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UTOPIAS E «DIVINO" SOCIAL 

MICHEL MAFFESOU " 

RESUMO 

Ha momentos em que a grande Hist6ria da lugar as pequenas hist6rias vividas no 
dia a dia. Nestes momentos, a Hist6ria esgota-se nos mitos. E nestes momentos que 0 

tragico ressurge. Momento em que a morte ja nao e denegada, mas deliberadamente 
afrontada, publicamente assumida. Afrontamento do destino e regresso ciclico sao os 
elementos essenciais que marcam a fundamental mudan9a que esta em vias de se operar 
na concep9ao do tempo social. Este nao e urn problema abstractamente filos6fico, mas 0 

fundamento de uma nova rela9ao com os outros e com 0 mundo. 

ABSTRACT 

There are moments when grand History gives way to small everyday stories. In these 
moments, History reduces itself to myths. It is then that tragedy comes back. Death is no 
longer denied but deliberately confronted, publicly faced up to. The confrontation of 
destiny and a cyclical return are the essential elements which signal the crucial transfor
mation that is about to happen in the conception of social time. This is not an abstract 
philosophical issue, but the basis for a new relationship with others and the world. 

1. 0 tragico do presente e 0 paganismo eterno 

Da Hist6ria segura de si, caminhando para urn destino muito mais inde
eiso, das grandes narrativas de refereneia, universalistas por voca.;ao, aos 
pequenos mitos locais, eis 0 deslize de importancia que se pode observar 
actualmente. E isso que nos obriga a reencarar os nossos modos de analise 
a partir de uma no<;:ao central, a do destino. 0 politeismo dos deuses e dos 
valores e disso a expressao mais simples. 

* Universite Paris V. 
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Hll. no afrontamento ao destino um furor de viver, lembrando que 0 ser 
e acontecimento, ate mesmo advento. Para retomar a oposi<;:ao modemi
dade/pos-modemidade, podemos dizer que, no quadro da primeira, a his
toria desenrola-se enquanto que no da segunda 0 acontecimento chega. Faz 
intrusao. For<;:a e violenta. Dai 0 aspecto brutal, inesperado, sempre espan
toso que nao deixa de ter. Ai encontramos ainda a diferen<;:a de tonalidade 
entre 0 drama ou a dialectica, postulando uma solu<;:ao ou uma sintese 
passive!, e 0 tragico que e «ap6rico» par construc;:ao. 

o advento e singular. Mas a sua singularidade enraiza-se num subs
tracto arcaico intemporal. Trata-se, evidentemente, de «arcaismos» repen
sados em fun<;:ao do presente, vividos de uma maneira especifica, mas que 
deles guardam vivamente a memoria das origens. E certo que 0 que e vivido 
qualitativamente, com intensidade, se emprega para fazer ressurgir 0 que 
jll. estll. Ill. no seio mesmo do ser, quer este seja individual ou colectivo. 
Podemos, a este proposito, fazer referencia a Heidegger e it sua preocupa<;:ao 
com um pensamento pos-metafisico, naquilo em que se entrega a fazer 
sobressair esse mais «simples», que serve de substracto a existencia 
humana. Mas igualmente a Leibniz que, no seu «principio dos indiscemi
veis», se esfor<;:a por encontrar uma via media entre a diferen<;:a absoluta e 0 

regresso do mesmo 1. Entre os dois, 0 romantismo ou a filosofia da vida 
acentua 0 aspecto tnigico do presente; assim como a sua exig€mcia, a sua 
raiva de viver e 0 sentido de urgencia que segrega. 

Nao e ista que caracteriza essas espantosas atitudes contemporaneas, 
juvenis ou nao, pouco ou nada preocupadas com as consequencias dos seus 
actos? As familias plurais, ou os amores sucessivos e efemeros, mostram-no 
no dominio dos afectos. A versatilidade politica, ou as varia<;:6es ideologicas, 
testemunham-no no que diz respeito it vida publica. A aceita<;:ao das leis 
anarquicas da produ<;:ao e, ao mesmo tempo, a extraordinll.ria desconfian<;:a 
a seu respeito, fazem disso fe no que se pode chamar a desordem econo
mica. Hll., em tudo isso, uma ambiencia de indiferen<;:a que nao favorece 
a preocupac;ao do dia seguinte, mas, pelo contnirio, urn desejo de viver no 
presente par referencia a uma maneira de ser que se constituiu progressiva
mente ao longo dos tempos. 

Se tentarmos definir uma tal ambiencia, podemos aproximll.-la de um 
paganismo eterno. Paganismo que se entrega a agarrar a vida, a agarrar 0 

que ela oferece, 0 que ela apresenta. Exuberancia paga que se entrega it 
frui<;:ao dos prazeres do presente, levando uma via audaciosa, ousada, uma 
vida atravessada pela frescura do instante no que este tem de provisorio, de 
precll.rio e, portanto, de intenso. Fichte, analisando a oposi<;:ao de Machiavel 

I Cf. G.Vattimo, Ethique de L'!nterpretation, Paris, 1984, p. 21.: sabre Leibniz, cf. a comen
tario de R. Guenon, Autoriti Spirituelle, 1961. p.79. 
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ao cnstIanismo, fala, a proposito, de «impiedade gerah 2. Parece-me que 
se pode extrapolar 0 que ele diz do seu paganismo. E bern a essencia do 
cristianismo que se encontra no projecto politico, na concep<;ao econ6mica 
da existencia ou na procura de seguran9a proposta pelas diversas institui
~6es sociais. 

