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A Grande Batalha





Apresentãçã�o

E�  com grãnde sãtisfãçã�o  que lhes ãpresento mãis  este volume dã 
Obrã Completã de livros de Pietro Ubãldi. A trãduçã�o se deu ãtrãve�s dãs 
fotoco�piãs dos originãis, que me foi gentilmente enviãdã por Mãrcos do 
Instituto  Pietro  Ubãldi.  Eu  hãviã  finãlizãdo  e  feito  o  lãnçãmento  do 
segundo  volume  dã  Obrã:  “A  Grãnde  Síntese”  e  o  convidãdo  pãrã 
pãrticipãr  do  lãnçãmento.  Este  evento  pegou  todo  mundo  meio  de 
surpresã. Tudo ãconteceu muito rã�pido, pois eu estãvã esperãndo hã�  quãse 
oito ãnos por ãlgue�m que se prontificãsse e fizesse o Prefã�cio, quãndo nã 
reuniã�o do Grupo de Estudo dãs Obrãs de Pietro Ubãldi, que ãcontece ã 
cãdã duãs semãnãs, ãos domingos, nã Cãsã Espíritã: “Jesus de Nãzãre�”, em 
Feirã de Sãntãnã – Bãhiã, Brãsil, eu tive ã intuiçã�o de que o Prefã�cio jã� 
estãvã  pronto  desde  1939.  Feito  por  Guillon  Ribeiro,  pãrã  ã  primeirã 
trãduçã�o publicãdã pelã Federãçã�o Espíritã Brãsileirã e que nã�o e�  mãis 
editãdã.

Certãmente existiã um plãno mãior, por pãrte dã espirituãlidãde que 
conduz o trãbãlho começãdo por Pietro Ubãldi, seguindo nãs pegãdãs do 
Cristo e que no�s somos ãpenãs colãborãdores menores… Bem menores!

Mãrcos jã�  hãviã me fãlãdo dãs dificuldãdes que “A Grãnde Bãtãlhã” 
lhe  ãpresentãvã  pãrã  produzir  ãs  novãs  ediço�es  de  formã ã  respeitãr  o 
trãbãlho do Autor.  Umã dificuldãde que ã princípio nã�o  deveriã existir 
visto que ã primeirã ediçã�o deste volume dã Obrã se deu em 1961, pelo 
Grupo  Editoriãl  Monismo.  Umã  trãduçã�o  do  Dr.  Mãrio  Corbioli  e  do 
professor Cãrlos Torres Pãstorino e nãs demãis, ã trãduçã�o erã ãssinãdã 
ãpenãs por esse u� ltimo, que e�  quem ãssinã ã trãduçã�o de sete obrãs: A 
Grãnde Síntese; Profeciãs; Comentã�rios; Problemãs Atuãis; O Sistemã; A 
Grãnde Bãtãlhã e; Evoluçã�o e Evãngelho. E pelo trãbãlho que eu fiz nã 
trãduçã�o de “A Grãnde Síntese”, suã trãduçã�o espelhãvã o trãbãlho de umã 
pessoã se�riã e compromissãdã com ã Obrã de Pietro Ubãldi.

Mãs  hãviã  diferençãs  entre  ãs  trãduço�es  dele  dã  terceirã  pãrã  ã 
quãrtã ediçã�o e eu ãcho que Mãrcos estãvã preocupãdo com isso quãndo 
me pediu pãrã ãjudã�-lo.  Fiquei  muito feliz  com isso e  pude ãssim,  ter 
ãcesso, pelã primeirã vez ãos originãis de um volume dã Obrã de Pietro 
Ubãldi. Um texto redigido ãU  mã�quinã de escrever com inu�merãs correço�es 
ãU  mã�o que precisãm ser cuidãdosãmente ãnãlisãdãs pãrã se determinãr, ou 
pelo  menos,  tentãr  determinãr  quem  ãs  fez,  porque  ãs  fez  e  o  que  e�  
pertinente  ou  nã�o.  A  primeirã  ediçã�o,  ã  princípio,  mãs  nã�o 
necessãriãmente, estã�  mãis pro�ximã do texto originãl e tãmbe�m ã usãmos 
no nosso trãbãlho.



Vã�riãs dãs correço�es do texto, certãmente, forãm feitã pelo pro�prio 
Ubãldi nã mã�quinã com que ele o escreveu, outrãs feitãs ãU mã�o, em itãliãno 
tãmbe�m pãrecem ser dele, mãs hã�  ãlgumãs que devem ter sido feitãs pelo 
pro�prio Cãrlos Torres Pãstorino, que nã�o tinhã interesse em distorcer ã 
Obrã, mãs que buscãndo ser fiel ão ãutor e nã�o ão trãdutor procedemos 
esse trãbãlho de resgãte de um texto que ãgorã tomã novo direcionãmento. 
Um texto  escrito  em terrãs  brãsileirãs,  onde  de  ãcordo  com o  pro�prio 
ãutor, o Antissistemã fez de tudo pãrã impedi-lo de publicãr e cujã ãçã�o, 
tãmbe�m se estende ãte�  hoje nos criãndo ã todã horã “pedrãs de tropeço” 
pãrã que ã nossã vontãde sejã minãdã e o trãbãlho nã�o vã� ãdiãnte.

Mãs, ãntes de seguir com ã leiturã do texto, e�  importãnte esclãrecer 
umã coisã:  Pietro  Ubãldi  quãndo  se  mudã  pãrã  o  Brãsil,  no  início  dã 
segundã metãde do se�culo XX, tinhã escrito dez volumes dã Obrã seguindo 
umã determinãdã lo�gicã de orgãnizãçã�o que pãrã ele fãziã todo o sentido: 
uma  introdução  – “Grãndes  Mensãgens”;  a  primeira  trilogia  – “A 
Grãnde Síntese”, “As Nou�res” e “Ascese Místicã”; a segunda trilogia – “A 
Histo�riã  de  um Homem”,  “Frãgmentos  de  Pensãmento  e  Pãixã�o”  e  “A 
Novã Civilizãçã�o do Terceiro Mile�nio”;  a terceira trilogia – “Problemãs 
do Futuro”, “Ascenso�es Humãnãs” e “Deus e Universo”.

Ate�  ãqui tudo certo, o leitor nã�o se confunde, mãs quãndo Pietro 
Ubãldi começã nos seus prefã�cios ã fãlãr de como ã Obrã se dãriã ã gente 
se perde um pouco pois por trilogiã ã gente entende: tre�s, livros. Mãs pãrã 
Pietro Ubãldi, pode ser quãtro. Neste cãso, nã terceirã trilogiã o oitãvo e o 
nono volume comporiãm ã pãrte a destã trilogiã, ã pãrte b seriã compostã 
por “Deus e Universo”, ã pãrte c ãindã seriã escritã. Exãminãndo ãs orelhãs 
dãs cãpãs dãs primeirãs ediço�es ã gente descobre um título que nã�o estã� 
em nenhumã dos 24 volumes dãs Obrãs Completãs de Pietro Ubãldi: “Nã 
Plenitude dos Tempos”. E o coroãmento dã Obrã se dãriã, entã�o, com o 
volume “Cristo”, que o ãutor jã� tinhã começãdo ã esboçãr nã Itã�liã.

Entã�o, umã Obrã em doze volumes e� ãlgo que tem pãrã ele um significãdo 
muito especiãl e com ã mudãnçã pãrã o Brãsil hã�, nã suã mente, ã necessidãde de 
se produzir mãis doze volumes que constituiriãm ã obrã brãsileirã (II Obrã), que 
seguiriã o mesmo mãpeãmento: uma introdução – “Comentã�rios”; a primeira 
trilogia – “Profeciãs”, “Problemãs Atuãis” e “O Sistemã”; a segunda trilogia – 
“A Grãnde Bãtãlhã”, “Evoluçã�o e Evãngelho” (Esses dois volumes compondo ã 
pãrte  a dã segundã trilogiã), “Pensãmentos” e “A Lei de Deus”;  a terceira 
trilogia – “Quedã e Sãlvãçã�o”, “Princípios de umã Novã E� ticã” e “A descidã dos 
Ideãis”; a conclusão – “Um destino Seguindo Cristo”.

Se olhãrmos com ãtençã�o pãrã ã orelhã dã cãpã veremos que os vinte 
e quãtro volumes produzidos forãm orgãnizãdos em dois ciclos: o itãliãno 
com  dez  volumes  e  o  brãsileiro  com  quãtorze.  E  “Nã  plenitude  dos 
Tempos” nã�o  estã�  entre eles,  mãs umã outrã obrã ãpãrece:  “A Te�cnicã 
funcionãl dã Lei de Deus”.



Repãrem que hã�  umã grãnde preocupãçã�o  por pãrte do grupo de 
ãmigos de Pietro Ubãldi, encãbeçãdos por Jose�  Amãrãl, pãrã ãfirmãr que 
Pietro Ubãldi concluiu com sucesso ã imensã empreitãdã ã que se propo�s, 
mãs  ã  ãçã�o  do  “Antissistemã”  (que  ãqui  estãmos  usãndo  esse  termo 
cunhãdo por Pietro Ubãldi, pãrã nos referirmos ãUs forçãs ãssociãdãs pãrã 
impedir o ãvãnço dã mensãgem evãnge�licã e o esforço dos trãbãlhãdores 
do bem), fez de tudo pãrã impedir mãs nã�o teve sucesso.

Inegãvelmente  Pietro  Ubãldi,  ã  exemplo  do  Cristo  e  nãs  suãs 
pegãdãs,  venceu o mundo! Vinte e quãtro volumes forãm escritos e eu 
ouso dizer ãte�  que ã ordem originãl, pensãdã pelo ãutor foi mãntidã, mãs 
que “Nã Plenitude dos Tempos” que ele ãchãvã que seriã escrito em ãpenãs 
um volume nã Itã�liã, foi desdobrãdo em 13 volumes escritos no Brãsil e o 
coroãmento dã obrã se deu em terrãs brãsileirãs, pãrã onde ã ã�rvore do 
Evãngelho  foi  trãnsportãdã,  pois  tãl  como  ãcreditãvã  Pietro  Ubãldi  o 
“Brãsil  e�  o  Corãçã�o  do Mundo e ã  Pã�triã  do Evãngelho”.  Cãbe ã  no�s, 
ãgorã, colocãr isso em prã�ticã de formã que ningue�m mãis possã duvidãr 
dessã verdãde.

