento, ass apense agir e progre -

dir.
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4. AhI 1 TI 1.n t:__j. fal..utm. (550 A.C. 200 A .c.)

-

endo ça *wrr na fia en asados do sculo V A.C..

Dois ndsa pregadores, a e Nhvira, o fundador do Jainismo, revolt,

ran-as contra as tradiçes e costunea. Talvez, nessa tempo, a pútica do

sacriffcio anisal tenha aumentado ao extremo e no era mais poashel to1.

rar a tortura dou pobres animais indefesos, on nome da religio. As duas

crenças, Budismo e Jainismo, procuraram impedir esta crueldade, pela ps

gaço do amor a todos os animais e pela pratica da no vioi&ioia dura*te

a vida. Mae houve uma grande diferença entre as duas crençauequanto am

bus eram contra o sacrifício animal, o Budismo no fazia objeço que seus

adeptoe comessem tais animais, desde que tivessem morte natural ou t8a

sea mortos por outo3 animais. O Jainiamo, por outro lado, pregou o vege

tarianismo. Mas, em outros pontos, osseguid.ores Mahavira ou Jainas eeta.

van maia przimos dø hinths do que os Budistas, ou seguidores de Buda,

te pregou que no h nada permanente na vida e que no h uma entidade i.

autvel, subjacente a ste mundo material. O mundo todo, como tambm o i

divíduo, pode ser comparado a um fluxo constante, am que h mudanças na

aço, atrás das quais rio ex±ste um agent Em resumo, o Budismo nuts f

losofia agnstica, talvea uma øequ&icie natural do ceticismo do Vanisbatis.

Ou Budietas, entretanto, seguem a lei do Karma e e transmigraço do espí.

rito, exceto que, enquanto a doutrina do arna tem para o espírito uma r

compensa final, a sa1vaço ou Unio Divina, o agnstico Dudism9 pregou O

Nirvana, ou completo afastamento de todoe os desejos; oferece nut estado de

descanso permanente. O ir'vans no significa una condiço positiva mas a

tea nina auuncie de condiço.

Mesmo em seu apogeu, nem todos os hindus do Norte aceitaram o

disma e houve muita ad0eo crença mais antiga. lo Sul peninsular, o 3n

dismo no penetrou muito alm doa grandes planaltos. O Minduismo neste p

ou Bramanismo, como foi ohaned.o, tornou-se um pouco maia rígido e

conservador. Pelo fim dste período, a prestígio do Budismo atingiu seu

ponto maia alto e se difundiu como religio universal alm da india, parm

Burma, Cambodia, Indochina, China, JapZo e Iudonsia.

enquanto o Budismo ia se difundido, os hindus, mais conservadores,

estavam ocupados a preparaço das interpretaçea on comontrioa dos grs

des textos. stea comentrios e compilaçes foram con tidos comoS;

daí ste período ser conhecido diferentemente como a £pooa do aparecimento

dou primeiros Budistas, cu, como tsmbm, a poea do MuitO i

portento o fato de ser a maior parte dos Calpae tras constituída de ao-

cessíveis iuttorpretaçes das grandes filosofias. Talvem os a4u. tive

sea compreendido os grandes erros que tinham cometido, no levando em cong

deraço as massas, qua nos tltimoa tampos tornaram.ae Budistas em grende
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perto; daI o fate Is tosmer .oo.sslveis os textos religiosos, para quo

todo. eoaprsendas... f nesta poea, talvez, quo a filosofia deixou de ser

- aenop].io de mea pouco. erudito. pera ae tornar propriedade do povo ,

neito sabers tivesse que perder me pouco de sua abatraZo.

Outra in0vsço diste perlodo foi a adoraço do Idulo. Os antigas,

biudus n* tiveram £dolos; os templàs que construiram oram lugares de B

crtfCcio. Buda pregou urns filosofia abstrata de tia social que no no

eessitou da exiatnoia de um Deus taterial; ma verdade o T3udioino negou a

exiatncia de uma entidade imutvél. Isto pode ter sido uma dificuldade p

ra os seus seguidores, que necessitavam de um reftgio meis concreto; 4a

sexes con ru'das as primeiras eattuae de Buda, qua foi adorado como Deus.

g ironia do destino o fato de que o homem que pela primeira vem, ma

India, negou a ezietncia de me Deus, tenha 3ido elevado i p ai9ao de Di-

rindade. Os £dolos de Buda, encontrados eiXend.ahar, no sculo tercétro

A.C., foram talvez os primeiros Cüoloa adorados na Índia. Mais tarde ns

rouca que o contígio da adorsço de £doloa se propaga dos Budistas para

os elementos hinda maia conservadores.

5. 0 imrlodo do, lit tn jd ,92udi!rn (200 iC. a 500 D.C.)

Ap.a queda ao laprio Xzuryan, cujos governantes foram podex'o

aos protetores do Budiame e a4darau a difuso da doutrina em terras es

trangeiras do Oriente e Sudeste da Laia, o Budismo sofreu um tetrooesso,

Esta foi a poca em que, no ul peninsular, ó Hindufamo mostrou renovada

vitaliúaue e eaiesrios hindus foram doa do Sul da Índia pars Burma,

Tailandia e Casbodia, para pregar a re1igio hindu, ao mesmo tempo que os

Budistas. So indiacutCveis os sinais dos templos hiX4daS construitos em

Burma, es Ayuthis, na Tailnd.ia e Cambodia, que mostram a influencia hindu.

Muito embora as thiguas dsses paLaes mostrem i1x8iscuttva1 nfluncia

, que foi a Lingua falada pelo povo da Íniia e m qual os tezto budis.

tee foram escritos, tambaa mostram tra905 do Suscrito, 1tngua usada pe

los eruditos hindus. Existem provas bastante evidentes da influ.3neia do

Índia meridional na forma da linguageme Esta am assemelha a do Sul da f

dia, de dois nodosi primeiramente, no alfabsto, aparece de maneira mar

cante a influneia, e em segundo lugar na exietancia de traa eons para c

da vogal: curto, mdio e longo; esta 1ltima urna bem definida caracterl,
tios do Sul. da India, muito diferente do !orte, onde smente eo encontr.

das vogais de soma curtoa e longos, Como a India Meridional professou ae

pra o Bindusmo, podemos considerar a influncis Sul indiana nessas ter

ram como influnoie hindt, dirigida sobretudo para impedir a diXuso do

Budismo. A idia de trindade, isto £ os deuses da Criaço, Preeervaço e



)estruiço, ganhou tsyrieto teats perCodo, mas outra vem houve a tandncis

de sp.re.er um do. tr., prineipeltente entre os dois 1ltitos, como o su

preto. kqviles que Moravam o deus da preservaço, eram conheci

doa cozo !ashnavaa • equlee qua adoravam o deus da destruiço,e-

ran conhcidoe como jiaivae. eees grupos pregaram suas respectivas cren.

ç*a, e daí podermos dizer que houve uma situao similar aquela do movi

manto doe Jesuítas na opa, para impedir a expanso protestante, exoete

qum precedeu per dezesseis aøuloe o movimento post$enaecenttsta Europeu.

louve um esfarço nesse tempo paz's levar a religio at as massas, A forma

abstrata anterior do no compreensível metafísico tomou uma forma popular

vais concreta. Essa ipoca foi urna continuaço do período inicial, que co

ançou con os Sutra on conentirios; a tnica diferença foi qua os

tiveram que ser modificados numa forma maia simples e maia foiluente co

preensível pelo povo. estes livros de re1igio popular Ptranae (os anti.

goa textos) como eram chamados, oz'.tginararn'ae neste período e, por meio

dales, foram difundidas muitas hia.tz'ias relativas s enoarn5çe0 ou re*

aascinentos do deus da preaervaçZo ou Vishnu • Dizia.ae que Vishnu mas.

cem nove v,mes nesta terra, na primeira veio na forma de um grande peixe

e depsde as foxma de uma taz'taruga, salvou o mundo, retjranoo do di11.

Incideutalvente, a hiatria do dililvio existe em quase t8das as z

ligies, e isto pode ser, talves reminiacncia da raça humana, que foi a

ltina da era glacial. as a associaço do deus da preservaço com as duas

formas primitivas de vida animal na terra, lato , os peixes e os animais

con casca (tartaruga) £ urna ooincidancia como a teoria Daruiniana,que su

preende bastante.

este foi um período de grande progresso matemtico, corno se pode

ver pais e'voluço da algebra, alcançada por haskarachara e pela primeLz'a

forrnulaço de uma teoria hell :ntrica, por Bbafl, no souio terOetro

D.C., que substituiria a teoria geoontrica ando prevalecente (embora no

fsse tornada srlamente peloe outz'os eruditos da fndia), O estudo da as

troloa, assim como o da Astronomia, floresceram naqueles tempos coa

Tarah e Mihir, e, como um todo, te período representou um restabelecime

to das atividades dos ebios hindus, no smente em filosofia, mas em dtf

rentes direçes. este período marca realmente o Renascimento hindu.

No final deste período surge um novo culto, o da adoz'aço de

Shakti , a deusa rne, que aparece como rival das duas seitas existentes9

Shaivas e Vaisnavas. O conceito de Shsktt d lugar ao aparecimento de no

voa escritos, denominados . Corno os iuranas, astea tambm procura

ran simplificar o ensino religioso, nas, enquanto aquies ensinavam corn

hiatrias, os ?antrss cram ritualistas, O ZE represento tanto e
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IMe bem, .emo o lado meu do poder divino e a 551v590 foi advogada por

este de rituais. Ssoate grupo de hindus, os acreditavaa nos

Be a prtic* doe titnats praticados pelos Tantras prodixztu os

ro.ultadoe maravilhosos esperados, no se sabe, mas o certo £ que essa

prtice despertou uma certa preocupaço no esp1rito daqueles que penou

eisa a outras seitas que no os praticavam. alvez f&aae essa ansiedade

qme conhecido como Togas. muito difícil explicar ei linguagem simples,

o quo aZo os Togae, e pode ser que eu no soja bastante capaz de descrevj

1, devido & minha vielo objetiva e pu te cienttica, que se baseia

ip nos fatos do queu crenças e milagres. Mas tentarei expor seus pri

sfpios fundamentais.