E contra esse «cristianismo» que se insurge a impiedade contempo
ranea. 0 aspecto juvenil da sua efervescencia, a «frescura» das suas revoltas, 
a procura exacerbada de urn gozo, multiforme, no presente, tudo isso 0 

leva a ver no «mundo antigo» a sua patria de origem. «Mundo antigo» que 
e preciso, evidentemente, compreender de uma maneira metaforica, quer 
dizer, tudo 0 que contradiz os diversos «imperativQs categ6ricos», formu
lados pelo moralismo moderno. Quer esses imperativos sejam de ordem 
sexual, economicos ou ideologicos. E esse regresso ao antigo, ao arcaico que 
e 0 caracteristico da pos-modernidade. Como se, para alem de urn paren
teses, para 0 melhor ou para 0 piOl; no quotidiano ou no paroxismo, de uma 
maneira doce ou, pelo contrario, nos excessos destrutivos, se encontrasse 0 

aspecto sublime da beleza do mundo. So esta seria importante. Dai que a 
devamos desfrutar nos termos em que ela se nos apresenta, ainda que seja 
justamente submetendo-nos as suas terriveis e temiveis leis que, em boa 
verdade, e preciso aceitar. 0 que nao acontece sem invocar a tematica do 
«amour fati» do qual se pode, a luz de urn espirito nietzschiano, avaliar as 
importantes consequencias sociais. 

Marx sublinha que os homens fazem a historia sem saber que historia 
fazem. De uma maneira mais geral, e toda a modernidade que estabelece 
uma adequa9ao entre a realiza9ao de si e 0 dominio que se poderia ter de si 
e do mundo. Ha uma especie de prazer na aC9ao, quer seja a do trabalho, 
stricto sensu, ou a da politica. Insurgimo-nos muitas vezes a proposito do 
slogan inscrito no frontao do campo de concentra9ao nazi de Dachau: 
«Arbeit macht frei», 0 trabalho torna-nos livres. Isto nao e, de modo algum, 
uma antifrase liigubre, os campos de concentra9ao nao foram senao a forma 
paroxistica desses «campos» que sao as sociedades contemporaneas oude a 
injunc;ao de «fazer» isto ou aquilo (0 trabalho, 0 dever politico ou conjugal. 
a educac;ao dos filhos, as ferias, etc ... ) troca uma ilusoria Iiberdade por uma 
real escravatura, a dos «tempos modernos»). 

2 Fichte, Machiavel e outros escritos filos6ficos e politicos de 1806-07. Paris, Payot, 1981, 
p. 48. Sobre urn exemplo de uma vida «excessiva», d. a pesquisa de H. Houdayer. «Le defi 
toxique», CEAQ. Paris V. e M. Xiberras. La Societe Intoxiqu.ee, Paris. Armand Colin. 1997. 
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2. A propensiio das coisas ou a fo~a do destino 

E por se libertarem do espartilho resultante deste prometaico bacanal 
activista que ha cada vez mais gente a adoptar uma atitude estoica. Estoi· 
cismo generalizado, para 0 qual este nada poder fazer se torna indiferente. 
Eis 0 «amour fati» que faz com que 0 destino nao aconte~a simplesmente, 
ele e aceite, mesmo amado enquanto tal. 0 que engendra uma certa forma 
de serenidade que pode parecer paradoxa!, mas que esta na base dessas 
numerosas manifesta<;:6es de generosidade, de entre-ajuda, de voluntariado, 
de ac<;:6es humanitarias diversas de que a vida social nao e avara e que tern 
tendencia a multiplicar-se. Porque a aceita<;:iio do que e pode caminhar a par 
com a preocupa<;:ao de participar no que e: nao dominar, mas acompanhar 
urn estado de facto para, eventualmente, leva-lo a dar 0 melhor dele proprio. 
Assim, a realiza~ao de si, ou do mundo, ja nao se «traduz» Duma simples 
ac~ao econ6mica, mas espalha-se numa interacc;ao eco16gica. Talvez seja 
assim que se passa do «dominio» hegeliano-marxistaproprio da moderni· 
dade ao que Bataille chama a «soberania», funcionando sobre a reversibi
lidade estrutura!, e que seria, essa sim, a marca dos periodos pre e pos 
modernos. 

Esta soberania est6ica lembra, certamente, os pensamentos, as sensibi
lidades, as atitudes orientais extremas, tais como as do Japao ou da China 
que, para usar os termos de Fran<;:ois Jullien, tendem a privilegiar a «propen
sao das coisas». Quer ista dizer que as coisas, 0 mundo - poderiamos acres
centar as situac;5es sociais, e porque nao as individuais e tribais - evoluem 
em fun<;:ao das suas disposi<;:6es proprias. Nao ha lugar, desde logo, para 
projectar sobre elas desejos, valores, convic<;:6es de qualquer ordem, mas 
antes para «se conciliar» com a sua evolw;ao e a necessidade que e a sua 3. 

Ai tam bern a iniciativa ja nao e 0 caracteristico do individuo isolado, ou 
de urn grupo formado a partir de urn contrato social, mas e conjunta, par
tilhada entre 0 mundo e 0 homem, as coisas e as palavras que este emite 
a prop6sito. 

Aplicada a situa<;ao contemporanea, uma tal «propensao» nao deixa de 
segregar uma inegavel sabedoria. Sabedoria nao activa sem ser passiva, 
fazendo sobressair a tendencia que, em determinado momento, esta inscrita 
na realidade considerada. Assim, para retomar uma ideia que ja formulei 
(Bloge de la Raison Sensible, 1996), ao moralismo e ao seu dever ser, sucede 
uma «deontologia» que leva a serio as situac;:6es (ta deonta) e que age em 
consequencia. 0 moralismo repousa sobre a injunc;:ao de ser isto ou aquilo . 