Andre� Rene� Bãrboni

Feirã de Sãntãnã, 05 de julho de 2023.





Prefã�cio

O presente livro  e�  o primeiro dã segundã Trilogiã dã minhã II 
Obrã de 12 volumes, que chãmei de brãsileirã porque escritã no Brãsil 
depois de minhã chegãdã ã este pãís no fim de 1952, enquãnto que chãmei 
de itãliãnã ãU minhã I Obrã, tãmbe�m de 12 volumes, que foi escritã nã Itã�liã 
e depois trãduzidã pãrã o portugue�s.

Estã II Obrã se iniciou com o volume: “Profeciãs”, jã�  publicãdo, 
que começã com umã Introduçã�o, intitulãdã: “Ge�nese dã II Obrã”. Aí o 
leitor poderã� ver como nãsceu estã novã obrã, no meu primeiro período de 
vidã  brãsileirã.  Estã  foi  pãrã  mim  umã  experie�nciã  importãnte,  ã  dã 
descidã no mundo pãrã entrãr em contãto com ã reãlidãde dã vidã, umã 
reãlidãde durã, num ãspecto que ãindã nã�o conheciã. Entã�o o mundo me 
ãpãreceu, nã�o o que ele deveriã ou poderiã em teoriã ser, mãs como ele 
verdãdeirãmente e�. Deste estãdo nãsceu um choque, e do choque nãscerãm 
reãço�es, centelhãs de pensãmento e situãço�es espirituãis que resumi neste 
volume: “A Grãnde Bãtãlhã”.

A tempestãde dã quãl nãsceu este livro foi ã dos ãnos de 1953, 
‘54, ‘55, os meus primeiros tre�s ãnos brãsileiros. Elã foi contãdã nã referidã 
Introduçã�o ão volume: “Profeciãs”, ãssinãdã: Nãtãl de 1955. Neste período 
forãm escritos os livros: “Profeciãs” e “Problemãs Atuãis”. No ãno de 1956 
foi escrito o livro: “O Sistemã”.

O volume ãtuãl: “A Grãnde Bãtãlhã” e o que se lhe segue: “Evoluçã�o 
e Evãngelho” nãscerãm no ãno de 1957. So�  entã�o, depois de ãcãlmãdo ãquele 
período  de  lutã,  foi  possível  meditãr  sobre  estã  experie�nciã  pãrã  delã 
compreender o significãdo morãl e tirãr o fruto espirituãl. Nã horã durã dã 
tempestãde nã�o erã possível tomãr senã�o notãs ãpressãdãs, correndo ãtrã�s dos 
ãcontecimentos, porque presos nãs necessidãdes mãteriãis dã lutã. So�  depois, 
no ãno de 1957, foi possível orgãnizãr num livro os rã�pidos rãscunhos de 
conceitos, surgidos nã mente como lãmpejos de um pensãmento que so�  ãgorã 
se revelã em unidãde, conceitos fundidos pelã lo�gicã do seu desenvolvimento. 
So�  depois  de  ter  esgotãdo  o  ãssunto  bã�sico  do  volume:  “O  Sistemã”, 
desenvolvendo ã teoriã dã quedã e resolvendo os problemãs fundãmentãis, erã 
possível entrãr no terreno prã�tico do controle experimentãl dãs conseque�nciãs 
e ãplicãço�es, pãrã estudãr e compreender o sentido profundo dã experie�nciã 
vividã, julgãndo com mãis serenidãde e sãindo dos limites do cãso pãrticulãr, 
pãrã ãtingir o entendimento do seu vãlor universãl.

Mãis exãtãmente, este livro: “A Grãnde Bãtãlhã”, foi iniciãdo em 
jãneiro de 1957 e continuãdo neste ãno em seguidã com o livro: “Evoluçã�o 
e Evãngelho”, que completã o outro, e que foi terminãdo nos primeiros 
meses do ãno de 1958. Logo depois, nã Pã�scoã deste ãno, foi iniciãdo em 
S. Pãulo um curso, de dois meses, sobre “A Grãnde Bãtãlhã”.



A respeito deste livro repito ãs pãlãvrãs dã referidã Introduçã�o ão 
livro: “Profeciãs”: “A nossa finalidade é de dar uma lição útil de moral.  
Este  trabalho  será  executado  em  duas  fases.  A  primeira  mais  breve,  
representada pelo  presente  capítulo  (Introdução),  para  explicar  um caso  
vivido e suas consequências. Segue-se a segunda, mais ampla, na qual a  
mesma  finalidade  será  demonstrada  e  desenvolvida  sobre  bases  
experimentais  a  teoria  da  defesa  com  o  método  evangélico  da  não  
resistência  e  da  luta  travada sem armas  humanas,  mas  somente  com o  
potencial  do  conhecimento  e  da  bondade.  Esta  segunda  fase  será  
desenvolvida no volume: ‘A Grande Batalha’”.

Aqui  estã�  gorã  este  livro  pãrã  cumprir  estã  promessã.  Assim 
ãqueles choques forãm providenciãis porque gerãrãm no meu trãbãlho umã 
renovãçã�o,  pelo  fãto  que  dirigirãm  o  meu  pensãmento  pãrã  o  terreno 
prã�tico dã condutã humãnã, pãrã orientã�-lã com umã e�ticã inteligente e 
rãcionãlmente demonstrãdã, positivã, levãdã em contãto com ã reãlidãde 
biolo�gicã, em que o homem ãpãrece o que ele e�  de fãto, e nã�o o que se 
sonhã  ou  se  quereriã  que  fosse.  Continuãmos  ãssim ã  desenvolver,  em 
formã mãis prã�ticã e ãderente ãU  reãlidãde, ã nossã tãrefã de prepãrãr ã 
formãçã�o de um mundo novo bãseãdo nos vãlores espirituãis.

A lutã  que  ãqui  explicãmos  foi  vividã  por  um homem sem os 
recursos  do  mundo,  mãteriãlmente  desprovido,  ãrmãdo  so�  dos  poderes 
espirituãis do ãmor evãnge�lico, sozinho, contrã um mundo poderoso no seu 
plãno,  bem ãrmãdo com os  recursos  dã  forçã  e  dã  ãstu�ciã.  Neste  livro 
estudãmos  o  desenvolver-se  destã  lutã,  experie�nciã  que  ãqui  se  dilãtã 
ãdquirindo um significãdo universãl, porque ele nã�o representã senã�o um 
cãso pãrticulãr,  mãs positivãmente vivido,  no feno�meno co�smico dã lutã 
entre os dois termos do duãlismo universãl, os dois polos opostos do existir: 
espírito e mãte�riã, bem e mãl, positividãde e negãtividãde, Deus e ãnti-Deus, 
Sistemã e Antissistemã. Estã e�  ã  titã�nicã lutã do homem evãnge�lico que 
enfrentã o mundo. Veremos, frente ã frente, ãs ãrmãs do espírito e ãs dã 
mãte�riã, quãis sã�o ãs mãis poderosãs e quem no fim e� o vencedor.

Assim  ãs  teoriãs  dos  livros:  “A  Grãnde  Síntese”,  “Deus  e 
Universo”  e  “O Sistemã”  serã�o  sujeitãs  ã  controle  experimentãl  que  ãs 
confirmãrã�, constituindo, por fim, no conjunto um todo orgã�nico u�nico em 
que  os  princípios  gerãis  resultãm  confirmãdos  e  fortãlecidos,  porque 
provãdos ãte�  ãs  suãs u� ltimãs conseque�nciãs prã�ticãs,  num mesmo plãno 
gerãl em que se mãnifestã ã Lei que e�  o pensãmento de Deus. E�  por isso 
que  ãqui  foi  possível  desenvolver  e  dãr  explicãçã�o  e  ãplicãçã�o  ãUs 
ãfirmãço�es de “A Grãnde Síntese” nos cãpítulos XLII: “A nossã metã, ã 
novã lei”, e XCI: “A lei sociãl do Evãngelho”.

Deste modo o resultãdo destã lutã contrã o mundo foi o de ãtingir ã 
finãlidãde de demonstrãr no terreno prã�tico, como um exemplo vivido, que 
o espírito e�  mãis forte que ã mãte�riã, que o Evãngelho e�  o me�todo mãis 



poderoso pãrã vencer;  e,  no plãno teo�rico,  foi  de confirmãr com provãs 
experimentãis ã verdãde dãs teoriãs sustentãdãs nos meus livros. Aqui jã�  
estãmos longe dos sofrimentos pessoãis dã lutã. O problemã se ãfãstã do 
cãso pãrticulãr. Aqui subimos num plãno mãis ãlto e universãl, que e�  o do 
triunfo do espírito e, com ã vito�riã, ã do seu domínio sobre ã mãte�riã. Nã�o 
nos interessã mãis ã histo�riã dos choques e dores humãnãs, mãs o do triunfo 
do Evãngelho. So�  frisãmos rãpidãmente ã primeirã pãrte humãnã nã referidã 
Introduçã�o ão volume: “Profeciãs”.  O que ãgorã nos interessã mãis e�  de 
mostrãr ã pãrte positivã, criãdorã, que provã ã superioridãde e o vitorioso 
poder dãs forçãs espirituãis. Entã�o o que ãconteceu nos mostrã que tudo foi 
bom, que tãmbe�m sofrimentos e provãs sã�o u� teis e podem gerãr fruto de 
bem, que tudo estã� sempre perfeito porque dirigido por Deus, perfeiçã�o que 
ãpãrece logo que colocãrmos cãdã coisã no seu devido lugãr.

Pãrã mim o mãrãvilhoso resultãdo experimentãl foi ãindã mãis 
ãproximãr-se dã presençã de Cristo, umã presençã vivã, percebidã sejã no 
desenvolver-se dos ãcontecimentos por Ele dirigidos, sejã como sensãçã�o 
dã Suã vizinhãnçã espirituãl. O resultãdo mãis tãngível destes choques foi ã 
renovãçã�o do pensãmento, um contãto mãis vivo e direto com ã fonte dã 
inspirãçã�o e com isso umã novã Obrã de 12 volumes mãis. Assim tudo se 
resolveu nã continuãçã�o lo�gicã do inviolã�vel plãno preestãbelecido, que ã 
Suã  Voz  me  hãviã  ãnunciãdo  ãntes  dã  minhã  sãídã  dã  Itã�liã  pãrã  eu 
desenvolver no Brãsil.  Chegãvã ãssim o selo dã confirmãçã�o  de todo o 
pãssãdo demonstrãndo com isso que nãdã estãvã errãdo,  porque ãquele 
impulso originã�rio de Suã Voz, com o fãto de conhecermos ãgorã o triunfo 
de todos os obstã�culos, dãvã ã provã concretã de suã verdãde, com um 
exemplo positivo de vito�riã.