I da .xp.riancia comum que qualquer pessoa Lice cansada quando taz

- trabalho deaagradvel por sigma tempo, enquanto que, aZo sente nenhuma

fadiga, f1sica ou mental, quando eats empenhada num trabalho agradvel.Ss

temo. que ler um livro de aateitisa durante uma hora, mesmo que fiquemos

contados na posiçZo correta, santinono tLsicamente cansados. Mas, podE

moa ficar durante horas, na mesma posiçZo, lendo uma interessante novela,

sentir qualquer fadiga fCeica. Onde eet a diferença P Bem eats na

en sentimento que temos. Ii6s podemos concentrar nossas energias

ffaies. c tsab&a mentais, numa tarefa que nos agrada e por esta rasac

aZo sentiremos quaisquer efeito. posteriores. O prinopie do depefl'

do desta coneeatraçZo de tdaa as nossas nergIas numa direçZo. ø trmo
-

• p p.

realmente, significa uma soma. As forças do indivz.duo, isi.caa e

mentais, elo somadas para alcançar o resultado desesdo. I4o asu apogeu,

pretendia-se que as praticas do Toga lavassem a resultados mais minaculo.'

aos do que aqu1ea que se acreditava poder oonaegu dos as; m quo

ztenelo exageraram a quasto £ dif1cil diseno

m ramo dos ZP! conhecido come limitow*se a desenvo

ver saente a parte relativa aos ailarnedo corpo. M pessoasqueo pnat

cam podem no sentir dor quando urn esti1te quente enfiado em seu cor-

p0 ou quando elas andam sabre o Logo, Podem tambm beber veneno e perma*.

necer muito tranquilos; podem parer sua respiraçZo por muito tempo e aiu

da se mostrar inalterados. u mesmo v pessoas andando abre o Logo e urn

Hatarogi bebendo quanti&sdea mortais de veneno, em 1932. io posso ezpli'.

car como isto acontece. Posso, naturalmente, compreender que, por was

ri. de exercfcios físicos, se possa tornar os nervos menos senelvete

d e, em øonseqmncia,a:pesøOa possa nZo sentir as dores quando anda s

ir. o fogo; talvez se possa da mesma maneira prevenir as clieas que se

seguem lngeatZe da veneno. Mas como se pode evitar os ferimentos ou a

bsorçZo gradual de veneno peics ailsaulos involuntjrios do es*a*ago,o que

resultaria na morte, íuiis coisa qua eetj el da ooapreenelo. Ia

afirel meses elevado, ci forem meados ma SUl x1 ffaios a isto 4
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to oornpreensi.rel, porque ela . levada a desenvolver boa. satde e born fsi.

O0 como tarnbm dar uma certa habilidade em algum sentido. A cultura faj
os T tern e vantaom adicional de dar ao praticante a coordanao de u-

ma pratica faioa prolongada, com uma oooperaço mental e urna eatisfao

emocional..

fleja como far, lado a lado com o renascimento hindu, o Budismo e

o Jainismo tambm coexistiram. Mas enquanto o Jainf.arnó existiu corno uma

seita dos hindus que pregou o amor aos animais e que advogou o vege*aria-

niarno, o Budismo foi um culto completamente separado, muito poderósó, ta

to o Nordeste como no Noroeste da ndia; mas, na mais populosa plencie

do Cantrt»Norte da Ín&a, como tsmbm no Sul enineular, o Hindwlsute esta
vs em aecenso.

Urna:, nova onda de filosofia hod.on(stica defendida por algua• dos s

bios deste pOO, como Char1ak, tamba prosperou entre o segundo e o qua

to aculo D.C. ales foram obamdos £ilsofoa ikatt, e acreditavams

mente naquilo que percebiam com seus sentidos. liaturalrnente lé no po

diam acreditar na ezistancia de urn Dens e assim foram levados ao ateísmo

extremo. A evoluço doe filsofo zt1y, deste periods, foi antes de t

do urn completamento do processo que se iniciou co os ahib; enquen

to etea eram cticos, os Budistas eram agntaticos e os filsofos oka

eram ateus. Pode ser que, am outros paises, tivessem sido queimados somo

herticoa, inns os fil6eofos tolerantes e lideres religiosos perviitirarn*'

lhes a prtioa de sua teoria, at que descobriram o defeito de sue teoria

hedonistics, que,, levada ao extremo, 'transgredia os padree ticoa e leva

Ta ao egoismo, opondo-se dai aos principios elementares detoa social.

Poi pela discusso e argumentaço, antes que pela'f8rça, que os £ilsofos

Lokattr foram banidos da fnda. Assim, o periods terrnluou õom três formús

de flinduismo, corn o Pentras e Yogas, corn o Jainismo e Budismo, todoa con-

centrados em fortes correntes.

Lalitkurnar Mukhe:jee
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OaTxCtulo ii: ?ilosofia Medieval

O período medieval se estende de 550 d.C a 1750 d.C..

1este período o Uinduisrno primeirameutd fendeu.-co colitra os flu

distas e finalmente impe1u-o para fora da Índia. isto significa -

duas coisas: em prméiro lugar a natureza tolerante e acomodativa

da. 1lo-sofia 1indi assumiu urna forma mais agr iva,. iusurindo-ze

cm outra reiigiao para mostrar os defeitos da. fi:L.osofia rival;:

significa teinbm a aceitao doa convertidos na Hinduísmo.

Depois de 1000 4c, o Hinduismo enfrentou um n&iro

Digo resultante do dosenvoivimento da religio Moslem. Rea1mcnte,a

primeira colania Arab foi estabelecida am indh no s&rn.ø oitavo.,-

aem, contudo, ter afetado o Hindui.smo..

Entre a religia e a cultura Hinthi estabele

ceu-se uma disputa, 3ainais verificada anteriornerite. Os os1 14

nb.am uma cultura diferente da dos Hindus,. Era maia demoortiea na

esfera social e maia auortt*ria e do1tio.a na esfera re1igOsa.A

religia Moslem era, ai&ri disso, mais proselitista e se considerava

cpie fazer novas converses era urna obrigao do cada Moslem; por

te meio um n&ero crescente de pessoas foi conduzido pelo caminho

que 1os acreditavam ser verdadeiro.. aturaee, o indivíduo que

esta mergulhado na ignor&ncia pode fazer objeço oonverso por

que
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no conhece os benefícios que derivam dela. tarefa do verdadiro

crente neste caso usar a força para a converso, se a persuaso f,

iha.

Contra ste perigo o HInduísmo prieiramente proc
-

ron se guardar. A reaço foI inicialmente defensiva e posteriornie

te ofensiva. Assim, todo o período de Ç50 d.C a 1750 d.C marca ua

era de tentativa feita pelo Hinduísmo para assegurar sua sobrevi

vancia. marcado por dois períodos ofensivost de 650 d.C a 1000

d.C, e de 1400 d.C a 1750 d.C, e por um período defensive entre

].es.

7) - o nyo Período Hinth (0 d.C a 1000 d..C)

O n&vo período Hindu se estende desde a torte do im

perador Haraha at a conquista da fzidia pelos Moslem. Hordas de i

vasorea estrangeiros cmos os Syth1a, Shaica e llun que invadiram

a Índia, antes dsse período, abraçaram o Budismo e nesta re1iglo

fom ficilaeute absorvidos. O Hinduísmo atralu-Thes muito pouco,-

pois baseado num sistema de castas de acordo cota o nascimento da

criança w determinada familia, impedia a pron1oço para um nível

sais alto em. cjualquer empreendimento.

--

O aumento do ninero de Budistas convertidos foi um

sinal de 4erta aos líderes }Iindu1s, epeoialmente no Sul da Índia

Lutaram com os Buisias fora da índia, na a1andia, Cambodia,. em

Burma, no Ceilo e Ixidonsia. Chegou agora o tempo de entrar

ta-&a índia. Dois grandes missionrios .o Fiinduísmo, aila e

Shankar, começaram por atacar as prtioas reiii6sas dos Budistas

e mostrar as falhas de lõgica jue nela existiam. Enquanto arila,

simplesmente criticou os Budistas, o gnio Óriadox' de çara d

senvolveu uma nova filosofia, Maya ou tiuso, para. fazer frente ao

Budismo. Os principios centrais do ensino de so os segu

tea:

1Q) - O absoluto eterno e impessoal a unica

0
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realidade. ste foi o grande acresõenta-

mente filosofia agnSstica de Buda que

negou qualquer realidade permanente ou

absoluta.

29) - De ac&rdo com Shakara, a realidade se nos

apreserrta em oont{nua mudança, razo p

Ia q,ual ns podemos consideria comb -

iluso, ou Maya como foi chamada.

3c) -O espfrito do homem idriticoao Esptrito

Superior. 3bankara estabeleceu urna poiLte -

de entre o homem e Deus; o 'homem no

nem simples oriaço e nem a imagem de

Deus, mas uma parte da Realidade qu Deus

49) - Todos os nossos pecados e sofrimentos de-

nossa no realizaço dessa identi

dade. Sota realniente uma nova interpreta

ço da edicaço desinteressada a serviço

de Deus, come era pregado no ta.

Segundo o pensamento ezpresso no Gtta, o

ndiv{duo deveria trabalhar de uma maneira

desinteressada, pois que o trabaUo con-

siderado como sendo ordenado por Deus; na

filosofia de b o mesmo esp{rito-

de desintersee pois o individuo conside-

ra-se uma parte i nitsima, que deve s

tisfazer os fins propostos pela ooletivida

de',

59) - S&ente o conhecimento pode i1umiar o es-

pfrito e lev -lo . salvaç'o. Isto foi ea1

mente urna para-fase do ensinamento Budista;

a nioa diferença foi que criticou



as prtioas Budistas existete, como

origixris no do conheeiment mas

de falta de conbecimenta,

Enquanto a filosofia ja: pandiue no No

te, fustigando a doutrina Budista, no ui uõ foi bem recebida, -

porque havia a velha pratica de adoraço das dolo o deus

da preservaço, e Shva, o deus da destruiçao. 3sta foi realmente

uma distorço da trindade, porque os respectivos adoradores oonsj,

deravam a sua divindade corno sendo a suprema,

No Norte, gradualrnente apSs a morto de $han,kara,e,

ta teoria de ilueo tornou-se dif1cil de ser seguida e foi substi

tuida por rItuais mais simples de adoraço da Deusa !5e ou

que estava na fonte da Iluso ou Baste modo, a Iiuso no

peirnaneoeu como algo abstrata, mas foi Identifioa&a corn a tanta -

eia criada por um Deus pessoal ou dusa, (uando isto teve

inoio, natralmente os adoradores de Shiva e Vishnu tambm eepa-

Iharam seus religiosos no Norte.