.3 F. Jullien., La Propension des Choses, Paris, Seuil, 1992, pp. 37-38. Cf. tam bern A. Pin
guet, La Mort Volontaire au JapOI'l, Paris. Gallimard, 1984, p. 259. Sabre a ca-presen~a, d. 
A. Giddens. La Constitution de fa Societe, Paris. P.U.F., 1987. 
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o individuo deve vergar-se ao projecto promulgado a priori, a sociedade 
deve, igualmente, tornar-se 0 que 0 intelectual, 0 politico, 0 perito pensaram 
que ela deveria ser. Bern diferente e a deontologia que se acomoda a uma 
tendencia geral que esta atenta a disposi~ao do momento, em resumo, que 
se concilia com as oportunidades do presente. S6 as situa~6es tern impor
tancia. Nao ha nenhuma indiferen~a num tal imanentismo, mas, pelo con
trario, uma consciencia constante, uma presen~a aquilo que e: 0 mundo, os 
Qutros pr6ximos, 0 social. Em resumo, para retomar uma expressao de 
Giddens, poderiamos falar de «co-presen~a» a alteridade sob as suas diver
sas modula~6es. «Co-presen~a» a intensidade variavel, mas que integra a 
globalidade do ser, e ja nao esta ou aquela das suas partes ou caracteristicas. 

Para retomar uma tematica conhecida, e bern reactualizada por Dodds, 
podemos lembrar 0 papel do «daimon» na tradi~ao grega. S6crates ence
nou 0 seu, e podemos considerar que era uma cren~a generalizada a qual 
ninguem escapava. Mas 0 que e interessante sublinhar, no quadro da nossa 
reflexao, e a estreita rela~ao existente entre 0 «daimon» e a «tuche» I esta 
necessidade cujo papel e tao importante no quadro da cultura antiga. Numa 
palavra, podemos dizer que muitas mais coisas dependem da necessidade 
do que do caracter pr6prio do individuo. E isso mesmo que se exprime, de 
diversas maneiras, nas tragedias: somos mais agidos do que agimos verda
deiramente por n6s pr6prios. 0 destino esta la, todo poderoso, impiedoso, 
o qual, apesar da vontade do sujeito, orienta no sentido do que esta escrito. 
E ainda de uma forma de pre-destina~ao que se trata. Para citar apenas urn 
exemplo entre muitos outros, todo 0 mito de Edipo esta construido sobre 
uma tal «necessidade», com as consequencias paroxfsticas que sabemos. 

De facto, a for~a do destino s6 acentua 0 crescimento em grande escala 
do que e impessoal. 0 que esta em jogo neste regresso do destino e a pr6pria 
nega~ao do fundamento filos6fico do ocidente moderno: 0 livre arbitrio, a 
decisao do individuo ou dos grupos sociais, agindo concertadamente para 
fazer a Hist6ria, sendo sua consequencia 0 grande fantasma da universali
dade. Em contrapartida, a afirmac;:ao ou a reafirrnac;ao dos sistemas ciclicos 
toma caduca urn tal livre arbftrio 4. Os diversos «orientes» miticos que 
fazem intrusao na pos modernidade religam-se com os poderes impessoais 
e com a inelutabilidade da sua ac~ao. Sejam as diversas filosofias, ou mais 
simplesmente as tecnicas budistas, hinduistas, taoistas, as videncias afri
canas, em contacto directo com as for~as teluricas, os cultos de possessao 
afro-brasileira, sem esquecer as multiplas praticas do «New Age», ou 0 

4 Cf. desenvolvimentos de E. Junger, Graffiti Frontalieres, Paris, Bourgeois, 1977, p. 27 e 
Dodds. Les Grecs et L'Irrationnel, Paris, Flammarion, 1959, p. 51. Cf. tambem J. Vanaise, 
L'Homme Univers, Le Cri, Bruxelles, 1993 e E. Teissier e H. Laborit, Etoiles et Molecules, Paris, 
Grasset, 1992. 
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fascinio que exerce a astrologia, tudo isso acentua, essencialmente, 0 facto 
de que 0 individuo nao e, no pior dos casos, senao 0 joguete ou, no melhor, 
o parceiro de forc;as que 0 ultrapassam e as quais e preciso que se acomode. 

Enquanto expressoes da mitologia contemporanea, os filmes de fic~ao 
cientifica, numerosos «video-clips», as vezes mesma a publicidade fazem 
sobressair esta relativiza~ao do livre arbitrio pela «for~a» supra-individual. 
Os espiritos fortes nao deixam de zombar disso, mas a sua pregnancia e 
inegavel. Ela importuna 0 imaginario social, assegura 0 sucesso dos espec
taculos folcloricos e das reconstitui~oes historicas, lan~a as multidoes para 
os lugares de peregrina~ao e faz triunfar os romances iniciaticos. Em cada 
urn destes casos, e a lista esta longe de estar fechada, 0 que esta em causa e 
urn espirito colectivo, uma subjectividade de massa, 0 que a tradi~ao inicia
tica chama 0 «egregore), ou seja, urn la<;o social que ja DaG repousa 56 na 
simples razao, mas numa interac~ao global em que 0 «pathos» e ominipre
sente. E a ista que podemos chamar uma «etica da estetica}), outra maneira 
de recolocar a questao dos alquimistas medievais, questionando-se sobre 
a «glutinum mundi», esta «cola do mundo» que fazia com que, em todo 0 

caso, houvesse alguma coisa mais do que nada e que essa qualquer coisa 
Fosse coerente. A «cola do mundo» residiria, portanto, numa for~a impes
soal, urn fluxo vital. no qual qualquer urn e cada coisa participam numa 
misteriosa correspondencia atractiva. 

Numerosos sao os poetas, artistas, utopistas que celebraram uma tal 
atrac~ao. E possivel fazer disso uma leitura sOcio-antropologica. E 0 que 
pela minha parte propus atraves do termo «orgia», isto e, a paixao parti
lhada, a empatia social. Ou ainda, contomando urn pouco a expressao de 
Durkheim, poderiamos falar a este proposito de uma «solidariedade orga
nica», fazendo com que, querendo-o ou nao, qualquer urn fa~a parte, essen
cialmente, de urn conjunto que 0 constitui por aquilo que ele e. Em resumo, 
so existimos porque 0 outro, 0 meu proximo, ou 0 Outro, 0 social me 
concedem a minha existencia. Sou urn tal porque 0 outro me reconhece 
como tal. Uma tal asser~ao pode parecer chocante, mas nao e assim, empi
ricamente, que, do mais pequeno aos conjuntos mais vastos, as sociedades 
funcionam. Marie Douglas, no seu livro Comment Pensent les Institutions, 
mostra bern urn tal «efeito de estrutura» 5. E tambem isso que permite COID

preender que seja rejeitado. estigmatizado ou marginalizado aquele que nao 
se verga a urn tal reconhecirnento. A sua exclusao reside no facto de ele 
nao ter «0 odor do cla» ou nao ter querido adquiri-Io. 