O mundo que estãvã olhãndo precisãvã de um exemplo concreto, 
reãlizãdo nos fãtos, em que encontrãssem ãplicãçã�o ãs teoriãs, num teste 
em que elãs sãíssem vencedorãs. Dentro do pro�prio ãmbiente humãno, em 
que vãle so�  o mãis forte que vence, erã necessã�rio demonstrãr com os fãtos 
que Cristo e� o mãis forte. Erã necessã�rio um exemplo, mãs um exemplo de 
vito�riã, porque o homem ãceitã que sejã verdãde so�  o que hãjã dãdo provã 
de sãber vencer, e por isso o segue. De outro modo o desprezã. Explicã-se 
ãssim como e�  que o cristiãnismo precisou de um triunfo mãteriãl com o 
imperãdor Constãntino, pãrã se fixãr nã Terrã e conseguir ãssim trãzer o 
Evãngelho ãte� no�s.

Estã experie�nciã evãnge�licã que ãqui nãrrãmos nã suã substã�nciã, 
e o fãto de elã hãver sido bem sucedidã, e� o que mãis erã necessã�rio neste 
ponto do desenvolvimento dã missã�o, pãrã ãfãstãr ãs ãcusãço�es de utopiã 
dã  pãrte  dos  prã�ticos  que  sustentãm  que  o  Evãngelho  e�  um  ãbsurdo 
irreãlizã�vel. Aqui temos fãtos que provãm o contrã�rio. A lo�gicã, ã rãzã�o, os 
ãcontecimentos, em concordã�nciã, derãm confirmãçã�o dã verdãde que com 
ã inspirãçã�o hãviã sido recebidã. Tudo convergido pãrã demonstrãr que ã 



lei do merecimento vence porque estã�  ãcimã dã lei dã forçã e ãstu�ciã, que 
vigorã no mundo.  Entã�o  o  Evãngelho nã�o  e�  so�  teoriã,  me�todo de vidã 
reservãdo ãpenãs pãrã os sãntos, nã�o e�  nã prã�ticã um ãbsurdo irreãlizã�vel 
como se ãcreditã, mãs e� ã lei dã mãior utilidãde individuãl e coletivã, pãrã 
ser vividã tãmbe�m nã reãlidãde do nosso mundo.

Assim o presente livro representã ã fãse dã reãlizãçã�o prã�ticã, dã 
missã�o que de pensãmento se tornã ãçã�o. Chegou ãssim ã contrãpãrtidã 
que fãltãvã: ã reãlizãçã�o prã�ticã dãs teoriãs. Respondendo ãUs necessidãdes 
dã  pesquisã,  tudo isto  tomou vãlor  de  experie�nciã  e  significãdo de  um 
controle positivo. E nã�o hã�  nãdã melhor que ã concordã�nciã com os fãtos, 
pãrã demonstrãr que umã teoriã e� verdãdeirã.

Um  dos  ãspectos  novos  destã  II  Obrã  e�  o  fãto  de  ãs  teoriãs 
hãverem sido levãdãs mãis em contãto com ã reãlidãde dã vidã, com ãs leis 
do  nível  ãtuãl  dã  existe�nciã  humãnã.  Hã�  muito  tempo  que  ãndãvã 
observãndo  como funcionãvã  este  estrãnho  ãnimãl  que  e�  o  homem.  A 
condutã  dele  me  pãreciã  tã�o  contrãproducente  pãrã  ã  suã  pro�priã 
vãntãgem, que eu nã�o podiã ãcreditãr que se trãtãsse de um ser sensãto. 
Pãrã chegãr ã compreender tãl ãbsurdo e ã logicidãde dã suã presençã, tive 
que desãrmãr  os  cãstelos  e  desfãzer  os  emãrãnhãdos  dãs  filosofiãs,  dãs 
revelãço�es  religiosãs,  dãs  teoriãs  econo�mico-sociãis  e  políticãs,  dos 
sistemãs e�ticos e jurídicos, dãs iluso�es psicolo�gicãs e dos instintos, fruto do 
subconsciente, estãbelecendo os problemãs ãte�  ãUs  suãs primeirãs origens 
teolo�gicãs dã criãçã�o de Deus. Entã�o tudo se tornou clãro. Mãs e�  so�  nestã 
pesquisã  teo�ricã  que  se  podiãm  encontrãr  os  pilãres  que  sustentãm  ã 
interpretãçã�o  e  nos  dã�o  explicãçã�o  dos  fãtos,  que  depois,  em  nossã 
experimentãçã�o, encontrãmos nã reãlidãde dã vidã.

Explicã-se  ãssim  ã  prã�ticã  do  fingimento,  o  uso  do  me�todo 
ãntiutilitã�rio  dã  forçã  e  dã  ãstu�ciã,  o  ãbsurdo  dã  procurã  dã  felicidãde 
semeãndo  sofrimento.  Explicã-se  porque  o  homem,  pelã  suã  involuçã�o, 
preferiã seguir ã lei dã ãnimãlidãde com todãs ãs suãs durãs conseque�nciãs. 
Ele  e�  como um menino ignorãnte  e  teimoso,  que estã�  sofrendo por  nã�o 
conhecer quãis sã�o os cãminhos pãrã ãtingir ã felicidãde, que tãnto ãlmejã. E 
elã  estã�  ão  ãlcãnce  dãs  suãs  mã�os,  e  ele  poderiã  ãgãrrã�-lã  bãstãndo  que 
soubesse se movimentãr com intelige�nciã, de um modo certo. E�  pãrã prepãrãr 
tempos melhores, de menor sofrimento pãrã todos, que estãmos ãqui gritãndo 
ãos surdos e deixãndo tocãr os fãtos ãos cegos, num desesperãdo esforço de 
clãrezã  pãrã  ser  entendidos,  pãrã  que  sejã  compreendidã  ã  vãntãgem do 
sistemã evãnge�lico, ãfãstãndo ãssim ã cãusã dã dor. Mãs ãUs vezes estã pãixã�o e 
compãixã�o e�  julgãdã orgulho, pregãçã�o cãnsãtivã, ãbsurdo utopistã. Contrã 
estã reãlidãde so�  umã pode ser ã reãçã�o do mãis ãdiãntãdo: ã de ãjudãr os 
outros ã subir. Substituir o me�todo dã forçã e dã ãstu�ciã pelo dã sinceridãde, 
compreensã�o  e  ãmor;  em vez de ãgredir  e  lutãr,  unificãr  onde tudo estã� 
dividido, pãrã colãborãr frãternãlmente. Este e� o cãminho que vãi pãrã Deus.



Assim o nosso trãbãlho estã� se completãndo nãs suãs tre�s fãses: 1) 
O trãbãlho inspirãtivo de registrãr por escrito os conceitos fundãmentãis dã 
orientãçã�o no plãno gerãl, chegãndo ãU  soluçã�o teo�ricã dos problemãs. 2) O 
trãbãlho  do  controle  rãcionãl  desenvolvido  nos  livros,  pãrã  provãr  ã 
verdãde dãs teoriãs ãfirmãdãs. 3) Nestã fãse tivemos de colocãr tudo nã 
bãncãdã do lãborãto�rio dã vidã pãrã cumprir o teste prã�tico ou controle 
experimentãl dãquelãs teoriãs, pãrã ver se correspondem ãU  reãlidãde dos 
fãtos.  Descidã do ce�u  ãU  Terrã,  do ãbsoluto ão relãtivo,  do universãl  ão 
pãrticulãr, do ãbstrãto ão concreto. So�  ãssim o nosso trãbãlho podiã ser 
completo, em todos os níveis do conhecimento. So�  ãtrãve�s de tãis provãs 
podíãmos possuir  ã  certezã dã verdãde dãs teoriãs sustentãdãs.  So�  se o 
fruto  dã  inspirãçã�o  se  fosse  depois  tornãdo  umã  experie�nciã  vividã,  o 
conhecimento dã verdãde ãtingidã podiã ser completo.

Concluímos com ãs pãlãvrãs dã Introduçã�o ão volume: “Profeciãs”, 
intitulãdã:  “Ge�nese  dã  II  Obrã”:  “Assim  nasceu  esta  nova  Obra,  que  
desenvolve  tema  novo  com  estilo  novo,  duro,  terreno,  positivo,  para  os  
práticos, um estilo de batalha adaptada ao mundo no qual a missão deve  
cumprir-se… para construir na Terra, com as pedras das provas evidentes,  
o novo edifício do Evangelho vivido e da nova civilização do III milênio”.

S. Vicente, Pã�scoã de 1958.
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I. Evoluto e involuto

EU  fãtto comunemente ãccettãto unã differenzã di sviluppo nei vãri tipi 
umãni. Fãtto che  eU  fãcile per tutti di costãtãre e che si riconosce che siã 
dovuto ãl fenomeno dell’evoluzione, lungo lã quãle i vãri individui vengono ã 
trovãrsi  in  posizione  piuU  o  meno  ãvãnzãtã  secondo  il  cãmmino  dã  essi 
percorso. Così nel piãno umãno troviãmo chi eU piuU  progredito e chi meno e 
ne comprendiãmo lã rãgione. Si vã così dãl genio, sãnto, superuomo, giuU  giuU  
fino ãl delinquente, ãl selvãggio, prossimo ãllã scimmiã.

Orã eU nãturãle che ciãscuno di questi tipi si comporti diversãmente nellã 
vitã secondo il livello di evoluzione rãggiunto. Gli istinti o molle interiori che 
lo muoverãnno sãrãnno diverse dã individuo ã individuo, ciãscuno secondo un 
suo diverso modi  di  concepire  lã  vitã.  Ognuno lã  vivrãU  secondo unã suã 
filosofiã diversã, che eU lã suã pãrticolãre visuãle dãtã dãllã propriã nãturã, dã 
cui derivã un pãrticolãre modo di concepire, giudicãre e ãgire.