Neste tempo a adoraço da imagem ete.ndeu-se do -

dismo ao IIindufømo e os escultores fizeram belas Imagens de suas

divindadesa Imagens de Vishru, Shakt± e $biva ezietiram em grande-- -

ntmero nos templos e muitas vezes a imagem de um deus supremo ou

deusa era acompanhada pela presença de deuses e deusas de outras

crenças. ra comum erteontrar urn templo onde imacem dc Vishnu -

foi dado um lugar de honra, colecarido-se ia em segundo plano -

ou um templo onde Shakti ocupava o lugar proomlziente e Vishnu Li

cava numa poetço seøundria, As mtiores rivalidades dste periodo

se mostraram entre os adoradores de hiva e Vishnu no ul e entre

os adoradores de ahnu e noNorte Os adoradores dc

no existiam eia grande nimero no Sul enquanto que no Norte pare-

ce que houve uma siuaço de compromIsso entre os adoradores de

Shati e Shiva, que fizeram aquela a mulher deste, o deus da des



'-.5-

tru1ço. Por a8t. meio ooxeguiram o poderoso apSio dado ao deus

da preservaço. bees adeptos dos dois cultos argumentaram que a

ez1stnc1a do ,*.n4l influenciada por Maya, ou iluso; no fiu

esta aos poucos, mas indubitkrelmeute, arrasta o individu para

a morte, que parece ser a bica realidade para &e mundo mortal.

Os adeptos dstes dois cultos foram influenciados por um poema,e

onto por $haara, no qual &le comparou esta vida a uma delicada

* A S
•

existencia como a de gotas tie agua que ficam rias petalas da flor

de lotus, prestes a cair a qualquer momento.

Thirante ste per{odo, no norte apareceu o problema

do retorno dos Budista ao Hinthisiao. Os adoradores de Vis1mu e

Shakti estavam interessados em fazer novas eoizversea,. que lhe.s

seria muito benXico. Com o objetivo de atrair os Budistas cada

um umdou um pouco as praticas religiosas. Os adeptos de Vishnu -

tiverem que umdar tambm um pouco, pois aceitaram Buda como uma

enarço, a moum enoarnaço, que dste modo veio ser a mais r

eent forma assumida por Victhji.

Os adoradores de Bbakti agiram indiretamente. Ape-

laran a uma seita doa Budistas, chamada LIahayanas, que nao acre-

ditava nas doutrinas relativas ao celibate, poIs concebia Buda -

assistido por companhia feminina, que nos ltimoa tempos foi in-

vanivelmente Tara. A ela eram endereçadas as sLplican tios adorA
P

- A

dores de Shakti. Concebiam dez pre-existencias de hhakti e iden-

tificaram uma dessas existriciae como sendo a de a. Assim, e

contramos dois grupos de Budistas: os que aceitavam

o celibate e'a vida asctiea, e no zjerte da Índia foram identifl

cados como os adoradores de shui o outro grupo deu a Buda a -

recompensa dos confortos f{sicos depois desta vida terrena e eram.

maia inclinados adoraço de ShEtL

resumo, encontramos tr&s divises principais em

que se subdividiu o Hindufemo em tda a Índia: os adeptos de
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Shiva e Yishmi. no sal, e os adeptos de ti e ihiva, a1m da

quelea que adoravam Vishmi, no norte. Houve, tambm, um certo

mero de cttcoa que simpleSmente ao ditavax no Os

niaa, naturalmente, permaneceram na Índia, embora muito ligados -

aos adoradores de Vishnu, leste período exittiram ainda os adora-

dores do deus sol. Todos asses chamanvam-se Hindis, rio por causa

da forma de culto que observavam, ciué era diferente nos 'u4rios os

aos, mas devido Às ti4a crenças fundamentais que põssuiani, a saber:

a) - Crença no Karma e traxvnaigraço dos espíritos,

que se baseia no fato do espírito passar de uma

existnciaÀ outra, na dependnc1a das açes
-

praticad.as. outras pala!ras, recompensas o

puniçes de a vida no consideradas na outra.

b) - Crença no sistema de castas como urna divisao do

ordem divina, que separava o povo ao nascimento,

de ac&rdo com a profissao dos pais e determina-

va a profisso futura da criança de acrdo com

a familia em que havia nasõldo.
-

e) - Crença espírito geral de toiar&ncia e numa

filosofia que acomodava uma diversidade de orem

ças e rituais.

ste o espírito de unidadO quo uniu os povos, ap

sar da diferença em rituais religiosos praticados pelos diferen

tea grupos. Em outras palavras,, em vez de soruma comunidade,
"

a

Hinduísmo naqueles tempos tornou-se uma comunidade de oomunidadezt,

como disse Mr. S.K.Dass.

Ainda que o espírito de toler&ncia geral tivesso pr

venido conflitos maiores, esta diversidade dIvidiu o país itIoa-

mente, H sempre algo de comum nos rituais çiue une os povos.

frça unificadora estava ausente e depois de Harsha, nem no nort

e nem no sul apareceu wa rei que pudesse manter um grande domínio

sob seu govrno. Todo o país estava dividido em principados, e
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quanto prineipo reve eiiava a 3h1va, outro no prineipado vizi-

nho enerava Yhw. I toler&neia cine por sculos preveniu o oonfl

to axmado, por sua vez no pz'emoveu reiaçes de boa vizinhança; por

essa razo era natural que se urn 1n11n1g0 atacasse um principado, o

vizinho mao prestasse a sua ajuda. Sata iudfferença, somada mdi-

ferença geral das castas, com exceseao da dos guerreiros, em inter-

vir mm conflito, feZ da Índia uma prsa £cil durante a inaao

Moslem.

preciso dizer alguma coisa relativa ao mais dista

te principado oriental da Índia Hind conhecIdo coxao Bengal, Por -

longo tempo, depois do desaparecimento doa Budiatas do norte da

Índia, o Bengal ainda pernaneceu Budista. S6 mais tarde, no sécuLo

I, logo apts a invasao Moslem que o Bengal tornou-se HinthL Os

reaponsveis pela converaao parece que nao eram tao compreenalvos

e for aquLes do Morte da Índia. i vez de acomodar es Bw%is-

eanvertidos em diferentes aituaçes na escala de prest{gio so-

dai., jogarem todos na classe social mais baixa. Isto naturalmente

Cansou Lita resistneia nas massas que foram tk degradada; conic

resultado d&ase rro, tao logo Bengal se tornou uma provncia Moa-.

11* grande rnmero de Hinthis da ordem social mais baixa, que origi-

nalmente mao faziam parte dela, mas que a ela foram levadas h um

scizlo atrs, adotaram a reiigiao Mus1ii, que lace pareceu maia

moortica. lato contribuiu para a gra ecoeentraçao da populaçaó

sIim no Nordeste e 1oroeste da ÍndIa, da qual resultou a cria -

çao de dois "Paq.uistos" ou &eaa doninadas pelos No to -

cante ao Nordeste, que ficava nn camizao. dce invasores, a prepond

zincia pode ser bem compreendida.. À preponder&neia da popuiao -

Moslem no nordeste foi devida, inteiramente., aos desatines das re-

prestLias vingativas Impostas soe 13w11etae que mais tarde se eon

verteram ao indu{ano.

8) - O primeiro ofeito da invaso Moslem sbre

o HI usrno - A escola BhktI 1000 a 14OO
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As conquistas de Mabmud aazni enfraqueceram a reais-

tmcia Rindzi, mas a invaao de Mohmad Ghori que levou ao esta-

belecimento do um finprlo Moslem no Vale de (anges, muito embora o

primeiro tenha sido bem sucedido na conquista da parte Ocidental -

ou seja, o Punjab. O imprio Moslem tornouse o poder supremo do

norte da Índia e c o correr do tempo expandiu-se pela Índia pe -

wtnciu]ai. n0 atingiu, contudo, as regies costeiras e as planices

do sul.

Pela primeira vez, depois da ameaça Budista, o4tudui

me enfrentou um sri0 problena de ooucorrncia. Mas enquanto o Bu

d{o era uma reUgio de origem Indiana que ao ser lIquidada p?ie
4

facilmente ser assimilada pelo 1nduisrno, a religiso Moslem neo pea

aula essa earacter{øtlca. Bra uma religlo completamente alienada

das tradiç6es TMisra. No admitia a hierarquia de diferentes oa

tas, e os Hindus, era deaocrtica em sua ordem social e a4 -do&

mtica nos preceitos reliosos. Neste ponto golpeou o Hindulemo no

seu ponto maia fraco.

A hier&rquia das instituiçea sociais no Hiuduismo

era respons&rel por uma falta de coeso e unidade; disto flroupry

'elto a religio Moslem para pregar deoaivaiente a sua corrvthço

dnocrtica. o liberalismo na prtica de rituals do ithduisao is

vou a uma falta de ooeso que se tornoui urn ponto d.c ap&io favør. -

vel ? religio. Moslem. Acresoente..se aluda que esta teve a a3uda

de um eficiente poder orientador,. que es preocupou em converter, -

c zlo missionrio, por meio da expiicaço de suas doutrinas.

Realmente esta nova lnvaso difere multo das invas5es

doa Shakas, Sthiana ou Rune, pois stee uo possuiam sua pr&pria

cultura e puderam ser facilmente absorvidos pela cultura Budista e

finalmente pelo Hinduismo. 1nquanto os invasores cjue forem oonqi.i-

tar a Índia, e. realneute conquistaram uma parte, forem conquista

doa pela cultura superior da Índia, a cultura Mosle*, que era pods

rosa, por meio do seu proselitismo, modificou a Índia.
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moça da casa dos pais e foro -la a se casar. Pensava-se que coin io-.

to alcançavam-se duas coisas: de um lado assegurava urna oornpavie:.iz'a

para o conquistador e, por outro lado, Lazia-se urna nova vereo pa--

ra a religio ioalem.

conipensaçao, foram criadas uoYas leis sociais. Os

objetivos v1sa4ae eram em sua maioria as jovens solteiras e as vi

vaa, A soluço mais ZciÏ era pegar as inala jovens porque dste ma--

do os pais ficariam desabrigados de sua proteço. Caiu isto, dosen -

vo1veu-ae uma nova idia cam relaço aos benefctoe adviMos do ca-

samento' na pra-puberdade. Urna cor1aeciuncia natural foi negar a odu-

•

caçao as meninas que permanecessem somente os primeiros anos de sua

vida na casa doa pais, tempo ste que seria insuficiente para ciuc

elas recebessem urna educaço satjsfat6ria.