5 Cf. M. Douglas, Comment Pensent les Institutions, ed. Esher, 1990. Sobre a inversao da 
solidariedade organica em Durkheim, d. 0 meu livro, M. Maffesoli, La Violence Totalitaire, 
(1979), Paris, DDS, 1999. Sobre a atrac{:ao d. analises de P. Tacussel, L'Attraction Sociale, Ed. 
Meridien, 1984 e Mythologie des Formes Sociales, Meridien-Klincksieck, 1995. 
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Assim, para alem do individualismo, quer ele seja teorico ou metodo
logico, a vida social empirica nao e senao a expressao de sentimentos de 
pertenp sucessivos. E-se membro, faz-se parte, agrega-se, participa-se ou, 
dizendo-o de forma trivial. «e-se nisso •. Mesmo se p6de ser esse 0 caso nos 
bons momentos da modemidade, a autonomia, a distin~ao, a afirma~ao de 
uma identidade individual ou de classe, tudo isso ja nao e, nos nossos dias, 
senao um logro, uma ilusao, um simulacro. Sociologia da orgia, afirmei-o 
(L'Ombre de Dionysos, 1982), ou seja, a ordem da fusao, da confusao, fazendo 
com que qualquer um exista segundo um principio de heteronimia. 

E tendo isto presente que podemos compreender 0 regresso em for~a e 
a pregniincia das figuras emblematicas e de outros arquetipos quotidianos. 
o fenomeno dos grupos de «fiig. nas gera~oes jovens nao e senao a forma 
paroxistica destas mUltiplas adesoes vividas sem mesmo se lhes prestar 
aten~ao. E assim que se «participa» magicamente com tal cantor rock. com 
tal Idola desportivo, com tal guru religioso ou intelectual, com tal lider 
politico. Participa~ao que gera uma comunhao quase mistica, um comum 
sentimento de perten~a. Numa nota muito subtil, Gilbert Durand, evocando 
as grandes figuras tragicas como Don Giovanni, sublinha que elas se tomam 
puros «objectos». Mais objectos do que sujeitos, dado que elas nao existem 
senao no espfrito dos outros, tomando-se «tipo ideal» 6. 

Podemos prosseguir a analise fazendo notar que estas «grandes abstrac
~oes», estes arquetipos tendem a multiplicar-se, ou seja, a democratizar-se. 
Ha, cada vez mais, pequenas grandes figuras. No limite, cada tribo pos
-modema tern a sua figura emblematica como cada tribo, stricto sensu, 
possuia, e era possuida, pelo seu «totem». Em todos os casos, a identidade, 
o livre arbitrio, a decisao ou a escolha individual podem, certamente, ser 
afirmados ou reivindicados: de facto, SaO tributarios das identidades, deci
soes e escolhas do grupo de perten~a. Notemos, para alem disso, que estes 
arquetipos retomam for~a e vigor ao mesmo tempo que se afirma a ambien
cia tragica do momento. Ha nisso uma correla~ao que merece aten~ao. 

3. A harmonia conflitual da liberdade e da necessidade 

Com efeito, no quadro do mecanismo de satura~ao dos valores cultu
rais, tao bem descrito por P. Sorokin, e porque a cren~a de um dominio 
absoluto do individuo sobre ele proprio e desse mesmo individuo sobre a 
natureza perde intensidade que podemos ver ressurgir grandes figuras 
emblematicas exercendo uma for~a atractiva. Em resumo, quer isso seja 
dito ou nao, e preciso contar com instiincias que nos uitrapassam. Podemos 

6 G. Durand, Le Retour des Immortels, in Le Temps de La Rtfiexion. Gallimard, 1982, p. 207. 
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relembrar, 0 que complica urn pouco esta analise, que a tradi9ao judaico
crista, ou ainda a cultura ocidental, tinham, de certa maneira, racionalizado 
tais instancias. A n09ao de urn Deus unico, omnipresente, todo-poderoso 
e a teodiceia ou a teologia racionais que the servem de justifica90es estao 
entre estas racionaliza<;oes. Passa-se 0 mesmo com 0 Estado unificado, 
garante do contrato social e dos sistemas politicos que the servem de funda
mento teorico. Lembremo-nos, a este proposito, da formula empregue por 
Marx, em La Question Juive, para definir a politica: «a forma profana da reli
giao». Deus e 0 Estado foram, assim, maneiras «economicas» de pensar e 
organizar as for<;as que ultrapassam 0 individuo. Estas inscrevem-se num 
processo dramatico, racional e, potencialmente, dominavel. 

Existem outros momentos em que estas for9as se difractam de novo, se 
pluralizam, se tomam selvagens e, a partir desse momento, se tomam 
tragicas. Dominamo-las menos do que elas nos govemam. Em maior ou 
menor grau, e necessario «fazer com» elas. A proposito de urn livro para
digmatico, Les Annees d'Apprentissage de W Meister, de Goethe, pudemos 
falar de urn «entrela9amento dos destinos e dos caracteres» 7 Nota judi
ciosa, despertando justamente para 0 facto de que existe uma interac<;iio 
entre a «fon;a vital propria» de urn dado individuo e as «circunstancias exte
riores», isto e, as determina<;oes impostas pelo destin~. Etemo problema, 
inerente it forma<;iio do homem, mas igualmente it sua vida em sociedade, 
como 0 da rela<;ao entre a subjectividade individual e a importancia do meio 
seja de que ordem for, alias, este ultimo. 