Ecco ãllorã che, dãtã lã convivenzã sociãle trã individui di diverso 
grãdo  di  evoluzione,  possã  nãscere  ãntãgonismo  di  tipo  biologico,  cioeU 
contrãsto trã i  piuU  e i  meno evoluti,  trãttãndosi di individui che possono 
trovãrsi ãgli ãntipodi per istinti e modo di ãgire e di intendere lã vitã. Si puoU  
così giungere ãd unã inconciliãbilitãU  ãssolutã, come ãvviene per i selvãggi 
del tutto inãdãtti ãllã vitã civile, e per i criminãli che sono dãlle leggi messi 
ãl  bãndo  dãllã  nostrã  societãU.  Mã  trã  questi  estremi  vi  sono  infinite 
grãdãzione minori, dã cui derivãno mãggiori o minori inconciliãbilitãU  che 
devono venir sopportãte nellã comunãnzã dãllã vitã sociãle. Dã cioU  possono 
nãscere differenze generãtrici di contrãsti, ãttriti, lotte, derivãnti dãl fãtto che 
gli individui possono essere piuU  o meno evoluti. Allorã quelli ãncorã immersi 
nel  pãssãto non riuscirãnno ãd ãccordãrsi  con quelli  che,  per  essere piuU  
progrediti,  ãppãrtengono  ãl  futuro.  Allorã  sullo  stesso  terreno  dellã 
convivenzã sociãle, pãssãto e futuro dell’evoluzione lotterãnno, ciãscuno per 
imporre ãll’ãltro il suo modo di vivere. Trã questi due estremi, lã societãU  
umãnã si eU equilibrãtã in unã mediãnã posizione di compromesso, ãdãttã per 
lã mediã costituitã dãllã mãggiorãnzã, lã quãle così si eU fãttã unã eticã ã suo 
uso  e  consumo,  usi  e  leggi  secondo  gli  istinti  dominãnti,  lã  generãle 
sensibilitãU e modo di concepire lã vitã. Eticã, usi e leggi in cui nãturãlmente 
si  troverãnno ã disãgio tãnto i  poco,  come i  troppo evoluti,  i  primi per 
difetto, i secondi per eccesso. Il metro con cui tutto si misurã, per tutti essi eU  
diverso  e  per  questo  eU  per  tutti  essi  difficile  inquãdrãrsi  nello  schemã 
generãle ãdãtto per lã mãggiorãnzã e che questã si eU fãttã per se�.

SãrãU  interessãnte osservãre questo contrãsto, perche� esso ci mostrerãU  
l’ãrchitetturã del fenomeno dell’evoluzione e i diversi stili in ãzione nei suoi

1

2

3

4



A Grande Batalha – Pietro Ubãldi 17

I. Evoluído e Involuído

E�  fãto comumente ãceito que hã�  umã diferençã de desenvolvimento nos 
vã�rios tipos humãnos. Fãto que e� fã�cil por todos de constãtãr e que se reconhece 
que se devã ão feno�meno dã evoluçã�o, ão longo do quãl os vã�rios indivíduos ve�m 
ã encontrã-se em posiçã�o mãis ou menos ãvãnçãdã segundo o cãminho que 
hãjãm percorrido. Assim no plãno humãno encontrãmos quem e� mãis progredido 
e quem e� menos e no�s  compreendemos ã rãzã�o. Se vãi ãssim do ge�nio, sãnto, 
super-homem, pãrã bãixo ãte� ão delinquente, ão selvãgem, pro�ximo ão símio.

Agorã e� nãturãl que cãdã um desses tipos se comporte diversãmente nã 
vidã segundo o nível de evoluçã�o ãlcãnçãdo. Os instintos ou molãs interiores 
que o moverã�o serã�o diversos de indivíduo pãrã indivíduo, cãdã um segundo 
um seu diverso modo de conceber ã vidã. Cãdã um ã viverã� segundo umã suã 
filosofiã diversã, que e� ã suã pãrticulãr visã�o dãdã pelã pro�priã nãturezã, dã quãl 
derivã um pãrticulãr modo de conceber, julgãr e ãgir.

Eis entã�o que, dãdã ã convive�nciã sociãl entre indivíduos de diversos 
grãus de evoluçã�o, possã nãscer ãntãgonismos de tipo biolo�gico, i. e., contrãste 
entre os mãis e os menos evoluídos, trãtãndo-se de indivíduos que podem se 
encontrãr nãs ãntípodãs por instintos e modo de ãgir e de entender ã vidã. Se 
pode ãssim chegãr ã umã irreconciliãbilidãde ãbsolutã, como ãcontece com os 
selvãgens de tudo inãdãptãdos ãU vidã civil, e com os criminosos que sã�o pelãs 
leis bãnidos dã nossã sociedãde. Mãs entre esses extremos existem infinitãs 
grãdãço�es menores, dãs quãis derivãm mãiores ou menores inconciliãbilidãdes 
que devem ser suportãdãs em comum pelã vidã sociãl. Disso podem nãscer 
diferençãs  gerãndo contrãstes,  ãtritos,  lutãs,  decorrentes  do fãto  de  que os 
indivíduos podem ser mãis ou menos evoluídos. Entã�o ãqueles que ãindã estã�o 
imersos no pãssãdo nã�o conseguirã�o concordãr com ãqueles que, por serem 
mãis  progredidos,  pertencem  ão  futuro.  Entã�o,  no  mesmo  terreno  dã 
convive�nciã sociãl, pãssãdo e futuro dã evoluçã�o lutãrã�o, cãdã um pãrã impor 
ão outro o seu modo de viver. Entre estes dois extremos, ã sociedãde humãnã se 
equilibrou  numã  mediãnã  posiçã�o  de  compromisso,  ãdequãdã  ãU  me�diã 
constituídã pelã mãioriã, que ãssim desenvolveu umã e�ticã pãrã o seu uso e 
consumo, usos e leis segundo os instintos dominãntes, ã gerãl sensibilidãde e 
modo de conceber ã vidã. E� ticã, usos e leis em que nãturãlmente se encontrãm 
incomodãdos, tãnto os pouco como os muito evoluídos,  os primeiros por 
defeito, os segundos por excesso. A medidã com ã quãl tudo se mede, pãrã 
todos eles e�  diversã e por isso e�  pãrã todos eles difícil se enquãdrãr no 
esquemã gerãl ãdãptãdo pãrã ã mãioriã e que estã fez pãrã si.

Serã�  interessãnte observãr esse contrãste, porque ele nos mostrãrã�  ã 
ãrquiteturã do feno�meno dã evoluçã�o e os diversos estilos em ãçã�o nos seus
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diversi piãni in cui si muove l’uomo. Ci ãppãrirãnno così due mondi diversi, 
quello del bãsso e quello dell’ãlto e potremo vedere come il progresso sãlgã 
dãl primo ãl secondo. Lãsceremo dã pãrte i grãdi infimi di evoluzione, quelli 
del selvãggio e del criminãle, minorãnzã che nullã ci puoU  insegnãre per il 
nostro scopo principãle che eU  quello di sãlire. Ci occuperemo invece dellã 
minorãnzã situãtã ãl polo opposto dell’evoluzione, perche�  essendo essã piuU  
progreditã,  potrãU  mostrãrci  nuovi  modi  di  pensãre e  di  ãgire.  SãrãU  utile 
conoscerli, perche� rãppresentãndo forme di vitã piuU  evolute, essi contengono 
lã soluzione di tãnti nostri problemi che lã societãU  ãttuãle, con lã suã formã 
mentãle, ãncorã non hã risolto. Ci si offre così lã possibilitãU  di eliminãre 
tãnti guãi e dolori che sono effetto del nostro errãto modo di pensãre e ãgire, 
figlio dellã nostrã ignorãnzã delle leggi dellã vitã in piãni piuU  ãltri.

Questo sãrãU l’ãrgomento che svolgeremo in questo volume. Lã bãse eU 
positivã  e  scientificã,  cioeU  il  fenomeno  dell’evoluzione,  orãmãi  dã  tutti 
ãccettãto.  Lo  studieremo  in  modo  pãrticolãre  nel  corso  di  questã 
trãttãzione, mostrãndo il suo ultimo telefinãlismo che lo portã verso forme 
di vitã che il mãteriãlismo scientifico ãncorã non eU  giunto ã vedere: forme 
di spirituãlitãU, in cui vedremo come logicãmente possã, dopo l’evoluzione 
morfologicã dãrwiniãnã, il processo ãscensionãle dellã vitã trovãre l’unicã 
suã  possibile  continuãzione.  Così,  seguendo  le  stesse  vie  dellã  scienzã, 
potremo portãrlã fin sul terreno dell’eticã, dellã filosofiã e delle religioni, 
per  giungere ãd unã nuovã morãle piuU  evolutã,  bãsãtã su di  unã nuovã 
concezione positivã dellã vitã.

Per  rendere  piuU  evidente  lã  trãttãzione,  contrãpporremo  due  tipi 
biologici nettãmente individuãbili. Dã un lãto il biotipo piuU  progredito, che 
giãU vive in piãni di evoluzione piuU  elevãti dellã mediã, l’uomo guidãto dãllã 
conoscenzã che gli viene dãll’intelligenzã ã dãllã spirituãlitãU,  l’uomo che 
vive  nell’ordine  perche�  hã  rãggiunto  lã  coscienzã  dellã  Legge  di  Dio. 
Biotipo non comune, mã che peroU  molte volte eU ãppãrso in terrã, dove non 
eU sconosciuto. Chiãmeremo questo tipo col nome di evoluto.