As v±t1vas•, por outro lado, constituiram um problema

mais grave. RO se sabe exatamente a partir de que data os õasarne

tos de viiivas foram realmente proibidos nas classes superIor e

dia dos .Iiindtis, Talvez tenha sido a partir do período Budista que

prevaleceu o c0stume e tenha se originado num periodo particula -

da evo1ugo social em que havia mais mulheres do cjue homens; enqu

to a .oligarnia era permitida para os vivoa, desde que no se tive

se mais de uma mulher ao mesmo tempo, a casamento da viva era pro

bido. Ninumnega que foi urn ato dê grande injustiça social para

as viiivaa, memo seguindo as tendncias8.a poca.

preciso notar, :entrstanto, que a prolbiço do caz&

manto das viívaa no se acha nos textos ou tratados filostfieoa de

qualquer per1odo; daí ser dlfcul marcar quando surgiu esta prti-

ca como costume espe-cial, antes que corno doutrina religiosa ou fi-

1oa6f1oa. isto pode ser asseverado corn segurança porque depois, -

quando se liberou o casamento da viva, ficc'u provado que a proih&

çao no tinha fundamento nos textos rell.soa. Corno costume social

antigo e tinha a frça da tradiço.

om a ir&vaeo Moslem, surgiu urna sItuaço di.1tc11 p

ra 3vena vitvas Eimía, que foI resolvida de maneira brutal. Pal
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considerado um ato merit6rio e de devotamento a vulva morrer na pi

ra funeral de seu marido. A honraria social. que acompanhava sete

ato instigou muito a j&vem viva a liquidar muito cedo com sta vida

g poas{vel que em alguns casos, embora em princfpio a mulher ostt

vesse inclinada a praticar o ato, no momento fatal eia recuasse;

nestes casos era concebível que os parentes da infortunada mulher

ansiosos de assegurar a honra da familia por meio de sacrifício, no

hesitassem em usar a f&ra para satIsfazer seus propsitos. Date

modo teve origem a prtioa do utti, que no foi praticada, oitre

tanto, por t8d.aa as viivas, mas principalmente por aquelas que

tinham filhos. Praticavam por vontade pr&pria ou eram instigadas a

se sacrificar na pira funeral de seus maridos, Cozo homem que rela

ta a bistria eu no estou justificando o Gie, mas simplesmenbe

expondo como evoluiu o costume.

Para. justicaz tMas essas rígidas praticas e conoili-

ar Os Hindis frustrados com a dura realidade que presenciavam,

nova filosofia se difundiu neste período, o qual podemos chamar de

culto ou devoo a akti.

O Criador nao foi Identificado com as coIsas orladas,

como foi pregado por 3bankaxa, mas havia uma difereria entre o Cria

dor, que usa entidade pe nanerzte e irntvel, e a cr1aço., çjue

mortal. Aiguj;s f116sofos como Raanaj, comoeberam mesmo uma triMa.

de: Deus, espírito e mataria Inanisda. Deus seria o grande xbitro

para nessas reooipensas e puniçee, quo no vIriam nesta mas na vi

da pr6x1ma, O melhor meio de merecer a recompensa seria oferecer -

unia deveço pessoal a Deus, apesar das adversIdades materiais.

Teste contexto, Deus no era usa entidade comum a

todos, mas diferiu de ao&rdo com o culto. Para Rasanj, que era ad9

rador de Vishnu, Deus era a 3ethor da Preservaço,Lia4abaeharya o

Meykaer foram dois outros grandes fil6aofos dste período. O pri-

meiro pregou o dualismo, em vez da trindade, e Incluiu todos os 012
mentos destrutíveis num deus; concebeu o deus inut.vel como sendo -
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YiR1n. O seguMo tamb pregou o dualísmo, nas tse Shiva, e a

eriaçp t smente i ob3et1vo, isto , ultimara destruio,pa-

ra a qual ela esta condenada e caminha devagar rna rirrnernente.

De ac&rdo ei os fil&sofo dete período, o rnico -

neto de estabelecer urna comunioaço entre o criador e a criaço a

ria atravs da cievoao ou Thakia. Deus no & um Ser inanimado ou

indiferente. 1e tm todos os sentimentos humanos e a comunbo com

le a melhor preparaço que um individuo pode fazer para uma vi-

da futura mais afortunada. Urna pessoa pode suportar todos c sofr&

nentos nesta vida e ainda olhar a Deus corn devoo. A reoonipensa -

vira na vida futura.. esta a doutrina pregada pelO Oristiadzmo

na pra-Renascença, para preparar o indivfduo no para vida de bem

estar, mas para uma vicia futura.

Talvez nao f&sse urna filosofia bastante a&da mas

seguir a filosofia do per{odo obscuro, quando tdas as melhores -

ocupaçes estavam nas mios dos 1egis1adore Moslems ou corn o iimi-

to ninero dos Hindus protegidos ou convertidos. Aqules que se

converteram ao atriduismo sob presso teriam apenas uma a8piraço

que no seria satisfeita aqui, mas ria vida Lutura.

ste culto racionalizou a pr&tica desumana de piei -

r as j&rens viivas para que estas alcançassem a recompensa na

vida futura. Assim, o ou to de bç foi urns filosofIa que veio -

racionalizar algumas das pi4t1oas injustas e oferecer um remoto e

talvez novo objetivo, iulea pie no se co formavam corn estas pr

ticas.

9) - dumo 1tar dq pe Bcti

(1400 - 1750 d.C..)

No final do s&mlo XIV,.. o govrzio central Moslem, em

Delhi, estava enfraquecendo e os principados s1ern menores esta-

vam evoluindo em Deecan, Siudh, ICasbmire e na parte superior do V

le Ganges. No long{n,uo sul, urn zivo e poderoso impkiose deeervo

veu e Rajpits, quc no tinha sido completamente aniquilado pcios -



I.

-13-

Ios1a, gaiou wae rarças. !alvez ste tenha sido um per1odo -

propicio pera proc1rua ,ro renascimento pa]ltico Hinds e para

sustentar o n&yo movimento po]ltico surgiu a escola Bhakti, de te

dancias nrllitar{staa. possivel q.ue
-

os f116sofos dsse período. a

fi de pregar o renascimento, tenhan exaltado as glrias do passa-

do. ulsidas escreveu o Rayana outra voz, diLererrbe ão texto or

ginl, as fazeMo aparecer o herd a com ca actGríi3ticaa meio

CThaitannvya, no Bena1, entretanto, pertorcou a eTha ooc

la e pregou a ãevoço e o seu culto.

No Vale do Ganges outro poeta, KaMr, de origem I1oo-

len, cu)os cantos reliosos inspiraram os Hindus para a crença no -

Deus Hinthi, assim coio para a sCntese da cultura Hinthi e Moslem0 -

Irnk, o fundador do SBchs, tambm presou a idia das{ntese de di-

ferentes religies.

A1rn disto, existiram os poetas Rajputs que difundi-

c ticos religosos que encorajavam os HiMis a lutar e orror

por sua religio ou povo, caso f&sse necessirio. Lutar e morroi

por sua religio, segundo o n&vo culto, levaria-os a uma vida Lo

Uz no futuro. Assim, o culto de Bhakti de resignaço nesse inundo

foi odiÍicado para um culto de saoriftc1b pela reiigiao corn a e

perança de aleançar recompensas Luturas.

No Sul urn similar culto Bhakti foi pegado por ....

Vaflabhaeharya e Ramda. Corn excess& da &tiuna escola Bhakti, -

que tinha tendnciao mais agressivas e talvez tenha mostrado ton-

dncias renasoentstãe porque clamou pela considerago dos dias -

gloriosos do passado, os principais fundamentos da crença eram 02,

muns e assim podem ser sumariados:

l) - Orença num Deus vivo, supremo o pessoal.,

muito embora a feriam real tomada por

te Deus tenha diferido em diferentes lu-

gares, a saber: Vishnu., ihiva e hakti.
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2Q) - Crença na individualidade de cada espi.

rito. Considerava-se que o esp{rito pa

sava pelo ciclo da vida, nu processa -

de auto-puriflcaço.

3Q) - Crença na reniírcia para alcançar

go itLtima, que no advinha das:

de rituais mas sizi da pr&tica de

rar coIsas terrenas com espfrito

niíncia. Esta, entrotanto foi un

a salir

i4ticas

conside

de re -

t renun

cia passiva nos p:Ieiros tempos e foi

transformada em soÍrirnento pera algumas

re1igies.

Talvez tenham sido estas as trs causas que Impediram

o renascimento do Imp&rio 3Ti.w, quando o domCn1o Loslem, na ndia,

se enfraquecem depois da invaso do Tai.mur Larj.

l) - Os Hinds estavam ainda divididos em rzitas -

b-seitas, 3baktas, Saivas e Vaishnavas alu ãos Jainas, que. orar

pacif{stas es no puder efetivar a unidade e edificar urn todo

coeso

22) - O sistema de casta, aboliu as tradiçes agro

alvas, que permaneceram smeute entre os gerreiros. Os Hindus, sri.

sua maioria, no melhor dos casos, permaneceram eerie ezpeetadoree

interessados, deixando que as lutas fssom feitas pela casta dos

guerreiros; nesse estado de coisas uma vitoria completa no era pos

afrel.

39) - O verdadeiro ensinamento da zcola hakti ne,

se per{odo pareceu algo confuso. De um lado clamou que as pessoas

renunciassem tudo e pensassem nun Deus e na vida Lutura; or ou

tro lado incitou a lutar para alcançar as coisas dste mundo;

isto que denotam os ensinamentos,

Poi talvez mais pelas primeiras duas causas do quo

pela terceira que urna organizaço Hiri.d&, que surgiu neste momento

oportuno, falhou e muito logo duas coisas aconteceram que ajudaram

a lape&Lr o progresso H±nd pelo mews por um f3&Ulo.
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No Norte ern neados do seu1o XVI surgiu urn pederoso

eagaz legislador, chamado Akabar. Por rneio dc urna inteligente -

poiftica reconciliou os Raputs O outros H.ndi1s e Thee deu post -

çesde responsabIlidade dentro do Imprio, untauonte corn os Lio

le*s,

No Sul o poderoso imprio de Vijaynagar no p&de se

sustentar contra o poderio cornbiuado de urn grupo do quatro legis-

ladores Moslems que eram aliados, e foi destruido, Os vitoriosos

permaneceram muito pouco tempo juntos, porque dois dles vieram a

fazer parte do imprio de Akabar o os outros dois s enfraquecerei

Date modo, no 1n!cio do sculo XVII grande parte da Índia estava

unida uob o contrle do poderoso governo Msl cuja po1tica be-

nevolente atraiu os Hindis.

Akabar fz urna coisa a mais, que so tivesse aide -

b sucedida teria edificado urna nova re1igio na Índia, pondo -

fia ts diferenças entre Hindus e Moslems, porque eua nova reliia

- Dinl-i-flahl - conteria os elementos baicos de tMas as reli -

gives.. as apesar da proteço efetiva que teve esta nova reiigio,

no foi aceita pelos Hindus e Moiems ortodocoa,

Outra tentativa de unIficaço, seita algum tempo

tea de Akabar, a caier, ufisrn procurou convertor os elementos bj

sicos da reiigio Moslem numa casta moaaio,:.por moio da escola -

Bhakti, que foi outra f8rça coesiva quopodéria ter afetado a ro-

conciliaço entre ilincluisso e religio Moslem.