A longa inicia<;ao que e toda a existencia humana consiste, no fim de 
contas, em encontrar urn equilibria entre 0 seu canicter, pensemos aqui 
na sua etimologia: marca e as necessidades com as quais este canicter 
e confrontado. E para atingir este equilibrio que, nos perfodos triigicos, 0 

arquetipo pode ter a sua utilidade. Enquanto modele englobante, enquanto 
tipo informante, pode servir de matriz, da a ser, e condi<;ao de possibilidade 
dos modos de vida individual e social. Podemos ilustrar este proposito por 
esta nota de Thomas Mann, tirada desse Dutro bela romance de formac;ao 
que e Joseph et des Freres: ((A transparencia da personalidade, 0 facto de ser 
a repeti<;iio e 0 regresso de urn tipo preestabelecido, esta concep<;ao funda
mental da came e do sangue de Joseph». 

Em lugar de se oporem, de uma maneira irreclutivel. em vez de serem 
ultrapassadas, segundo urn mecanismo dialectico e dramatico, numa sfntese 
lenificante. a liberdade e a necessidade sao, em certos momentos, vividas 
numa tensao «contraditoriah, aquilo a que chamei uma harmonia confli
tual. 1sso, certamente, faz pensar na tradi<;ao mistica ou na filosofia hin-

1 Correspondencia Komer-Schiller citada por L. Dumont, L'Jdeologie Allemal'lde, Paris, 
Gallimard, 1991, p. 225. 
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duista, mas igualmente no processo de individua<;:ao, bern descrito por C.G. 
Jung, em que 0 «eu» se serve e se vive como objecto de urn Sujeito que 0 

engloba. E isso a experiencia do Si que nao destroi 0 individuo empirico, 0 

«eu», mas que, pelo contnirio, 0 exalta, ista e 0 eleva nUID conjunto mais 
vasto. Aqui residem a intensidade e a jubila<;:ao da situa<;:ao tnigica, a do 
amor fatfdico nietzschiano: ser livre numa necessidade plena de amor 8. 

Em resumo, uma forma de dependencia cheia de quietude na medida em 
que 0 individuo se realiza nllm «mais ser», revelando-o a ele proprio. 

E facil descortinar quais podem ser, na contemporaneidade, estas situa
c;6es de «mais sen>. Grandes reunifies, ajuntamentos de toda a ordem, 
transes multiplos, fus5es desportivas, excita90es rnusicais, efervescencias 
religiosas ou culturais. Tudo coisas que elevam 0 individuo a uma forma de 
plenitude que nao proporciona a monotonia da funcionalidade economica 
ou politi ca. Ha, em cada urn destes fenomenos, uma especie de participa<;:ao 
magica no estranho, na estranheza, numa globalidade que ultrapassa a 
singularidade individual. Globalidade que e da ordem do sagrado, do qual 
todos nos comungamos. Ironia do tragico, ou «astucia» do imaginario colec
tivo, que recoloca no circuito social esta dimensao «(numinosa» que a 
modernidade acreditara ter expulsado da vida social. Reencantamento do 
mundo? Certamente, no que respeita aquilo a que assistimos; inegavelmente 
naquilo que ultrapassa a simples utili dade, isto e, a utensiliaridade, quer 
esta seja individual ou social. 

Numa tal perspectiva, 0 mundo e 0 individuo nao se tornam progressi
vamente naquilo que eles devem ser em fun<;:ao de uma finalidade progra
mada, mas «tornam-se» no que sao. De certa forma, 0 arquetipo nao e senao 
uma ajuda nesse tirar 0 veu, qualquer coisa que serve de revelador, que se 
emprega para fazer sobressair 0 que ja la esta. E neste sentido que existe 
uma estreita liga<;:ao entre a dimensao tragica do arquetipo e a acentua<;:ao 
de uma dimensao ciclica do tempo. 

Esta proximidade estrutural entre 0 procedimento arquetipal, 0 incons
dente colectivo e 0 cicIo tern a ver com 0 facto de que, para retomar uma 
formula de Jung, «todo processo vital segue as suas proprias leis internas». 
Para tomar tambem 0 exemplo do inconsciente, nao podemos caminhar 
apressadamente, tudo acontece «na sua hora». A imagem de uma fonte que 
surge, ressurge ou seca segundo urn ritmo que e 0 seu, nunca podemos 
preyer, de maneira certa, a emergencia do fluxo inconsciente. 

Podemos igualmente reaproximar isto do que, exactamente como no 
pensamento alquimico, como na dinamica do inconsciente, existe de coisa 
circular, ou melhor, «espiralesca» na produ<;:ao das imagens. Esta nao obe-

S Cf. analise de L. Aurigemma, Perspectives Jungiennes, Paris, Albin Michel, 1992, p. 250. 
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dece tambem ao linearismo meciinico que e 0 da simples razao, mas segue 
urn conjunto de circunvolu96es, que, por via disso, complica particular
mente a sua interpreta9ao. Ha, com efeito, uma estrutura labirintica ao 
mesmo tempo no inconsciente e no mundo das imagens. E se 0 primeiro 
domfnio foi largamente investido peia interpreta9ao intelectual, 0 mesmo 
nao acontece no que respeita ao segundo, ainda muito ignorado, despre
zado, ou marginalizado pelos pensadores, pelo menos por aqueles que 
defendem urn ponto de vista estritamente racionalista. 