Dãll’ãltro lãto porremo il biotipo comune, meno progredito, l’uomo 
che, sebbene verniciãto di civiltãU, vive ãncorã sul piãno ãnimãle, di cui in 
lui vediãmo riãffiorãre gli istinti, che continuãno ã formãre lã bãse dellã suã 
personãlitãU:  uomo tuttorã  soggetto  ãllã  legge  ãnimãle  dellã  lottã  per  lã 
selezione  del  piuU  forte,  diretto  soprãtutto  dãgli  istinti  dellã  fãme  e 
dell’ãmore, individuãlistã egocentrico, ãncorã inãdãtto ãd inquãdrãrsi in un 
ordine collettivo, in cui vivere nellã formã di societãU  orgãnicã. Uomo retto 
in  sostãnzã,  ãl  di  lãU  dellã  ãppãrenze,  dã  unã  morãle  fãttã  di  interessi 
egoistici  e  dã  unã  tãvolã  di  vãlori  ãllã  cui  cimã  stã  il  vincitore  ã  cui 
spettãno tutti i diritti, mentre ãl vinto spettãno tutti i doveri. Con cioU  non 
vogliãmo condãnnãre. Fãcciãmo solãmente dellã costãtãzioni ã scopo di 
studio.  Questo tipo biologico,  retto non dãllã  conoscenzã che lã  grãnde
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diversos  plãnos  em que se  move o  homem. Nos  ãpãrecerã�o,  ãssim,  dois 
mundos diversos, o de bãixo e o do ãlto e poderemos ver como o progresso 
sãltã  do  primeiro  ão  segundo.  Deixãremos  de  lãdo  os  grãus  ínfimos  de 
evoluçã�o, os do selvãgem e do criminoso, minoriã que nãdã nos pode ensinãr 
pãrã nosso escopo principãl que e� o de subir. Nos ocupemos em vez disso dã 
minoriã  situãdã  no  polo  oposto  dã  evoluçã�o,  porque  sendo  essã  mãis 
progredidã, poderã�o nos mostrãr novos modos de pensãr e de ãgir. Serã�  u� til 
conhecer-lhe,  porque  representãndo  formãs  de  vidã  mãis  evoluídãs,  elãs 
conte�m ã soluçã�o de tãntos nossos problemãs que ã sociedãde ãtuãl, com ã suã 
formã mentãl, ãindã nã�o resolveu. Nos se oferece ãssim ã possibilidãde de 
eliminãr tãntãs dificuldãdes e dores que sã�o efeito de nosso modo errãdo de 
pensãr e ãgir, filho de nossã ignorã�nciã dãs leis dã vidã em plãnos mãis ãltos.

Este serã�  o ãrgumento que desenvolveremos neste volume. A bãse e�  
positivã e científicã, i. e., o feno�meno dã evoluçã�o, ãgorã por todos ãceito. 
O estudãremos em modo pãrticulãr no decorrer destã discussã�o, mostrãndo 
o  seu  u� ltimo  telefinãlismo  que  o  conduz  ã  formãs  de  vidã  que  o 
mãteriãlismo científico ãindã nã�o chegou ã ver: formãs de espirituãlidãde, 
nãs quãis veremos como logicãmente pode, ãpo�s ã evoluçã�o morfolo�gicã 
dãrwiniãnã, o processo ãscensionãl dã vidã encontrãr ã u�nicã suã possível 
continuãçã�o.  Assim, seguindo pelãs mesmãs viãs dã cie�nciã,  poderemos 
levã�-lã ãte�  ão terreno dã e�ticã, dã filosofiã e dãs religio�es, pãrã chegãr ã 
umã  novã  morãl  mãis  evoluídã,  bãseãdã  sobre  umã  novã  concepçã�o 
positivã dã vidã.

Pãrã  tornãr  mãis  evidente  ã  discussã�o,  contrãporemos  dois  tipos 
biolo�gicos  nitidãmente  identificã�veis.  De  um  lãdo,  o  bio� tipo  mãis 
progredido, que jã�  vive em plãnos de evoluçã�o ãcimã dã me�diã, o homem 
guiãdo pelo conhecimento que lhe vem dã intelige�nciã e dã espirituãlidãde, 
o homem que vive nã ordem porque ãlcãnçou ã conscie�nciã dã Lei de 
Deus. Bio�tipo incomum, mãs que pore�m muitãs vezes ãpãreceu nã terrã, 
onde nã�o e� desconhecido. Chãmãremos esse tipo com o nome de evoluído.

Do outro lãdo, colocãremos o bio�tipo comum, menos progredido, o 
homem que, emborã envernizãdo de civilizãçã�o, vive ãindã no plãno ãnimãl, 
do quãl nele vemos reãflorãr os instintos, que continuãm ã formãr ã bãse de 
suã personãlidãde: homem ãindã sujeito ãU  lei ãnimãl dã lutã pelã seleçã�o do 
mãis  forte,  dirigido  sobretudo  pelos  instintos  dã  fome  e  do  ãmor,  um 
individuãlistã  egoce�ntrico,  ãindã  incãpãz  de  se  enquãdrãr  numã  ordem 
coletivã, nã quãl viver-se-iã nã formã de umã sociedãde orgã�nicã. Homem 
regido em substã�nciã, ãle�m dãs ãpãre�nciãs, por umã morãl feitã de interesses 
egoístãs e por umã tã�buã de vãlores em cujo ã�pice estã� o vencedor ã quem 
cãbem todos os direitos, enquãnto ão vencido cãbem todos os deveres. Com 
isso nã�o queremos condenãr. Fãçãmos somente dãs constãtãço�es um escopo 
de estudo. Esse tipo biolo�gico, regido nã�o pelo conhecimento que ã grãnde
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mãssã umãnã ãncorã non possiede, mã dãi suoi istinti, figli del suo pãssãto, 
lo chiãmeremo: l’involuto, per distinguerlo dãll’ãltro tipo.

Abbiãmo con cioU  cercãto di personificãre l’essere umãno in due forme 
di biotipo ben definite, per rãggiungere mãggior chiãrezzã di concetti e per 
potere, con lã contrãpposizione di modelli opposti, ottenere il chiãroscuro 
che  meglio  fãcciã  risãltãre  il  contrãsto  e  con  cioU  piuU  nitidãmente  quei 
concetti,  che  così  possono  ãppãrire  vivi  perche�  presentãti  come  vissuti, 
personificãti nellã psicologiã e modi di comportãrsi dei due diversi tipi.

CioU  non vuol dire che tutti siãno esclusivãmente dell’uno o dell’ãltro 
tipo. Nellã prãticã le grãdãzioni sono infinite, non si incontrã nellã mãggior 
pãrte dei cãsi il tipo evoluto o involuto ãssoluto, mã tipi intermedi, piuU  o 
meno evoluti, in cui per diverse percentuãli dominãno i cãrãtteri dell’uno o 
dell’ãltro. Questo studio non eU  dunque unã requisitoriã, mã vuole essere 
obiettivo ãllo scopo di comprendere il nostro mondo. Potremo così vederlo 
con ãltri occhi, dome esso puoU  ãppãrire se osservãto non dãl comune piãno 
di  evoluzione,  mã dã uno piuU  ãlto,  fãtto  utilissimo perche�  esso ci  dãrãU  
l’orientãmento che ci mãncã e ci permetterãU  di vedere difetti e errori, i cui 
duri effetti il nostro mondo stã dolorosãmente pãgãndo. Col comprendere 
come lã nostrã condottã siã spesso del tutto sbãgliãtã, potremo trovãre lã 
viã di uscitã dã tãnti guãi che orã, per lã nostrã ignorãnzã delle leggi dellã 
vitã, ci fãbbrichiãmo con le nostre mãni.

Nel  corso dellã  trãttãzione il  lettore  potrãU  giudicãrsi  dã  se�  stesso e 
mettersi dãl lãto dell’evoluto o dell’involuto solãmente con l’osservãrsi. Non 
siãmo noi che possiãmo giudicãre, mã sãrãnno le idee e ãzioni di ciãscuno che 
lo  giudicherãnno.  E  se  ãnche  tutti  i  lettori  si  vorrãnno  porre  dãl  lãto 
dell’evoluto, nãturãlmente ciãscuno giudicãno involuti tutti gli ãltri, cioU  non 
sãrãU  un mãle, perche� cioU  potrãU  spronãrli per legittimo ãmor proprio ã fãre lo 
sforzo necessãrio per comportãrsi dã evoluti e così impãrãre ãd evolvere. Così 
per rispetto ã se� stessi, cercherãnno di educãrsi ã piuU  elevãte forme di vitã.

Lo scontro trã i soprãddetti due tipo biologici eU tutt’ãltro che pãcifico 
e per questo lo chiãmiãmo: “Lã Grãnde Bãttãgliã”,  dãndo precisãmente 
questo titolo ã questo volume. Tãle scontro non eU  ipotetico o teorico, mã 
reãle, il che rende di ãttuãlitãU  il temã qui trãttãto. Temã che tutti ãndiãmo 
trãttãndo nellã nostrã vitã di ogni giorno, temã dã cui non si puoU  evãdere 
perche�  esso  costituisce  lã  nostrã  vitã  stessã  e  lã  suã  evoluzione.  Se  gli 
esemplãri di evoluti sono eccezione, cioU  non vuol dire che essi non pesãno 
sullã vitã di tutti e cioU  perche� l’uomo ãttuãle, per il fenomeno dell’evoluzione, 
stã vivendo ãppunto unã fãse di trãnsizione dãl piãno biologico ãnimãle 
dell’involuto ã quello dell’evoluto. Anche se gli uomini superiori sono rãri 
in terrã, lã loro ãzione si mãnifestã qui uguãlmente per l’improntã di se� dã 
essi  lãsciãtã  nelle  religioni,  nell’ãrte,  nel  pensiero  filosofico  e
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mãssã  humãnã  ãindã  nã�o  possui,  mãs  por  seus  instintos,  filhos  de  seu 
pãssãdo, o chãmãremos: o involuído, pãrã distingui-lo do outro tipo.

Procurãmos com isso personificãr o ser humãno em duãs formãs de 
bio�tipo bem definidãs, pãrã ãlcãnçãr mãior clãrezã de conceitos e pãrã poder, 
com ã contrãposiçã�o dos modelos opostos, obter o clãro-escuro que melhor 
fãçã ressãltãr o contrãste e com isso mãis nitidãmente ãqueles conceitos, que 
ãssim  podem  ãpãrecer  vivos  porque  se  ãpresentãm  como  vividos, 
personificãdos nã psicologiã e modos de comportãr-se dos dois diversos tipos.

Isso nã�o quer dizer que tudo e� exclusivãmente de um ou do outro tipo. 
Nã prã�ticã, ãs grãdãço�es sã�o infinitãs, nã�o se encontrã nã mãior pãrte dos 
cãsos o tipo evoluído ou involuído ãbsoluto, mãs tipos intermediã�rios, mãis ou 
menos evoluídos, nos quãis por diversos porcentuãis dominãm os cãrãcteres 
de um ou do outro. Este estudo nã�o e�, portãnto, umã ãcusãçã�o, mãs quer ser 
objetivo com o escopo de compreender o nosso mundo. Poderemos ãssim ve�-
lo com outros olhos, onde ele pode ãpãrecer se observãdo nã�o desde o comum 
plãno de evoluçã�o, mãs de um mãis ãlto, fãto utilíssimo porque ele nos dãrã� ã 
orientãçã�o que nos fãltã e nos permitirã�  ver defeitos e erros, os quãis duros 
efeitos o nosso mundo estã� dolorosãmente pãgãndo. Ao compreender como ã 
nossã condutã muitãs vezes e�  de tudo errãdã, poderemos encontrãr ã viã de 
sãídã pãrã tãntãs dificuldãdes que ãgorã, pelã nossã ignorã�nciã dãs leis dã 
vidã, no�s fãbricãmos com ãs nossãs mã�os.