Sufisu tambrn acreditou irm Deus pessoal, a quem os

devotos dirigiam-se alguma vezea em termos respeitosos, por meto

dos quais os adoradores dedicavam seu amar. 2rovvalmente Kabir, -

que foi mencionado anterionnente, foi o primeiro Sufee. Todavia o

Sufism diferiu do Hinduísmo em trs pontos bsicos:

a) - no pregou a idolatria como a escola

BhaktI. Enquanto os devotos da Bhaktt



adoravam um Deus na forma humana,

os ufeea adoravam um Todo Podero

so abstrato, muito embora dessem-

lhe qualidades humazas.

B) -Os Sufees no acreditavam no eis-

tema de casta, um dos pontos ess

dais dos Hindtls.

c) O Sufi restringlu-se a poucos -

poetas e filsofo enquanto a os-

cola Bhakti difundiu a re1igio -

em t&das as direçes.

thn doa feitos da miitarsta escola Bhaicti - foi

estreitar os laços aii1iares da iiulher mais uma vez, porque te -

miam ue se houvesse uma guerra as mulheres seriam as primeiras a

perder sua dignidade ao serem capturadas. Dsto modo, os Raputs

deram iaeio a urn coa .ume do Johoro ou auto-dsremdimento quando

a derrota era iminente. Os homens lUtaiai at o &timo homem o

as mulheres associariaz -se a urn funer

te e destruiço doe seus maridos. ira

ao extremo.

0ura preeauço qo foi

sob vaus para escapar dos olhos dc um

]. coletivo

uma medida

tomada í'oi

admirador

ao prever amor

arrojada levada

ocultar a ni~lher;

oslem que poderia

ser urn pretendente.

eseae notar que esta prtiea do ocultar a mulher

sob véus era comum amerite no ]ortE ul da Jn.a1q.ue estiveram

sob a in.fluncia Joslam dmrante muito tempo. Os v&ia no foram

usados n.s regies montanhosas, nas »ianicee costeiras e no 3ul,

que no estiveram sob a rigorosa irifluncia ioelom.

De Âabar at seu neto houkvs muito poucas mudanças

na po1tica im:perial para com os Uindds, e significativo quo o

per{odo entre 1550 d.C. . 1650 d.C. tenha sido urn soulo muito p

bre, Pois flO apareceu nenhum fil&sofo de grande vitito.



Os fil6sofo=a Sufees se aproximaram muito dos Uinda

e muitos poetas Sufees dbse período foram respeitados pelos 111ndt1s

e igualmente pelos Moslems. As circunstâncias sob as quais angzeb,

bisneto de Âicabar, subiu ao trono, entretanto, fizeram coin que 1e

pregasse uma re1igio completamente diferente cas principais pregq

çes dos seus predecessores. ale. teve que conquistar o trono d.esa-

possando seu izo mais velho, que era considerado pelos Hnde c

ma um Sue

&urangzeb, todavia, começou seu reinado nas garras -

da oposio e isso o tornou extremamente precavido e taiez muito

desconfiado:. Alin disso, foi urn fantIco devoto ioslem.

Seu reinado todavia, marcou o aparecimento de um

gundo grupo de fil&gofos militarIstas das iiltixaas eccolas Bhakti,-

encabeçados por Dadaji Kondadso no eoan, de poetas Rajputs, do

Rajastan e de poetas Sikh, que eoreveram cantos de guerra. Pci

Dadaji quem inspirou as atividades do grMe chefe Marhatta, Shivaji

e foi responsvel pelo aparecimento do dozanià Iiatta, que se tor-

nou a f&rça inale poderosa da Índia por cinco d'cadas, de 1710

1760. Os poetas 511th inspiraram Peg Bahadur e mais tarde Govind -

Singh e fizeram dos paoLflcos Si& urna força rniliar poderosa. Os

Rajputs reuniram-se outra vaz sob a oriena* do
iain]J.1e so coflG

tituiram numa fornid&vel f&rça centra.

Assim, a segunda fase da l1tirna escola Bhakt± deu na

cimento a trs poderes militaristas - o Marhatta, ajputs e Sikhs.

Aos tre poderes faltou caeso e a Marhattae, nos primeiros t01njos

estavam mais interessados em colher os rendimento de. seus torr±t -

rios dependentes do que constituir um govrno sistexntico. Isto, n,

turalmente, fez com que as areas dependentes fooein-lhes hostis. CD

Slkhs e Rajputs subdivIdiram-se em griipGe o como no. foi possve1

a coeso, (com excesso de um curto perlodó em que os Slkh estiv

ram sOb a direço de Ranjit Singh) no conseguiram atingir qualquer

fim.



Dste modo as duas escolas Bbakti findar suas ativi

dades sem produzir quaisquer resultados significaiivos, morais ou

materiais, para os Hindus. Talvez pudeesemos ter previsto a aridez

do periodo, porque sinplesmente desenvolveram filosofias para ada

tar-se s tendneias da poea: inicialunente apareceu uma floaofia

de reconoilaçõ para aquaies que tinham unia possivel eaperana de

recompensa na vida futura e isto foi seguido por una filosofia pe

niciosa que pregava a glória Hindu, mas que derivava t&da a sua -

força dos gloriosos dias do 1angi9u0 passado. isto fe tarnb&i com

que no se olhasse para as recompensas terrenas, mas para a recom-

pensa futura. A diversidade de crença, urn sinal da falta do saga

cidade da filosofia Hindi, impediu a ooeso que foi também ocasio-

nada poateriormente pelo sistema de casta. kbora houvessem prega

9ea anti-ritualistas, com o correr do tempo os rituais aumentaram

e tornaram o povo mais superticioso e conservador. A educaço como

um todo e a eduoao feminina em particular, sofreram as consequ

elas, mas mesmo assim fizeram alguma coisa, do maneira que puderara

aumentar as perspectivas, Um esp{±ito de autoritarismo substituIu
o.

o livre pensamento cjue,Íxidia Hindu tinha conseguido; consequente-

mente, em todos os pontos de vista ste foi urn penado sombrio p,

ra a Índia.

oo)oo
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Captu1o III: Alilosofia Hindu 14ad.

10. Principais nudanas eausad peo on t&pACivilico Ociden-

j.

Muito embora a primeira viagem europia india tivesse sido

realisada em 1492 d.C., e no inoio do acu1o XVII peio menos quropa

BCSZ Portugal, Holanda, França e Inglaterra, tivessem estabelecido sues

atividades em portos de Índia, a inf1uneia da civi1iaaço Ocidental s6

se fe sentir, mats acentuadamente, quando os Ing1see virtualmente de-

saposasran seus tra rivais e consolidaram sue poiço, especialmente na

provfmcia OXienti de Bengal e na faixa costeira do sudeste da Índia.P

considerar, aprotimadamente, o ano de 1750-d.c. como a data hut-.

te, aind.s qa, provve3.mente, seja maia rasovei cosiderar 1760 d.C. ,

o ano anterior a derrota dc domiio Marbatta pelos At'hans,em 1761; es-

se luta enfrsueceu vencidos e encódores, da tal modo que possibilitou
A

a asceMencia Inglesa.

Mete período, a Filosofia '*indu enfrentou sfriaa contendas. A

primeira foi com o Cristianismo, que era ua religio proslitita e

seus esforços para a oonversao eram meis sutís e poderosos. Os mtasion

rios Cristos iniciaram suas atividades de converso difundindo a educ

ç0.

os tempos medievais, quando era precria a segurança d.a vida

e da propriedade, em muitos ltgares1 e eram frequentes as incuraea

Marhatta para se apoderar dos produtos das terras devastadas, tornou-se

impossível prosseguir na tarefa educacional, que essitava de uma at-

mosfera de pas e segurança.

Foi nessa conjuntura que 'os Misaioxzrios Criatos mostraram as

vantagens da educaço, na Índia. Muitos daqueles que tiveram a oportu-

nidade de receber esta eduoaço foram orientados em direço ao pensarnea

to Cristo e desprezaram as iustituiçea sociais Hindus, especialmente

alguns contumes como o casamento recoce, a ho ed.ucaço feminina e o

tratamento cruel dado a5 vitvas. A1m do mais, acrescente-se, natural -

mente, o conbate ao rigor do sistema de castas e o mau trato dado s

classes inferiores, desde os tempos antigos, notadamente na Índia pen1
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Bular.

So o thcj0 tivesse se expandido no sul, tal como a

contecen corn o sorte, no h dvidaie ssea Hindus oprimidos da ciaa

se inferior teria* abçado a religio opl, da mesma maneira eomo,r

centemente, aconteceu com os Budistas do nordeste de Bengal. t. ativida.*

de Mes1 no sul peninsular foi ineficiente, e mesmo quando um pregador

Joslem regulamentou estee atividades, uo houve um maior esfrço de co

por temor doa poderosos hindus que constituíam a maioria opres*

sora. 1a om o Cristianisno situaço assumiu caraoteraticos diferes

tee. oi atravs das regies peziinsulares aue o Cristianismo difundiu -

se pela Índia e o mtodo de doutrinamento, se nos £ permitido usar o

me, atuou pacificamente.

Como resultado tivemos a GonYeX'so em massa doS Hindus ao Crj

tianismo, principelmonte nas elasses inferiores, e uoadamente na costa

Sul-Oriental e no extremo Sul, O mxnaro de oortverses no atingiu pro'

porço igual quela de converso de Bengal, por duas rases as

castes inferiores d, ui da Íãa 3njeitren -se tirania duranto dois

milnios e por essa razo nio foram to fortemente atingidas, como aco

teceu corn os Budistas de Bengal que poinaneeram submiao e?mente du

rente um soulc; alm do mais, os Ïosle foram protegidos pelo poder

e por isso a1oznaram ioThores reailtados ue os Missionrin

Cristoe que no tiverem proteço oficial da Conpsnbia Inglesa da Índia.

Apesar so hoje orc is tra quartos da opulço orist lxanape

tenccm a essa regic, que presenta menos de um quarto da populaço.

tal de India. Lata onverao ao Cristianismo se tornou um problema q

deveria preocupar os l{derea Hindus, mas por algum tempo nada foi feito.