E verdade que as circunvolu96es ou, se nos situamos na teoria de Jung, 
as «circo-ambula96es» descrevem 0 lento trabalho circular que qualquer urn 
faz para aceder, pouco a pouco, a realiza9ao do que chamei, mais acima, urn 
«mais ser». 0 que constitui 0 trabalho de uma vida inteira 9. 0 «mandala» 
tibetano e disso uma boa ilustra9ao, para a tradi9ao oriental, tal como 0 

mito da procura do Graal 0 exprime bern na tradi9ao ocidental. Em todos 
os casos ha repeti9ao, movimento ciclico e concep9ao tragica da vida. 
As figuras arquetipais procedem sempre por redundancias, fazem sempre 
referencia a urn tempo mftico, 0 do nao datavel dos nossos contos e 
legendas: «naqueie tempo», «illud tempus». 

Isto e nftido em reia9ao as ilustra96es mfticas stricto sensu, de que a lite
ratura, 0 cinema, 0 teatro au a canc;ao, por exemplo, nao sao avaras. Mas 
este fenomeno de intemporalidade, de acentua9ao ciclica ou tragica refe
rencia-se, igualmente, na encena9ao quotidfana ou, a fortiori, espectacular 
que e a das «stars» contemporaneas. 0 «puer aetemus» que representa, 
por exemplo, Michael Jackson, a depravada arrependida que representa Ma
donna ou, mais prosaicamente, 0 manhoso divino ilustrado por Bernard 
Tapie, sem esquecer 0 'heroi belicoso que e tal figura desportiva, tudo isso 
sobressai de urn reencantamento do mundo que tern uma forte repercussao 
no inconsciente colectivo. Estas figuras nao criam nada de especifico, nao 
fazem senao repetir, redizer caracteres, maneiras de ser antropologicamente 
enraizadas. E este aspecto ciclico que faz, alias, com que elas sejam elevadas· 
aos pfncaros. E e comungando destas redundancias encenadas, identifi
cando-se com eias, que qualquer urn, ao fim ,de uma longa inicia9ao, que e 
a maior parte do tempo nao-consciente, se ultrapassa, «explode» em qual
quer coisa que ultrapassa 0 fechamento, ou 0 encolhimento, no pequeno 
«eu» individual. 

9 Cf. C.G. lung, Mysterium Conjunctionis, Paris, Albin Michel, 1980, p.145; e tambem 
L. Aurigemma, ibid., p.112, e G. Durand, op.cit., p. 206 
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4. A redundancia do mito 

Ouer nas expressoes empiricas da arte contemporanea OU, 0 que nao 
esta foryosamente muito distante, nas contradi<;:oes miticas, e importante 
relevar uma redundancia fundamental. Levi-Strauss e Gilbert Durand insis
tiram, vivamente, neste aspecto: a repeti<;:ao, 0 «bricolage» que the e corre
lativo, estao presentes nas grandes obras espirituais da humanidade 10. 

De certa forma, este aspecto repetitivo, quer seja 0 «regresso do mesmo» 
nietzschiano, a ideia obsessiva do escritor, a frase musical tipica do musico, 
a pasta do «pinton., a sempre etema digressao teorica do pensador, ate 
mesmo 0 estribilho reconhecivel do cantor, tudo sublinha a presen<;:a do 
intemporal na historia, de uma especie de imobilidade no movimento. 

E tendo presente a redundancia do mito e a repeti<;:ao nas cria<;:oes 
quotidianas, sem esquecer, evidentemente, a que esta presente na vida 
corrente, que se compreende a parte de intima emo<;:ao segregada pe!a fami
liaridade dos fenomenos, das situayoes, das ideias, etc., que regressam com 
regularidade. 0 «habitus», tal como S. Tomas de Aquino 0 analisou, insiste 
no aspecto estruturante do costume estabe!ecido. A metMora da «dobra» 
que De!euze propos para reflexao e uma maneira de actualizar a pregnancia 
do habito. Todas as coisas mostram que 0 aperfei<;:oamento, individual ou 
colectivo, MO reside foryosamente num progresso sem fim, tal como 0 

postulou a pedagogia modema, mas pode, em certos momentos, realizar-se 
numa adequatyao ao que se apresenta de uma maneira recorrente: « os usos 
e costumes, os mitos e os ritos, os habitos de uma dada sociedade. E isso 
exactamente que propuni1a a sociedade pre-modema, e possive! que seja 
isso que retoma importancia na pos-modernidade. 

Para 0 dizer de uma outra maneira, a inicia<;:ao sucede Ii educa<;:ao. 
o aperfei<;:oamento que se desenvolve a partir de urn fundo proprio e nao em 
fun<;:ao do que e importado, imposto, do exterior. E tudo isto que faz sobres
sair a prevalencia do ciclico sobre 0 linearismo, 0 afrontamento ao destino 
mais do que a hist6ria que fazemos a nossa vontade. A rela~ao com 0 poli
tico e, certamente, a manifesta<;:il.o mais nitida de uma tal mudan<;:a de para
digma. Ja nao se trata, como aplica<;:il.o da dialectica hegeliana «mestre
-escraVQ», de tomar, atraves de uma luta de morte, 0 lugar do mestre, mas, 
muito pe!o contrario, de reconhecer, quando se esta preparado, urn mestre 
que se apresenta. Quer seja urn mestre stricto sensu, ou quer este ganhe os 
tra<;:os de acontecimentos inelutaveis, da tribo Ii qual 0 agregamos, ou da 
adversidade que assumimos enquanto tal. 