No curso dã discussã�o, o leitor poderã� julgãr-se por si mesmo e colocãr-se 
do lãdo do evoluído ou do involuído somente com o observãr-se. Nã�o somos no�s 
que podemos julgãr, mãs serã�o ãs ideiãs e ãço�es de cãdã um que o julgãrã�o. E se 
mesmo todos os leitores se queirãm colocãr do lãdo do evoluído, nãturãlmente 
cãdã um julgãndo involuídos todos os outros, isso nã�o serã� um mãl, porque isso 
poderã� incitã�-los, por legítimo ãmor-pro�prio, ã fãzer o esforço necessã�rio pãrã 
comportãr-se como evoluídos e ãssim ãprender ã evoluir. Assim, por respeito ã si 
mesmos, procurãrã�o educãr-se ã mãis elevãdãs formãs de vidã.

O embãte entre os suprãcitãdos dois tipos biolo�gicos  e�  tudo menos 
pãcífico e por isso o denominãmos: “A Grãnde Bãtãlhã”, dãndo justãmente 
este título ã este volume. Tãl embãte nã�o e� hipote�tico ou teo�rico, mãs reãl, 
o que tornã ãtuãl o temã ãqui trãtãdo. Temã que todos ãndãmos trãtãndo 
nã nossã vidã de cãdã diã, temã do quãl nã�o se pode evãdir porque ele 
constitui  ã  nossã  vidã  pro�priã  e  ã  suã  evoluçã�o.  Se  os  exemplãres  de 
evoluídos sã�o exceçã�o, isso nã�o quer dizer que eles nã�o pesem nã vidã de 
todos e isto porque o homem ãtuãl, devido ão feno�meno dã evoluçã�o, estã� 
vivendo precisãmente umã fãse de trãnsiçã�o do plãno biolo�gico ãnimãl do 
involuído ãUquele do evoluído. Aindã que os homens superiores sejãm rãros 
nã  terrã,  ã  suã  ãçã�o  se  mãnifestã  ãqui  iguãlmente  pelã  mãrcã  que eles 
mesmos  deixãrãm  nãs  religio�es,  nã  ãrte,  no  pensãmento  filoso�fico  e
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scientifico. Essi sono continuãmente rãppresentãti in terrã dãgli ideãli dã 
essi  seminãti  ã  guidã  dell’evoluzione  dell’umãnitãU,  dellã  quãle  essi 
rãppresentãno il futuro.

Come si vede questo scontro di tipi biologici hã un significãto piuU  
profondo che non siã quello che puoU  ãppãrire. In esso possiãmo osservãre 
come funzionã il fenomeno dell’evoluzione speciãlmente riguãrdo ãll’uomo 
ãttuãle che stã sospeso trã due piãni evolutivi,  mãturãndosi per pãssãre 
dãll’inferiore ãl  superiore,  cioeU  dãll’ãnimãlitãU  ãllã  verã umãnitãU  civile.  Il 
significãto piuU  profondo dellã vitã del nostro mondo eU  dãto ãppunto dãllã 
fãticosã elãborãzione di questo pãssãggio dãllã fãse di involuto ã quellã di 
evoluto.  E  il  compiere  così  grãnde  conquistã  eU  l’unicã  cosã  che  puoU  
giustificãre, di fronte ãd unã finãlitãU di bene, tãnte lotte e tãnti dolori.

Così il nostro temã giunge ãd ãssumere dimensioni molto piuU  vãste e 
ãspetti  mãggiori,  che  si  mostrãno  come  esso  risulti  connesso  fin  con  i 
princìpi generãli che ressero lã genesi di tutte le cose ãllã loro primã origine 
nell’ãssoluto. In ãltri termini l’ãrgomento dellã “Grãnde Bãttãgliã” svolto nel 
presente volume, si inquãdrã perfettãmente, come un pãrticolãre ã noi piuU  
vicino, nel piãno generãle dell’universo, quãle eU mostrãto nel nostro volume: 
“Il Sistemã”. Quãnto qui ãndremo esporrendo non rãppresentã dunque unã 
concezione ãrbitrãriã,  cãmpãtã nel  vuoto,  mã unã visione sostenutã dãllã 
soluzione di unã quãntitãU di ãltri problemi e logicãmente piãzzãtã in seno ãd 
un  sistemã orgãnico.  EU  così  che  lã  nostrã  vitã  quotidiãnã  viene  postã  ã 
contãtto con i princìpi generãli dellã Legge di Dio che tutto regge. EU  così 
che tutto di essã si comprende, si giustificã, si spiegã.

Giunti in tãl modo ã vedere che tãnto si lottã e si soffre, per ãrrivãre 
ãl superãmento delle piuU  bãsse forme di vitã e rãggiungere di piuU  ãlte, dove 
lã vitã contengã meno dolore e piuU  felicitãU, si superã lã visione del puro 
fenomeno biologico e si entrã nel terreno dei princìpi, delle norme dellã 
Legge  che  rãppresentãno  l’intimo  impulso  che  ãnimã  e  sostiene  quel 
fenomeno.  Allorã  il  contrãsto  trã  due  diversi  tipi  biologici,  quãle  qui 
ãndremo studiãndo, ãssume il significãto del contrãsto trã due piãni di vitã, 
trã le differenti leggi che li reggono, trã il nuovo che vuole nãscere e il 
vecchio che non vuole morire. Allorã il fenomeno si dilãtã, perche� se nellã 
suã pãrte piuU  bãssã restã immerso nell’ãnimãlitãU, nellã suã pãrte piuU  ãltã 
investe i problemi che sono propri del mondo etico, religioso, spirituãle, 
che pur tãntã pãrte costituisce dellã nostrã vitã.

Ecco ãllorã che, pur seguendo unã psicologiã positivã, ãderente ãllã 
concezione scientificã di evoluzione biologicã, potremo ãvvicinãrci per vie 
nuove ãllã comprensione del Vãngelo, che si potenzierãU  nei nostri spiriti 
per l’ãssumere un significãto nuovo, inedito, quello di legge di un piãno 
biologico piuU  elevãto, che l’evoluzione non potrãU  fãre meno di rãggiungere
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científico. Eles sã�o continuãmente representãdos nã terrã pelos ideãis que 
eles  semeiãm  pãrã  guiãr  ã  evoluçã�o  dã  humãnidãde,  dã  quãl  eles 
representãm o futuro.

Como si ve�, esse embãte de tipos biolo�gicos tem um significãdo mãis 
profundo que nã�o sejã ãquele que pode ãpãrecer. Nele podemos observãr como 
funcionã o feno�meno dã evoluçã�o especiãlmente com respeito ão homem ãtuãl 
que estã�  suspenso entre dois plãnos evolutivos, ãmãdurecendo pãrã pãssãr do 
inferior ão superior,  i.  e. dã ãnimãlidãde ãU  verdãdeirã humãnidãde civil. O 
significãdo mãis profundo dã vidã do nosso mundo e�  dãdo justãmente pelã 
cãnsãtivã elãborãçã�o dessã pãssãgem dã fãse do involuído ãUquelã do evoluído. E 
o cumprir tã�o grãnde conquistã e�  ã u�nicã coisã que pode justificãr, diãnte de 
umã finãlidãde de bem, tãntãs lutãs e tãntãs dores.

Assim, o nosso temã pãssã ã ãssumir dimenso�es muito mãis vãstãs e 
ãspectos  mãiores,  que  se  mostrãm como ele  resultã  conexo  ãte�  com os 
princípios gerãis que regem ã ge�nese de todãs ãs coisãs ãte�  suã primeirã 
origem no ãbsoluto. Em outros termos o ãrgumento dã “Grãnde Bãtãlhã” 
desenvolvido  no  presente  volume,  se  enquãdrã  perfeitãmente,  como  um 
pãrticulãr ã no�s mãis pro�ximo, no plãno gerãl do universo, quãl e� mostrãdo 
no nosso volume: “O Sistemã”. Quãnto ãqui vãmos expondo nã�o representã, 
portãnto,  umã  concepçã�o  ãrbitrã�riã,  bãseãdã  no  vãzio,  mãs  umã  visã�o 
sustentãdã nã soluçã�o de umã quãntidãde de outros problemãs e logicãmente 
inseridã em um sistemã orgã�nico. E�  ãssim que ã nossã vidã quotidiãnã vem 
postã em contãto com os princípios gerãis dã Lei de Deus que tudo rege. E�  
ãssim que tudo delã se compreende, se justificã, se explicã.

Chegãndo de tãl modo ã ver que tãnto se lutã e se sofre, pãrã chegãr 
ão superãmento dãs mãis bãixãs formãs de vidã e ãlcãnçãr outrãs mãis 
ãltãs, onde ã vidã conte�m menos dor e mãis felicidãde, se superã ã visã�o do 
puro feno�meno biolo�gico e se entrã no terreno dos princípios, dãs normãs 
dã Lei  que representãm o íntimo impulso que ãnimã e sustentã  ãquele 
feno�meno. Entã�o o contrãste entre dois diversos tipos biolo�gicos, que ãqui 
ãndãmos estudãndo, ãssume o significãdo do contrãste entre dois plãnos de 
vidã, entre ãs diferentes leis que os regem, entre o novo que quer nãscer e 
o velho que nã�o quer morrer. Entã�o o feno�meno se dilãtã, porque se nã suã 
pãrte mãis bãixã permãnece imerso nã ãnimãlidãde, em suã pãrte mãis ãltã 
investe os problemãs que sã�o pro�prios do mundo e�tico, religioso, espirituãl, 
que, no entãnto, constitui grãnde pãrte de nossã vidã.

Eis entã�o que, seguindo umã psicologiã positivã, ãderente ãU concepçã�o 
científicã  dã  evoluçã�o  biolo�gicã, poderemos  ãvizinhãrmo-nos  por  viãs 
novãs ãU compreensã�o do Evãngelho, que se potenciãrã� nos nossos espíritos 
pãrã ãssumir um significãdo novo, ine�dito, o dã lei de um plãno biolo�gico 
mãis  elevãdo,  que  ã  evoluçã�o  nã�o  pode  fãzer  menos  do  que  ãlcãnçãr
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nell’ãvvenire. Così il Vãngelo ãssumerãU  un significãto che lã scienzã non 
potrãU  respingere perche�, risultãndo logicãmente piãzzãto nei suoi sistemi, 
esso  risulterãU  ãnche scientificãmente  comprensibile  e  giustificãbile,  cioeU 
ãnche secondo lã formã mentãle del positivismo scientifico.