REliC serio foi o dS1O lsnçad polo materialismo da Civiliza

ço Ocidental que visava dar ao homem apenas maiores oportunidades e

melhores oondiges de vida no presente, sem so preocupar corn uma vida

tura. isto veio se ocr s doutrinas pregadas pelos sbios orientais,

Hindus e MosZms, notad.amente s abio Hindus do culto de Bakti.Essas

teorias Ocidentais, bascadaa em conceitos oientZcos, colocaram-se en

oposio bda religio que tern por base as doutrinas de revelaço

vina; consequentemente, o Bindwtsao o a religio Moslem sentiram o in -

pacto tanto quanto., ou ta:Lve maio ainda, a religio Catli Romana no

Ocidente. --

A teoria 1eiiocntrca se opts rad.icalmente teoria geocntrj

Ca estabelecida pela astronomia e astrologia Hindus; tivemos j a opor-

tunidade de ver que a nova teoria, quando foi proposta pelo astr&nomo

Indiano 4ya hatta, mo foi levada em consideraço por eeus eontempor,

meos, que simplesmente silenciaram diante dela.



a wvs tssria 4. Ccpreico e lileo no poderia aer despreiada tc

dciimeut., pois veio abalar a crença ern nuitos doias estabelecidos p

la astrologia.

O conceito Ocidental de respeito ao ser humsno chocou-se ten

bea corn os costurnes do mundc Oriental, Devido aos seus resultados a

cincie atraiu os homens e este atz'so mais se acentuou porque o ponto

de vista da cincia ez' no aoeditsr na autoridi e s fundanentaz as

cnc.luses na observaço e na eperinoia. Isto no teria se canstitui

do ma novidade para os ørientais se tivessem conservado a orientaço

do Uni, es os scu?os às culta a tornou-os completamente

dependentes da autoridade. Um novo mundo de idias revelado aos

estudantes mas sacolas Crieta, modificou sues 'velhas noes de Geogra

fia e Iatronoiia e taabm a hiatria 1sgend.ria e a pseudooinia,

Por algum tempo a. reaço do }Iinthitemo assumiu uma forma negat

Va, tie resistncia, tal como acontc-ceu quando do impacto inicial da in.

vaao elem • Os incus meis ec erv'scie to rigorosas medtdae p

ra prevenir a ài.fnso dessas idias c pars impedir que os pais man essen

seus filhos s escolas dirigidas pelos mision&rios Cristos, Thdavia

esta reai&tucia no eutiu os feito esperados, princpelmente porque

flaquele tempo es esccLss dirigidas pelos iissionrics Criztcs eram os

bicos lugares on&e os wens Hindus podtriam ter contacto con a cin

cia, Ocidental, que deeea'vam conhecer.

li.

luitó• embora o grande ímpeto de converao se fizesse eenti

mais no Sudeste Indiano, as tentinciaa reformadoras apareceram e se di

fundirem primeiraiasate da. província de Bengal, situada no Nordeste, para

depois surglram rio Sudoeste de Bombai a finalmente nas pianciee do Norm

te. Isto prova que no houve prpriamente converso mas o debate de i-

dias, que se teu um problema bastante ario. Os ]iderea Hindus ento

foram preparados para riodificar algumas das inaoe-itveis e antiquadas i

•dias, coa o fim de salvar a religio de ortieas insolentes.

um doe pioneiros do movimento foi de Bena1.

Desempenhou importante papei no desenvolvimento da poltio educacional

da Companhia da India Oriental advogando educaço oientfioa nos moldes

da Ocidental. Atuou como reformador social, pregando a aboliço do

que consistia na prtica de sacrificar no fogo a iriva jvern e seus fi

ihos, na pira £unea1 do seu marido; supunha-se que isto f&ase um ato

vo1untrio, mas muitas vezes, a presso da opinio publica toruon.o com-

pulsrio. Tu aae o ato como benfico viuva, que cairia em de8gra9a

se nío o praticasse. i?oi, principalmente, atrava do seu esfrgo que

te costume cruel foi abolido; dei por diante a tentativa de qualquer
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W.,,s do i.ter o gas cieiderada corno tentativo da sutddi* e

a parente. .re considerados culpados por ajudi.i*,
Nas ano reforms maia importante foi o estabelecimento do

1Sp4 sPelttico prtico, quis reform2! es abusos gritantes 4*

sociedade Kindn; era, so mesmo tempo, um apoloiata do passada da tn

dim. Sentiu o perigo das atividades doa misaionliios Criatha, que pe.

dariam, aos poucos, co &'ter t&ta a Índia indu, que se encontrava me

guihada mas stLpertiçes medievais, pois que o oulte de akt colocava

a t4 aetna de todos os srgune*tos e a autoridade aàima do qusa' rs

ciociniø.

No 'ho Senil incorporou algumas UStao liberais do Cr'isti

ni; por exemplo, a .nsncipaçZo e a educaço feminina, e o impedimsm*

to do casamento precoce. Dste modo, quis criar use nova ordem na sosi

dads Hindu, pois, colOndOiu8S numa situech terrnediris prevent

es Eindus meis afoito. de abraçar o Cristianismo.

Uma grande diferença entre a patioa Hindu e a doe

aide na contenpleço de uma divindad abstrata, em lugar de adorar f.do.

las, como ooonte.ia coa os Bindua. dead.e o ltiso peroito Budist*, getS

nova atitude dos Bra1os libeatcu os pregadores da prtics doo rituais

Ktndm., tornou pregaçea asia abstratas o possibilitou a introduço

do pregadores nos moldes do Cristianismo.

Os seguidores de Raja Ran Mohan Rot, corno Devendra Nath o pat

do conhecido poets flavindre Nath ¶reoro, e eahsb Chandre introdusirme

o pratica de aea aos domingos, dirigidae por presdores, saneihente

aos religiosos Cristoe.

quanto que Devendra Math era urn teso, ligado aos ensina *

mentes do 2niabd3i, que como vimos, era meia ctico quo t.inta,eehb

Cbandra era mais prtico pois introduziu o canto coral acompanhado por

iatrumentoa musiesia, seguido de oraçe e eernea pregados peios se

oexdotea. O riod.o da adoraço d.o rao se assemelha do tal manei*

am an sistema de oraçZ.e das Igrejas Criste c'ue sé. dia que gb urn

Cristianismo sem Crieto. Mais tarde torhab Chandra e Devendra 2eth pei

deram seu pretlgio inicial e iate ltimo dasenvalveu um $ .

formado, que veio a ser una aubiaeita5

As principais tersticaa da oreuça no

com clue ela difira do velho teteac da conservadora Índia Rindu, no no

que ela alirma rna no que negas Podemos dizers

a) Nega as escrituras cono fonte da autoridade e 4 ao pzprto

entendimento mais tmportncia que pura repetiço dos textos sagrados,

b) 11o cr na incsrnaço e no cogite da teoria do renascimento.

o) Concebe no Deus *bstrsto *OmOteSt* e 1 contrin sdor
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de dolos.

d) lega a distinço de classes.

?ev. o seu lado po*itio, corno j foi dito, pois favoreceu a

pducaçoe a .ipaçio feminina.

Xnfe1ismmte, desde o intcio o Brahrno Sama1 se colocou aberta

mente na ofensiva contra as praticas tradicionais doa flindus, especiais

te o sisteaa de castas e a adoraço de dolos. Entre seus adeptos

tavamae grandes intelectuais, notadarnerite no Hegal, mas o mimero d6

lea era pouco elevado. Jo conseguiu o apio de uma parte conaidervel

do ovrrrJo Hindu, talvez porque no tinha'um canone religioso para au

portarsna autoridade, como tinham as religies e Criai. E muj

to embora tentasse aproximar-se doa costumes Cristoa, IEo eonaeguiram,

trair um grande mimero de Hindus.

Contudo a influ&zcia da doutrina Bralimo se fz sentir na socia

dade. Foi .dyasagar. Hindu conservador, que, na segunda metade de sq

lo. dezenove, apresentou a lei que tornava valido o n&vo casamento de u."

ma vitha; para justificar essa medida, selecionou textos religiosos que

mostravam como a prtiea tinha sido seguida no passado e salientou qua

eram os eeats sociais, antes que os preoeitoiiligioaoa, que impedL

amo csz*to da vivs. leitas reformas sociais, como a emancipaço e

• adecaçio fc'i, surgiram como uma consequneia da revoluço sle

doca levada a efeito pelo Braho Sa'øj, que mesmo no conseguindo mui'

toe adeptos prestou contudo um valioso trabalho de reformas para a corns

nidede Hindu.

O rathna Saia4 de Rsnadey, em Bombay, foi organizado maia ou

menos mas linhas do Brabmo Samal. Condenou tarnbm a disoriminago de c

tas e reintroduziu e casamento da vjttva. Dfundiir-a eàuóaço feminina e

aboliu o casamento prematuro. Corio os Bralamoø, Os adeptoè dó Pt'arthana

3aza3 tamba acreditavam num Deus. Entretanto, diferenciando-se doa Br,

limos de Bengal, os membros do Prarthana Samaj no se opuseram to deci-

didamente aos prindpios fundamentais dos Hindus. No eram ademais,to

intolerantes e icenoelastas.

Hm movimento mais poderoso de reforma foi iniciado por Swami

Bayananda, que em 1875 estabeleceu o Arra, Sama1. Hum determinado aspeo'

to colocou-se numa posiço completamente eontririá ao Bralino 8arnaj, pds

Swami Daananda no se valeu doa mtodoa de culto cristaos e abraçou as

antigas tradiçes Hindus, sem aderir, todavia, soa £dolos. O Arra Sarna

listas so também monotdatas como os outros dois, mas em vez de acrod

tar numa realidade abstrata., acreditavam num Deus que estaria eernpre

sente em t6daa as coisas criadas (ito , no h diferença entre rija

cio e criador). Os aspectos reformadores do 4bra Saaa.i dependem de trs

prindpioe funda*entaiss Iducaçio, Organisaçio e Conversio. Seu oa3eti-.
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12 ?eMncias Ulitares e Renascentistas da lava Filosofia Hiu

In dos efeitos do conflito entre a nova e a antiga filosofia

o aparecimento de urna atitude reformadora, que tinha por objetivo a co

reçio de alguns doa males da filosofia Hindu; mae4ate no foi o inico

efeito da luta entre as duas filosofias, opoatas entre si pais que uma

pregava a eristnoia de uma vida posterior e a outra orientava esta vi.

para a alegria e o prazer. Corno segunda consequncia, surgiu a tendn

eia de voltar.se e considerar o glorioso passado.

Levada pelos Miasionrioa Criatos, a imprensa (que embora f8

se inventada pelos chineses s era conhecida no Oriente atrs do ocideA

te) foi utilizada por eesnovas tend&tcias eomo haviam se utilizab
:

Ia aqules que difundiram o Cristianismo e aqules movimentos reformada
res como o Zrabno Sanai.