10 Cf. G. Durand, L'Ame TIgree, Paris, Denoel, 1980, p.130. e J.P. Bayard., Symbolisme 
Mafonnique Traditionnel. Paris, Edimaf, 1982, Tl p.12. 
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E isto a inicia~ao: aproveitar urn constrangimento exterior para alcan
~ar uma perfei~ao interior. Inicia~ao que se pode aproximar do comentario 
que C.G. Jung faz de urn epitafio do claustro da catedral de Bale: «Eadem 
IDutata resurgo», reaparecer mudado e, contuclo, 0 mesma 11, E. eviden
temente, 0 processo do inconsciente movendo-se em espirais a volta de 
urn centro. Mas esta etapa nao deixa de encontrar i1ustra~6es sociais que 
repousam menos sobre uma concep~ao hist6rica e progressista do que sobre 
aquela outra ciclica que e mais progressiva. Trata-se do regresso de uma ati
tude tradicional, particularmente evidente nas multiplas praticas sincre
tistas pr6prias da p6s-modemidade. Atitude tradicional que podemos, 
facilmente, assinalar nas filosofias orientais, mas das quais podemos igual
mente encontrar uma expressao na doutrina etrusca das «Idades do mundo». 
H. de Lubac faz disso uma pertinente analise a prop6sito de Vico para 0 qual 
haveria uma rota~ao regular do mundo. Sob 0 olhar da Providencia, os povos 
representam, sempre e de novo, 0 etemo problema da vida e da morte 12. 

Seria interessante, a luz de tal doutrina, esclarecer a espantosa sucessao 
circular dos fen6menos sociais, assim como a nao menos espantosa atitude 
desses individuos, cada vez mais numerosos, avidos de urn aperfei~oamento 
procurado na religiao, na fusao com a natureza ou na confusao no grupo. 
Em todos estes casos, nao e 0 facto de ser mestre (de si, do mundo, da socie
dade) que importa, mas, pelo contrario, aceder ao estatuto de disciplina e 
aderir as servid6es exigentes implicadas por urn tal estatuto. 0 que sobressai 
e uma caminhada circular, mesmo se esta, encontrando uma ajuda no 
desenvolvimento tecno16gico, se aparenta com urn processo «espiralesco». 

Ha uma forma de fatalismo, que podemos estigmatizar, considerar como 
uma regressao, mas que, ao mesmo tempo, nao sublinha menos urn possivel 
renascimento, a necessaria renova~ao de todas as coisas. 0 espirito do 
tempo esta, certamente, na melancolia, na nostalgia de urn algures bastante 
indistinto, pouco assinalavel no tempo e no espa~o. Mas e esta «sede de infi
nito», para retomar a expressao de Durkheim, que, pela anomia que impul
siona, vai favorecer as revoltas repentinas, segregar as multiplas eferves
cencias sociais, nao seguindo 0 plano estabelecido de uma razao historica, 
mas utilizando 0 caminho ca6tico destes «corsi e recorsi», totalmente 
imprevislveis, como 0 sao as sobressaltos da pulsao da vida, reagindo aos 
multiplos constrangimentos das formas de morte. Tal como a fenix da fabula 
renascendo das suas cinzas, a vida social ganha apoio nas (regressoes» 
surpreendentes para surgir, totalmente nova, hi onde ja nao a esperavamos. 

It C.G. Jung, Psychologie et Aichimie, Paris, Buchet Chastel, 1970, p. 285. 
12 Cf. H. de Lubac, La Posterite Spirituelle de Joaquim de Flore, Paris, Le Thielleux, 1965, 

pp. 230-231. 
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o que sublinha a doutrina das «Idades do mundo», 0 que acentua a 
concep\,ao ciclica do tempo e 0 que nao deixa de fazer sobressair todos os 
actos repetitivos da existencia quotidiana e realmente uma necessidade vital 
de regenera\,ao. Necessidade antropologica, fundada sobre a convic\,ao de 
que a vida sempre recome\,a. Ai encontramos, ao mesmo tempo, a tematica 
da atitude afirmativa propria da filosofia nietzschiana, por exemplo, mas 
tam bern 0 que se exprime na sensibilidade «zen» tal como aparece neste 
«koan»: «Qual e a palavra ultima para exprimir a verdade? Joshu respondeu: 
«sim». Afirmar a existencia, eis 0 que e dificil de admitir para as teorias 
fundadas sobre 0 sentido da historia, divina ou profana, procurando a 
significa\,ao da vida numa finalidade a vir e nunca atingida. As vulgatas 
judaico-cristas e hegeliano-marxistas fizeram repousar a sua expectativa 
«parusiaca» na denega~ao desta «vida aqui» em rela~ao a uma «vida ah~m» 
que seria melhor e liberta de todas as vicissitudes. A tensao dramatica em 
direc\,ao a outra vida e 0 que the serve de motor. 

5. A etica do instante 

Bern diferente e a sensibilidade tragica, a do ciclo, que aceita, com 
prudencia, 0 que e. Que poe uma forma de intensidade em viver 0 que e. 
Desviando-a um pouco do seu objecto, podemos fazer aqui referencia it 
formula de Santo Agostinho: «A medida do amor e amar sem medida». Nao 
e outra coisa 0 que sublinha a intensidade tragica: a medida da vida e de 
viver sem medida. 0 afrontamento do destino assinalavel em numerosas 
praticas juvenis, na procura de uma existencia de qualidade, na preocu
pa\,ao do presente, na sensibilidade ecologica e, muito simplesmente, uma 
maneira de viver, com intensidade. 0 que se apresenta, 0 que acontece, em 
resumo, 0 que e, em vez do que deveria ser ou 0 que poderia ser. Etica do 
instante naquilo que entende, de uma maneira obstinada, por viver «apesar 
de tudo» esta existencia tolhida de vicissitudes. mas que perrnanece sedu
tora, apesar disso OU por causa disso. 

o sentimento tragico da vida, explicitando-o ou nao, senda ou nao cons
ciente~ relembra que a monotonia quotidiana caminha a par com aberturas 
que a iluminam periodicamente. Sublinha que a vida que nao se projecta no 
futuro e obrigada a levar a serio os prazeres orgiacos do desenfreamento 
dos sentidos, sejam estes prazeres gustativos, olfactivos, auditivos, tacteis 
ou genesicos. Esta bern enraizado sabre esse fundamento «ctoniano», 0 da 
figura emblematica de Dioniso, que, face aos apologistas do futuro e aos 
nostalgicos do passado, enfatizando 0 ciclo, permite reviver a serenidade do 
«kairos» grego, isto e, agarrar as multiplas oportunidades da vida corrente. 