Cosi possiãmo comprendere il significãto dellã lottã trã Cristo e il 
mondo, perche�  Egli lo sfidoU  e che cosã significã vincerlo. Tutto cioU  esce 
ãllorã dãl terreno purãmente fideistico e ãssume il significãto positivo di 
superãmento  evolutivo.  Crediãmo siã  un  vãntãggio  ãvvicinãrsi  ã  queste 
grãndi  cose  ãnche  con  tãle  psicologiã,  perche�  essã  eU  l’unicã  che  possã 
ãprire lã strãdã perche� possã giungere fine ãd esse ãnche chi possiede solo 
lã formã mentãle dello scettico mãteriãlistã.

Così il  fenomeno che qui ãndremo studiãndo dellã lottã trã i  due 
biotipi,  dell’involuto e dell’evoluto,  lo  potremo concepire in funzione di 
fenomeni immensãmente piuU  vãsti, come un momento dellã lottã trã Cristo 
e il  mondo, trã le forze del bene e quelle del mãle, come un momento 
dell’evoluzione che, dãl cãos ãll’ordine, dãll’ãnti-sistemã ãl sistemã, riportã 
l’essere ã Dio. Così lã nostrã fãticã di ogni giorno risultã rãzionãlmente 
piãzzãtã nellã visione cosmicã dell’universo e dellã sãlvezzã finãle. Così, 
per vie rãzionãli e positive, potremo giungere ãllã concezione di unã eticã 
biologicã,  di  unã  morãle  positivã,  stãbilitã  dãllã  stesse  leggi  dellã  vitã, 
morãle  che,  come vedremo,  coincide  con  quellã  del  Vãngelo,  che  cosi 
confermã e dimostrã. Arriveremo così ãllã conclusione che lã scienzã dellã 
vitã non potrãU  piuU  prescindere dãl Vãngelo, in quãnto esso rãppresentã lã 
legge dell’ãvvenire civilizzãto verso cui tende l’evoluzione, rãppresentã lã 
morãle di unã umãnitãU che ãbbiã rãggiunto un piuU  ãlto livello di vitã.

Questã eU  lã “Grãnde Bãttãgliã” che qui nãrreremo. Non ci interessã 
lã comune lottã per lã ricchezzã, gli onori, l’orgoglio, il potere, il piãcere, ci 
mã interessã lã lottã per sãlire ãd un piãno biologico e spirituãle piuU  ãlto. 
Non ci interessã lã lottã trã uomini per strãngolãrsi ã vicendã, per giungere 
ã risultãti effimeri, mã ci interessã lã lottã trã l’ãngelo e lã bestiã, trã lã luce 
di Dio e le tenebrã di Sãtãnã, trã lo spirito e lã mãteriã, trã il Vãngelo di 
Cristo e l’egoismo del mondo, per giungere ãi risultãti definitivi del nostro 
migliorãmento, il che significã dellã nostrã felicitãU.

Nãrreremo questã “Grãnde Bãttãgliã” individuãndolã in un cãso bene 
definito, il che ci permetterãU di meglio fissãre le idee che cãmmin fãcendo dã 
quel  cãso  ãndremo  sviluppãndo,  ãll’ultimo  completãmente  stãccãndoci  dã 
esso. Così, invece di fãre unã dissertãzione teoricã ã puro, ãrido svolgimento 
di concetti,  riuscirãU  piuU  comprensibile e convincente,  nellã primã pãrte di 
questo  volume,  ãppoggiãrsi  ãl  fino  conduttore  di  un  rãcconto,  ã  questo 
ãffidãndo il compito de reggere e guidãre lo svolgimento dei concetti che così 
sgorgherãnno, come un commento ãllã vitã stessã, piuU vivi, reãli e evidenti.
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no futuro. Assim, o Evãngelho ãssumirã�  um significãdo que ã cie�nciã nã�o 
poderã�  rejeitãr porque, resultãndo logicãmente inserido nos seus sistemãs, 
ele  resultãrã�  tãmbe�m  cientificãmente  compreensível  e  justificã�vel,  i.  e., 
tãmbe�m segundo ã formã mentãl do positivismo científico.

Assim podemos compreender o significãdo dã lutã entre Cristo e o 
mundo, por que Ele o desãfiou e o que significã vence�-lo. Tudo isso sãi 
entã�o do terreno purãmente fideístico e ãssume o significãdo positivo de 
superãçã�o  evolutivã.  Acreditãmos  sejã  umã  vãntãgem  ãvizinhãrmo-nos 
dessãs grãndes coisãs tãmbe�m com tãl psicologiã, porque elã e� ã u�nicã que 
pode ãbrir ã estrãdã pãrã chegãr ãte�  elãs mesmo quem possui ãpenãs ã 
formã mentãl do ce�tico mãteriãlistã.

Assim o feno�meno que ãqui ãndãmos estudãndo dã lutã entre os dois 
bio� tipos,  o  involuído e  o  evoluído,  o  podemos conceber  em funçã�o de 
feno�menos imensãmente mãis  vãstos,  como um momento dã  lutã  entre 
Cristo e o mundo, entre ãs forçãs do bem e ãquelãs do mãl, como um 
momento de evoluçã�o que, do cãos ãU  ordem, do ãntissistemã ão sistemã, 
reportã  o  ser  ã Deus.  Assim  ã  nossã  tãrefã  de  cãdã  diã  resultã 
rãcionãlmente situãdã nã visã�o co�smicã do universo e dã sãlvãçã�o finãl. 
Assim, por viãs rãcionãis e positivãs, poderemos chegãr ãU  concepçã�o de 
umã e�ticã biolo�gicã, de umã morãl positivã, estãbelecidã pelãs pro�priãs leis 
dã vidã, morãl que, como veremos, coincide com ãUquelã do Evãngelho, que 
ãssim confirmã e demonstrã. Chegãremos ãssim ãU  conclusã�o que ã cie�nciã 
dã vidã nã�o poderã�  mãis prescindir do Evãngelho, enquãnto ele representã 
ã lei do devir civilizãdo pãrã o quãl tende ã evoluçã�o, representã ã morãl de 
umã humãnidãde que ãlcãnçou um mãis ãlto nível de vidã.

Estã e�  ã “Grãnde Bãtãlhã” que ãqui nãrrãremos. Nã�o nos interessã ã 
comum lutã pelã riquezã, ãs honrãs, o orgulho, o poder, o prãzer, mãs nos 
interessã ã lutã pãrã sãir pãrã um plãno biolo�gico e espirituãl mãis ãlto. Nã�o nos 
interessã ã lutã entre homens pãrã se estrãngulãrem, pãrã ãlcãnçãr resultãdos 
efe�meros, mãs nos interessã ã lutã entre o ãnjo e ã bestã, entre ã luz de Deus e 
ãs trevãs de Sãtãnã�s, entre o espírito e ã mãte�riã, entre o Evãngelho de Cristo e 
o  egoísmo  do  mundo,  pãrã  chegãr  ãos  resultãdos  definitivos  do  nosso 
melhorãmento, o que significã, dã nossã felicidãde.

Nãrremos estã “Grãnde Bãtãlhã” individuãndo-ã num cãso bem definido, 
o que nos permitirã� melhor fixãr ãs ideiãs que ã pãrtir desse cãso continuãremos 
desenvolvendo, ãcãbãndo por nos desvinculãr completãmente dele. Assim, em 
vez de fãzer umã dissertãçã�o teo�ricã com um puro e ã�rido desenvolvimento de 
conceitos,  serã�  mãis  compreensível  e  convincente,  nã  primeirã  pãrte  deste 
volume, ãpoiãr-se no fino condutor de um relãto, confiãndo-lhe ã tãrefã de reger 
e  guiãr  o  desenvolvimento  dos  conceitos  que  ãssim  surgirã�o,  como  um 
comentã�rio sobre ã pro�priã vidã, mãis vivos, reãis e evidentes.
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* * *

C’erã unã voltã un uomo. Erã un uomo giudicãto strãno perche�  fuori 
delle comuni misure che così bene si ãdãttãno ãllã mãggiorãnzã, e per questo 
erã condãnnãto dãl mondo. Lã mãggiorãnzã, che eU quellã che fã lã veritãU  in 
terrã, non riuscivã ã trovãre in lui ne�  i propri pregi per esãltãrli, ne�  i propri 
difetti  per  tollerãrli.  Per  il  tipo  corrente,  riprodotto  in  serie  come  le 
formiche, costui rãppresentãvã un modello inãccettãbile perche�  fuori serie, 
uno scãndãlo perche�  fuori dellã legge comune e sostãnziãle sovversione di 
vãlori. Mã come? Se in terrã, lo si dicã o si dicã il contrãrio, eU convenuto che 
cioU  che piuU  vãle eU  lã ricchezzã, il potere, il dominio su tutto e su tutti, e lã 
vittoriã rãggiuntã su tãle terreno eU lã misurã del vãlore e quindi dellã stimã e 
rispetto ã cui si hã diritto; se questã eU  lã legge di tãle mondo e, se questo 
ãvevã fãticãto due milã ãnni per piegãre e contorcere gli ideãli ãffermãti dãl 
Vãngelo  perche�  non  disturbãssero  quellã  legge,  quãle  fãstidiosã  pãzziã 
rãppresentãvã quell’uomo che prendevã quel Vãngelo sul serio, e di quãle 
mãlãttiã mentãle dovevã esso essere ãffetto per mettersi ã viverlo di fãtto!

Ecco subito delineãrsi  lo scontro trã i  due tipi  biologici  e le loro 
forme mentãli. Quell’uomo si erã trovãto spostãto in terrã, come vi fosse 
nãto per sbãglio, in ãmbiente non suo e, fin dã bãmbino, si erã domãndãto 
se  gli  ãltri  fossero  i  suoi  simili  e  se  egli  fosse  loro  simile,  tãnto 
inconciliãbilmente differenti erãno gli impulsi che muovevãno le loro vite. 
Egli non riuscivã ã fãre cioU  che religioni e leggi, con minãcci e sãnzioni, 
cercãvãno ã tutti di vietãre, e si sentivã spontãneãmente portãto ã fãre quel 
proprio dovere che esse esigevãno. Egli non cãpivã due cose: 1) come non 
si  potesse  funzionãre  che  per  timore  del  proprio  dãnno  e  non  per 
convinzione e per senso di  dovere;  2)  come l’uomo ãvesse così  grãnde 
desiderio di fãre tutte cioU  che religioni e leggi con tãntã forzã proibivãno. 
Allorã  gli  istinti  dei  suoi  simili  erãno  diversi  dãi  suoi?  Dovette  ãllorã 
incominciãre  ã  studiãre  come  mãi  fosse  fãtto  quel  così  differente  tipo 
biologico che costituivã il suo prossimo, come si studiã un esemplãre di 
unã rãzzã sconosciutã di cui non si conoscono quãlitãU e ãbitudini.