Dkse nodo, a imprensa inieialmente foi usada pelo movimento

tcrrio de escinento das lnguas vernculaa da India, especialmente a

)caaii, a RaMtti e a !aail, para divulgar os feitos heicos do passa

do. Ceac no Renascimento Celta da Irlanda, ste movimento restringl.u-ee

literatura, para depois estender-se tainbm ao campa oltic.o e social,

O movimento politico da Renascença Hindu começou con o trabal

da devotada senhora irlandesa Mrs. &nno Basent, que postertormento se

converteu ao Hinduísmo. Primeiramente ela se filiou ao movimento oak
fico iniciado por Madame Blavatasky em Mova York e depois foi mandada

India para trabalhar. Em 1882, 7 anäs,depois, os dirigentes do novim

to mudararnse para a India, Em 3.887 Mrs Anne Baent tornou a direço do

movimento, pois que Mme. Blavatasky havia se retirado para a Inglaterra.

Mrs. asent deu um nay0 colorido ao movimento e ao sentiu atr

da pela filosofia Hindu. Norestringiu sua atividade ao simples mistj

cismo parateolgico da eosofi., mas devotou suas energias na revives

cnoia das glrias passadas da Índia. O Rindusmo que Mrs. Basent advoga

no fo a sociedade reformada e remodelada pregada pelo BrabmoBam ou

mesmo peio Anya Bamai, mas defendeu o Binddsmo em sua totalidade: sua

filosofiao sua ética e sua foa de adoraço. Nõ incjo ela mesma pare*

co que tolerou o sistema de castas, embora mais tarde, em 1913, ao que

parece, mudou sou ponto de vista. Nesta £pooa surgiu o conflito corn O

grupo mais ortodoxo e Mrs. Basent deixou o movimento, mas j se torna

yam aparentes os primeiros sinais renascentistas.

Alm de Mrs. Basent, o movimentá renascentista teve outro ba1

arte na pessoa de Mr. Bal Gangadhar i1ak. Era um homem preparado mao
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taubE. organizou um movimento renascentista em

hunra aos hri1s sei1emais do passado.

Infelizmente Ir. i1ak no se mostrou bastante prD.deflte na ee

colha doa heris. Poi um batalhador do movimento de libertaço e da o

tato de sua preferncia em escolher berSis que tivessem lutado no movia

mente en prol da lib ao contra o domínio $oslem. Assim, a escolha

de um lider como Sbiaii., que estabeleceu 'um regulamento Marbatta inde

pendente que dastruu os Mogbule, foi uma 00n5equn0&a natural. PoltL

camente isto foi um Srro grave porque o movimento nacional para aspirar

o triunfo deveria procurar a cooperaço espontnea dos Hindus e s1a,

A atitude de 8biva3i poderia agradar a um Hindu, nas soa olhos de tun14

le1e pareceu naturalmente um grande inimigo que veio destruir o do

mio Moslem e

Do mesmo modo, todo o esZrço dos Hindus em reviver o glorioso

passado era uma tentativa de esquecer e ignorar o perfodo de aominaçao

Moslem. O tato de Ir. lilak ter sido um poderoso ]lder, respeitado uni

irersalmente,e€o tato de seus métodos serem imitados em outras provtncias

como Bengal e Punpb contribuiram, por um lado, para que os hindus res-

peitassem sem passado; por outro lado, isto veio contrariar os inters

see dos zslim, que sentia qme o movimento no pretendera levar o

Ca & liberdade, mas apenas fundar um estado Hindu, onde os tics

riam en situaço interior. D3ste modo a agitaço p01ftica da india res.

tringim-se im atividades Hindus, porque os Juslims., com raras exoeçes

tiveram pouca atuaço. A asioria slim permaneceu completamente atat

da e outros se colocarem abertamente em poa±ç1oboatfl Ha verdade,* P2

der Britnico tirou proveito desta situaço e omasdamente pz'octueu aces

tuar as tend3nciaa renascentistas Hindus, usando urna pltica que pode

moa c)iamar de "diyiso e poder1'; contudo, precisa.so notar que o princL
pio desta diviso foi lançado pela escolha imprudente dos .heris nacie.'

ntis do passado, soa quais o movimento renascentiita deu um lugar de i.

re.

1921, Iahaa Onndhi entra en cena na poltea do iibertaç

da india, con o movimento de "d0 Coopera&' • le j tinha adquirido a

gum préstgi, em movimento semelhante dos eoloo 1ndt8n089 na ifrica do

Sul, e tsmb em a1uns movimentos locate, como en Beber e Gusrath. *s

te foi o primeiro movimento geral, em grande escala, na india.

O movimento de 1'lo Yiolncia" e de 'No Ooop r*ço" de Haha'ta.

ma Gandhi foi, em primeiro lugar, inspirado pela sua filosofia Jaina e

pelo seu estrito vegetarianiamo; em segundo lugar, ganhou t&a eon o

so da tticaa Irlandesas de boicote e a adoço da teoria da resiatnota

passive do sb±o russo o1st.oi • Para Jr. Gandhi o Min.dutemo a procura



-8

da verdade por meios no iolentos.

. Goudhi no tamou a 'Mo Yiolnoia" no seu aapeotó negativo,

came a auaZneia de algo, mas como um objetivo ositivo que eleva o ho .

me*, que S, em parte, um ser humano ep em sate, animal,. mas que encerra

algo de sublime e divino. De acarao corn essa atitude defensiva, o prata

cante dá "no violncia" sofreria t8dae as torturas silenciosamente,. a'

que., pelo seu ato, f8sse posEEve1 inculcar o esp1rito de nobreza en

seu opressor, que sendo um ser humano, pelo menos, teria que dar vazo

aos seus bons prinopio8. O exemplo de algumas dessas atrocidades quem

Judeus sofreram na mo dos Nazistas levanta thvidss quanto a possibli

dade do Sadismo ser curado desta maneira. odavia, minha tarefa exp&r

a teoria antes que critie -la.

Inicialmente, Mahatma Gandhi assegurou para o movimento a co

operaço de um grande rnrnero de Muslims fazendo causa comum o movimenb

do turco Ehelafat, pade reconciliar as amizades extra-territoriais doe

da Índia. Gradualmente, porm,as tendnciae renascentistas vi

ram juntar.-se ao programa de Mr. GxtdM quando ste quis afastar-se da

oiviiizaço mecnica (Ocidental) e voltar so artesanato. Os Muslims te

moram, muito sae temor no tivesse fundamento, que Mr. Gandhi preten

desse insturàçódo domínio Hindu. Suas referncias frequentes a

o heri mCtioo do Ramaysirn, despertou uma grande desconfiança entre

os siima. Alguns ã3stea, como Maulana Azad, permaneceram f±is a Gem-

dhi, mas a maioria retirou-se do movimento. Depois de um segundo movim

to po]ftico em 1930, Mahatma Gandhi retirou-se, durante uma dcada, do

movimento politico e se devotou cause do reerguimento das Hindus que

se encontravam em situaço infeior. Pai um movimento singular, mas to

grande foi a sua personalidade q-ue a intoobilidade, a pratica nooiva

Ífldl& peninsular, quase desapareceu no curso de duas doadas mais ou

nos, As reformas educacionais de Mahatma. Gandhi atingiram principalmen-

te a educaço bsica o fundamentalmente seguiu o velho sistema de apre

dizado de ofcos do peroo Sutra, como mencionado no

de &tillya,

Em 1942 Mahatme Gandhi lançou um terceiro movimento. poltiø

que resultou na Independncia da Índia, aeparandose tambm o ?aquisto,

o pds de maioria Mo@. este se constituiu de duas partes antes perte

centes Índia, que se situam no Nordeste e Noroeste do territrio Thd

ano, separadas por mi milhas de terras Indianas.

A formaço de um pais corn base na religio, corno foi o caso do

Paquieto, deu lugar ao aparecimento de uma nova posiço doa Hindus Lø

atuantes, que quiseram estruturar a tmdia na forma de um estado teoer

tico. Talvez os sofrimentos doe refugiados Hindus, que vieram dosPaqui,

to para a fdia, tivessem fortalecido suas conviôçZes, tanto quanto f

r fortal.cido O8 semt1m'etoe li me Paquisto pela situaço doe
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refugiados Iusli que percorreram o eaminho inverso, do Punab OrientL

para o Paqu1ato Ocidental.

Foi nesta con.jnntura que algun's atos de Mabatma Gandhi, quo v

says o estabelecimento da pazanas duas comw.idadee provocaram 1nente

uma ciso entre os Mindus que os enearavem como sujeiço aos Muelirnsp

fin, um fantico assassinou Mahatma Gandhi em 1948 uma ironia do doA

tino o fato dos ]fleres Muslim suspeitaram que Mabatina Gandhi tinha te

dncias pr6-inthzs, enquanto entre stes haviam muitos que suspeitavam

de suas tendnoiae prJue1irn, a tal ponto que um dies se olccou em

tal poøiço que acabou assaaainando.o.

Apse a morte de labatma Gandhi, a seço militar doe Eiztduc,c

nada R.S.S. (vo1untrios para e Estado) foi banida por algum te*po. aa

o movimento militar 1vaniouse outra vez para pedir a reunificaçao da

Xndia. A partir de 1952 iate movimento se fortaleceu com o ap6io de muj

toe nacionalistas, que mesmo mao pedindo a reunificaço, demonstravam

grande fidelidade ao nacionalismo. O pensamento dste grupo no era

der sempre a no vio1noia nas reagir com a frça aos ataques sofrido.

Em 1955 foi hte grupo que iniciou o movimento para a anexaç0 de Ga

india. Em 1959:., quando-8e soube que os Chineses haviam se apoderado de

mina grande parte de LeÕ.akh, foi este grupo que iniciou o movimento pela

luta de recuperaço da terra perdida; en outubro de 1962, quando o Go -

varna Indiano finalmente decidiu se lançar guerra defensiva, isto se

eonsttuiu urna vit&ria moral desse grupo.

Em resumo., podemos dize: que bora as atividades do grupo re

nascentista dosenvolvessem um senso de auto-respeito entre os Hindua,m,

ajudou a expulsar a mentalidade s1ava, por outro lado isolou os

do esrço comum, e consequentemente, tavoreceu o isolaclõnistas, pelo

rnenoa corn uma razao plaudvel para a fundagZo de um estado teocrtieo,.

a independancia, aste grupo militar hindu no se sentiu

muito atrddo para os aspectos seculares do estado e se constituiu num

forte grupo naoonalista que s v&zea tem usado da violncia.