Trata-se de uma verdadeira revolu\,ao. A que consiste, it imagem das 
revolu~oes celestes, em ver voltar it boca da cena 0 que se teria acreditado 
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ultrapassado. E 0 que, it sua maneira, Ballanche chama os «ciclos palinge
nesicos». Significa isso que e menos por evoluyao do que por revoluy6es que 
procedem as coisas humanas. Palingenesia como «lei reparadora», fazendo 
com que a humanidade renasya das ruinas daquilo que se desmoronou. 
Os cataclismos nao sao mais evitaveis na ordem do social do que 0 sao na 
ordem natural. Os imperios nascem, desenvolvem-se, depois desaparecem. 
E outros imperios nascem por sua vez. Mas 0 sofrimento e a dor sao os 
educadores do genero humano naquilo que dao valor ao que e vivido. 
«Nenhuma ressuITei~ao pade fazer-se sem a cruz» 13. A formula pertence a 
uma certa cuitura, mas 0 seu sentido e gera!. estabelece uma adequayao 
entre a precariedade de todas as coisas e a exaltayaO do mundo nos seus 
instantes sucessivos. 

Afrontamento do destino e regresso ciclico sao os elementos essenciais 
que marcam a fundamental mudan<;:a que esta em vias de se operar na 
concepyao do tempo social. Importa relembra-Io, este nao e um problema 
abstractamente filosofico, mas 0 fundamento de uma nova relayao com os 
outros e com 0 mundo. E a curva de um milenario que reagrupa os medos 
e as esperanyas proprias em relayaO it vinda de um mundo ao qual na~ esta
vamos acostumados? 0 que e certo, e isso foi frequentemente sublinbado 
pelos historiadores, e que os fenomenos milenares arrastam com eles ideias 
catastrofistas, mas tambem a esperanya de uma «Idade Nova». Tenhamos 
isto em mente: 0 «New Age» contemporaneo nao e senao uma modulayao de 
uma estrutura mais antiga, que ve na temporalidade cfclica a ocasiao para 
mudar todas as coisas e cada um de entre nos. A ideia de um «millenium» 
transformando tudo existiu na orla da modemidade, tais como Joaquim de 
Flore ou Savonarola 14, e nao deixara de encontrar express6es novas neste 
fim dos tempos modemos. 

Podera ser a valorizayao da imagem de heroi ou do bandido com grande 
corayao ou simplesmente do delinquente que anima as cronicas de que a 
televisao falara em pormenor. As novelas, documentarios e faits divers dos 
noticiarios televisivos, tudo isso nao faz senao despertar em cada urn 0 

desejo de urn destino intenso 15. Comungando destes destinos an6micos, 
participamos magicamente na pr6pria ideia de Destino. 0 fascinio que 
aqueles exercem sabre 0 homem comum forc;.a-nos a considerar que 0 

tragico regressa it ordem do dia, e que a sociedade asseptizada que se imp6s 
pouco a pouco nao e talvez tao solida como parece. Um bandido que nao 

13 Cit. in H. de Lubac, ibid., p. 314. cf. tambem 0 meu livro, M. Maffesoli. La Conquete du 
Present, (1979), reedic;ao. Desclee de Brouwer; 1998. p. 116. 

14 C£.. por exemplo. D. Weinstein, Savonarole et Florence, Paris, Calmann-Levy.1973, p. 99. 
IS Cf., a este respeito. 0 exemplo brasileiro dado por R. da Matta, Carnavals, Bandits et 

Heros. Paris. Seuil,1983, pp. 243-244. 
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tern medo da morte, que poe a sua vida em jogo, esta adormecido em cada 
urn de nos. Isso pode viver-se por procurac;:ao, mas mesmo fantasmatica
mente, exprime a necessidade da Sombra, 0 desejo da "parte maldita» que 
a modemidade acreditou afastar. 

Com efeito, importa sublinhar, existem momentos em que a grande 
Hist6ria da lugar as pequenas historias vividas no dia-a-dia. Nestes momen
tos, a Historia esgota-se nos mitos. E nestes momentos que 0 tragico res
surge. Momento em que a morte ja nao e denegada, mas deliberadamente 
afrontada, publicamente assumida. 

O. Spengler mostra judiciosamente que, quando a durac;:ao hist6rica 
cede lugar ao tnigico, vemos a incinera<;ao suceder a inuma<;ao dos mor
tos 16 Seria mcil ilustrar. com muita pertinencia, este proposito nos nossos 
dias. Mas a metafora da incinerac;:ao vai muito para a1em do proprio acto, 
no que acentua de a vida ser ao mesmo tempo precaria e triunfante. E ao 
integrar a morte, vivendo-a homeopaticamente, no dia a dia, que damos it 
vida uma qualidade intensa. 0 fogo, neste sentido, e 0 sfmbolo de uma impe
riosa exigencia: a de urn etemo presente. 0 incendio, que queima as rela
c;:oes, os bens e as ideologias caducadas, regressa it ordem do dia. 0 fogo, 
como simbolo purificador, e certamente 0 fndice mais nftido da passagem 
de uma sociedade de consumo a uma outra dominada pelo consumac;:ao. 
E, em todo 0 caso, 0 motor essencial de uma renovac;:ao integral cujas pre
missas, simultaneamente arcaicas e contemporaneas, sao numerosas. 

(Tradu~o, resume e sub-titulos, de HELENA GON<;ALVES e FELISBELA LOPES) 

16 O. Spengler, Le DecIil'! de [,Occident, Paris. Gallimard, Tl p. 25. sabre 0 fogo, cf. G. 
Durand. Les Structures Anthropologiques de L'lmaginaire, Paris, Dunad, lie edition, 1992, 
p.197. Desenvolvo esta tematica in M. Maffesoli. L'[nstant Etemel, Ie retour du tTagique dans les 
socittes postmodernes. Paris. Ed. Denoel, 2000. 
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