Mahatma Gandhi, o lider hacionaliata, mao pertenceu a sae gi

po todavia,, os !sli suspeitavam que aio fazeis parte dasse grupo UA

cionalista, e aqulee que pertenciam ao érupo de GaMbA suspeitavam que

aie f8sse inimigo.

g interessante observar que com o correr do tampo a tendanota

militar d.ste grupo assumiu oaracterLsticas mais moderadas, porquO a *

deraçao reside no espírito doa Hindus e qualquer ineiiuaçao militar

temporria, como aconteceu na mais recente escola 8hak$i.

13. Tendncii . liuwanticas na Piloeofp HiMu Moern*

3ia um urro poster qu. az tosdncias remascentistas, que s

I?a5 depois doe w,it reforeistam de iaS.io e do $ISM1o
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lo ft1 do sihulo dezenove, exatamente quando o movimento re.'

tiata passou a ter grande sigl ficado para Mr. Tusk e Mrs • Basent,
um nvo vinto hista se desenvolveu no estado Oriental (Ac Bengal.

O iniciador do movimento foi us simples pregador religioso., que foi in

talisado por seus dcpuloa maim ilustres. Embora mao f6aae um sibio,
Sassi Ias Krishna tinha urna larga viso e pregou que, em essnc a, ha

via muito pouca diferença entre o HinduCsmo, a reiigiao Moslem e o Cria
ti*nismo. Pregou que Bens eats acima de t&das as reUgies e tkas as

gaçea religiosas sao, antes, auxilies para nossa ato-reaiizaçao. ua

do esta auto-realizaço se efetua, t&tas as diferenças desaparecem, Ens.

quanto os ensinamentos de S,ami Ram Krishna permaneceram num piano t.j
rico, o esp1rito dinLdco de seu aluno Swami Uvekananda deu.lbea urna

forma pratica.

Swami. Tivekananda foi um vigoroso orador'.j na assenb1M.a reiig

ia to Parlamento das Raligiea de Chicago em i897; l, surpreendeu a

aisti*cia ao xpr os temas principais da doutrina Hinduieta em geral,e

os iasntos e Swami Iam Krishna, em particular.

Pj Swami TivekiriMue deu um sentido pratico a i8ias de a

atatscia social dc Swami Ram Krishna, principalmente nas pregaçes re'

11g1sas. Estabeleceu sisaea de asststnca social, mas quais auitos

votaram suas vidas e atualmente existem 120 hazes centros no aments

na India, mas tambm fora dela, principalmente em lursxa, Jalasia e EJ.A.

(Jew ork, Boston, Chicago e San iran ataco). listo, Swami Tivekananda

fz para seu mestre o que sic. Paulo .fh para C; isto.

las prdicas religiosas pregou a coeziatne&a pao1iaa 4am re-

ligiee, para que pudessem manter uma atitude de respeit* mttuo.

.A morte de Swami flvekanrnida,. em 1902, com a tdsde de 3 amos

foi urna c.alaatd.ade *acional • le compreendeu a necessidade 4* untdade .

Índia e, pregando-a para outros países, mostrou que eia res±de na eonc

1taço4e diferentes pontos de vista, lot o primeiro a interpretar pare

o Ocidente as características dtnmicas do Rinduísmo e per seu brilhan-

tismo em orat&5ris despertou muttoS Hindus, na prSpria indta, para a ri

Cs herança espiritual existente. Condenou as superstiçea sacerd tais e

a classe hipcrita dos semi-educados assim como aqulee que se facina

ram com as cotsas do Ocidente e ignoraram o que a Zndia podia ofereeer

Pot o primeiro a retirar realmente a India do isolamento cultural em q

vivia, porque antes dia smente alguns estudiosos come Rex Mailer, to.

maran conhecimento da herança Thdana. este ano (1963)4 o amo em que a

Índia comemora seu. oentenrio, mas o *niversrio do renascimento do Ru

manismo indiano ser ainda celebrado. Comeaórse- realmente o cente4
rio em 197, porque tot em 187 que Siami Ttvekaxianda pregou pala prim.j
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de 1 U. 1Is das caracterCsticas de

5o, imdibit&vsla.mts, Iruassisticas. Sri AroTintlo educou-se na

Inglaterra e posteriote esteve eu Barcada onde trabalhou como

vice-diretor do Barcada College, por muitos anõs. (uando se iniciou o

movimento, apes a separaço do Bengal, dirigiu-se a caloutL Thzas ve-

zes foi proceasadol usa em ambas foi absolvido. Foi na pz'isó que de-

denvolveu sua nova teoria. Estava de ac8rdo com SWeat Dayarnanda que

Tetas glorificavam um Deus e, em esanáia, o Rindufamo inclina ae

ao monot.Csmo. Afirmaca que atrave do Yoga um indivCduo pode se Con-

centrar a fim de alcarigar um estado de coaunioao com a realidade ii1

tina que Deus.

Segundo Sri Arovindo o esp1rito divino no uno e nem multL.

pio, mas algo que esta em tetas as coisas. Neste ponto le se aprox

ma bastante da filosofia de Shankara, que unia os espfritos indtvidu-

aia o o espCiito Supremo. Devido a esta unidade essencial dos espirA
toe, argiemta Sri. Arovindo, e possivel a comunieao entre o indivi
dna e a realidade lttns, porque os Iogas simplesmente torna aparente

aqailo qna saiste en estado latente dentro de nsa. Comunente o espiri-

b do b---.- 1o atinge a ye.cdad* porque inperfeito. Se algea £ cm

pen d.s receber os fav&res do Bspírito Supremo atravs de uma oomunie

çe ou por meio do Toas,pode-se ento perceber a verdadeira reaUdade.

A vertaneia de Sri Arovindo relativa pratica do Toa ou concentra

ço eout4a realmente tendncias renascentistas, que nos faz lembrar os

t.upoa do Kalpasutra e o periodo medieval Bu&tsta. O meio adotado por

1e para corrigir os ares humanos foi a eduoao, nao a do tipo txadi

cional, mas urna educaço que levaria os alunos a abordar os problemas

com um espirito de dedicado, de assistência social e asaist3noia

munidade &stee aspeótos constituiran-se numa importante parte dc seu

pensa*ento educacional. Como Tivekamsrits, no preparou o aluno para urn

futuro incerto, nas pará levar urna vita itti1 aqui na terra; para uma

ida posterior li pregou o que se poderia chamar de bumanilmo. Mesmo

os elementos da renascimento presentes nesta filosofia estao niuitó me-

difiõado e diferentes daquelel items óon ou quais parecem se assome -

ihár; todos tinham por objetivo urna coisa: uma rndia melhc e mais -

prSspera, de rnodo que os soul habitantes pousam viver felizes, Deve -

tambm ser notadó que embora inicialmente Sri Aróvindé esttvesae liga-

do a movimentol politióoep quando conõebeu suá nova teoria ém Pondiehar

3 havia8etirado da poiftica e. nesta teoria mao existe nenhum elemen-

to do renascimento militar..
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t ooimMo o .be do isao Indi*no.

Togo?e era z os mais velho que Sri Arovindo e dois anos

mais velho que Stem Veoi.*iu1 personalidade de ReJ,ft ro,ncth The-

gore se fz presente na Renascença Hindtí en vines sentidos • Como poeta,

e ducador e neformador social 1na urn poeta rei goao e um poeta da nata

reza. Seu lidszao toca o conao. Seus poemas incluem cantos de elevada

inspiraço Ilacional, nesses cantos pode-se descobrir a essncia do que

certa vez disse braham Lixico '.& maldade a ninguim e o amor para todo&',

u.a versitil contnibuiço inclui no amente poemas, mas tambim dramas,

novelas, enaioa, cantos, cartas e mesmo pinturas • Seu amor pela nature-

za se n4 festa em todo o seu trabalhá; a natureza The era extremamente

bela ne-pox causa da sua beleza aparente mas devido ao sentido espini-

tual que pode eyoear.

logere no foi smente um poeta e um artista, mas, tambim um

profeta da anidade. Seu or pela humanidade ultrapaaøou mesmo seu

*w pela nitaresa. ima do. pos disse que rnunciaria a pretenso do

e viveria meets terra, porque ao eia ne hi sofrimento e, eonaeque

ttS, jto hi a oportssi&adie de featar a herança divinaquo possui
- # *

A
moe, isto e, a &feiçao autua e a simpatia. Para ele, o mor de Deus, o

Amor da lateness -

e o &aor do Reu, comvergez a um ponto e se amalgamam

nua todo comum • Assim como o espCnito, para Tagore, no era uma vaga

abstxaço mas uma realidade concreta, do mesmo modo a Humanidade no -

era nada mais que uma manifesiaço da DivindtdeeDona infinito, mas

1e se manifesta nas coisas finitas. ie i absoluto e esti presente e

t6daa as coiaaa criadas.

Dirige-se a Dens de v4nias maneinast alguma! vezes como Mestre

e outras corno Protetor; como Rei e como Amigo; como Pai e obmo Poeta.

A beleza para %gore a harmonia existente em t8das as coisas que eto

ligadaø pela Lei Divina. Deus criou as belezas da Natureza simplesmente

pera nos ensinar as ligea da harmonica.
•

a amor da harmonia que az de1gore o pacifista por excel&icia,

que viajou por t&da a europa e BJ,A. pregando a paoi&icia e a bondade.

Poi um doa mais conheodos e eloquentes tiiamtropoe date soulo, cujo

amor pela humanidade excedeu o amor pela. sua naço. Os elementos eason-

ciai de sua filosofia so os seguintes:

IQ) - O Universo em que vivemos i uía manitestaç

parcial do spnito Infinito, on Deus, que

esti presente em todas as coisas, e £ algo -
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se restringe india mesas dirige ao mrnido todo, que se encontra mergu.

hado sin desoonfiançás e guerras-frias, ameaçando por armas nucleares e

projte1s teledirigid053 6 uma mensagem da qual podem se aproveitar tan-

to os pdses ue pretendem conservar seu patrim&z4o, õomo aqules que

eto em vias de desenvolvimento.

A todos aqulee que orescer'n ob a in.flunci do humanismo da

filosofia Hind,, que se desenvolveu independentemente do tempoz&io milj

tarismc nacional, saida-se atravs das conbeoldes palavras do humanista

agores

"Onde o espírito no teme e a cabeça permanece altiva,

Onde o saber livre,

Onde o mundo no se divide eia partes litigantes,

Onde corrente de id.iaa g0 se dilue nas tradiçes

Dentro dste Cu de liberdade, Pai, deixa o meu pais despertar".

Que haja a verdadeira liberdade para todos, os pases, uma verdi

d.eira liberdade que nQ signifique apenas a ausneia de perigo motivada

pelo temor recfproco das armas, mas que tenha seu fundamento no desapare

cimento das fontes de perigo e na confiança intua e boa vontade. para

esta liberdade que ns desejamos que desperte ne smente a Tidta nas o

mundo todo.