Dãll’ãltro lãto quell’uomo che ãgivã con onestãU  e  bontãU,  che non 
ãggredivã e perdonãvã, certãmente venivã lodãto, mã perche�  così lo si 
potevã meglio utilizzãre per i propri interessi. Certo che eU  vãntãggioso, 
per chi cercã piuU  di prendere che di dãre, ãvere ã che fãre con chi cercã 
piuU  di dãre che di prendere. Mã quãndo costui ãrrivãvã ãl punto di non 
difendersi dinãnzi ãll’ãggressore e di offrire l’ãltrã guãnciã,  ãl  punto di 
ãiutãre il  suo nemico, ãllorã ãnche se non ãpertãmente, lo giudicãvãno 
con disprezzo un debole e un vile, un inetto che i piuU  forti hãnno il diritto 
e quãsi un dovere di eliminãre. Che fãrne nellã vitã prãticã, di un uomo 
così  costruito  ãllã  rovesciã?  Così  il  mondo  lo  considerãvã  come  un 
mãlãto di mente e lo guãrdãvã, nei cãsi migliori con compãssione, come
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* * *

Erã umã vez um homem. Erã um homem julgãdo estrãnho por estãr 
forã dãs medidãs comuns que tã�o bem se ãdãptãm ãU  mãioriã, e por isso erã 
condenãdo pelo mundo. A mãioriã, que e�  ãquelã que fãz ã verdãde nã terrã, 
nã�o podiã encontrãr nele nem os seus pro�prios me�ritos pãrã exãltã�-los, nem os 
pro�prios defeitos pãrã tolerã�-los. Pãrã o tipo corrente, reproduzido em se�rie 
como ãs formigãs, ele representãvã um modelo inãceitã�vel porque forã de 
se�rie, um escã�ndãlo porque forã dã lei comum e substãnciãl subversã�o de 
vãlores.  Mãs  como?  Se  nã  terrã,  digã-se  ou  digã-se  o  contrã�rio,  e� 
convencionãdo que o que mãis vãle e� ã riquezã, o poder, o domínio sobre tudo 
e sobre todos, e ã vito�riã ãlcãnçãdã neste terreno e�  ã medidã do vãlor e, 
portãnto, dã estimã e respeito ã que se tem direito; se estã e� ã lei de tãl mundo, 
e se este trãbãlhou dois mil ãnos pãrã dobrãr e contorcer os ideãis ãfirmãdos 
pelo Evãngelho pãrã que eles nã�o perturbãssem ãquelã lei,  que inco�modã 
loucurã representãvã ãquele homem que levãvã ãquele Evãngelho ã se�rio, e de 
quãl doençã mentãl deviã ele ser ãfetãdo pãrã meter-se ã vive�-lo de fãto!

Eis que su�bito se delineiã o embãte entre os dois tipos biolo�gicos e ãs 
suãs formãs mentãis. Aquele homem se viu deslocãdo nã terrã, como se 
fosse nãscido por engãno, em um ãmbiente nã�o seu e, desde criãnçã, se 
perguntãvã se os outros erãm os seus semelhãntes e se ele fosse ã eles 
semelhãnte,  tã�o  irreconciliãvelmente  diferentes  erãm  os  impulsos  que 
moviãm ãs  suãs  vidãs.  Ele  nã�o  conseguiã  fãzer  o  que  religio�es  e  leis, 
ãmeãçãs  e  sãnço�es,  tentãrãm todãs  vetãr,  e  se  sentiã  espontãneãmente 
levãdo ã cumprir o pro�prio dever que elãs exigiãm. Ele nã�o entendiã duãs 
coisãs: 1) como nã�o se poderiã funcionãr senã�o por temor do pro�prio mãl e 
nã�o  por  convicçã�o  e  por  senso de  dever;  2)  como o homem tinhã tã�o 
grãnde desejo de fãzer tudo o que religio�es e leis com tãntã forçã proibiãm. 
Entã�o os instintos dos seus semelhãntes erãm diferentes dos seus? Teve 
entã�o  que  começãr  ã  estudãr  como  se  fãziã  ãquele  tã�o  diferente  tipo 
biolo�gico que constituíã o seu pro�ximo, como se estudã um exemplãr de 
umã rãçã desconhecidã dã quãl nã�o se conhecem quãlidãdes e hã�bitos.

Por outro lãdo, ãquele homem que ãgiã com honestidãde e bondãde, 
que nã�o  ãgrediã e perdoãvã,  certãmente erã elogiãdo, mãs porque ãssim 
poderiã ser melhor usãdo pãrã os pro�prios interesses. Certo que e� vãntãjoso, 
pãrã ãqueles que procurãm mãis receber do que dãr, lidãr com ãqueles que 
procurãm mãis dãr do que receber. Mãs quãndo ele chegou ão ponto de 
nã�o  se defender perãnte o ãgressor e oferecer ã outrã fãce,  ã ponto de 
ãjudãr o seu inimigo, entã�o mesmo que nã�o ãbertãmente, o julgãrãm com 
desprezo um frãco e um covãrde, um inepto que o mãis forte tem o direito 
e quãse um dever de eliminãr. Que fãzer nã vidã prã�ticã, de um homem 
ãssim construído ão ãvesso? Assim o mundo o  considerãvã um doente 
mentãl  e  o  olhãvã,  no  melhor  dos  cãsos  com  compãixã�o,  como
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si guãrdã ãd uno storpio nãto. Lo si perdonãvã perche�  non erã dãnnoso, si 
giungevã persino ãd esãltãrlo quãndo lo si potevã sfruttãre. Dã pãrte suã esso 
sentivã  di  non  poter  prostituire  lã  suã  intelligenzã  per  così  stupide  lottã, 
essendo suo dovere lãsciãrlã tuttã per il  bene del  prossimo e per le cose 
superiori  dello  spirito,  invece  di  usãrlã  ã  vãntãggio  del  proprio  egoistico 
interesse. Non gli riuscivã di chiudersi nel proprio ristretto egoismo, senzã 
includere in esso e ãbbrãcciãre ãnche tutti i suoi simili.

Non gli riuscivã. Erã come se fosse nãto con unã mãlãttiã inguãribile, 
senzã rimedio. Di fronte ãl mondo egli ãppãrivã come un ãborto, come un 
biotipo  sbãgliãto,  come  unã  contrãddizione  biologicã  che  tutti 
respingevãno. Nellã generãle corsã ãllã vitã,  egli  dã tutti  venivã buttãto 
fuori e lãsciãto dã pãrte. Chi ãvevã rãgione: lui o il mondo? Intãnto erã lui 
lo strãniero in terrã non suã, il fuori legge, colui che non ãvevã diritto ãllã 
vitã che erã diritto di tutti.

Che fãre? L’ãntãgonismo e l’inconciliãbilitãU  erãno insãnãbili. Egli non 
potevã rinunciãre ãd essere se� stesso. Il suo mondo interiore, che esprimevã 
lã suã verã nãturã, gli tuonãvã dentro e egli non potevã fãrlo tãcere. EU  piuU  
fãcile spostãre unã montãgnã che mutãre un tipo di personãlitãU, frutto di chi 
sã quãnti millenni di vitã. Il suo mãle erã congenito e fãcevã pãrte dellã suã 
stessã nãturã. Non vi erã medicinã che potesse curãrlo. Esso consistevã in 
unã specie di incãpãcitãU di ãdãttãmento ãllã legge biologicã vigente intorno ã 
lui, legge che gli ãppãrivã come quellã dellã ãnimãlitãU  e che quindi egli non 
riuscivã  ãssolutãmente  ãd  ãccettãre.  Lã  suã  nãturã  si  ribellãvã.  Meglio 
rinunciãre ãllã vitã, che ridursi ã quel livello. Lã suã intelligenzã si rifiutãvã 
di  occupãrsi  delle  comuni  scãltrezze,  per  tirãrne frutto  concreto.  Lã suã 
brãmã non erã di giungere ãl tãnto ãmmirãto successo, spesso ottenuto ãi 
dãnni del proprio simile, di giungere ãllã vittoriã che schiãcciã il prossimo, 
mã che pur eU considerãtã nel mondo come provã di vãlore. I vãlori che egli 
volevã  rãggiungere  erãno  di  nãturã  completãmente  diversã,  ed  egli  non 
potevã occupãrsi che di questi.  Contro le vittorie del mondo sentivã unã 
invincibile ripugnãnzã e le respingevã con nãuseã. Le ãvevã ãnãlizzãte e le 
conoscevã e non possedevã tãntã ignorãnzã per fãrsi illudere dã esse. Egli 
cercãvã i vãlori eterni che non sono illusione.

I suoi ideãli  e istinti  il  nostro uomo li  ãvevã trovãti  codificãti  nel 
Vãngelo.  Se  lã  suã  erã  mãlãttiã,  lã  si  potevã  chiãmãre  lã  mãlãttiã  del 
Vãngelo. Fino ã che questo viene letto, commentãto, predicãto, ripetuto, 
pãcificãmente senzã scomodãrsi,  senzã spostãre nullã  dellã  propriã  vitã, 
come si  fã con tãnte menzogne convenzionãli,  il  Vãngelo  eU  pienãmente 
ãpprovãto dãl mondo. Mã esso viene considerãto mãlãttiã quãndo quãlcuno 
se  pretende viverlo sul serio, prãticãrlo dãvvero nei fãtti, non  come cosã 
ãppiccicãtã  sullã  superficie  dellã  pelle,  mã fusã  nel  sãngue,  come pãrte 
dellã  propriã  vitã.  Allorã  eU  scãndãlo  ãnche  trã  i  credenti,  fãre  le  cose
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olhã pãrã um estropiãdo de nãscençã.  Se lhe perdoãvã porque nã�o  erã 
prejudiciãl,  foi  ãte�  exãltãdo  quãndo  po�de  ser  explorãdo.  Dã  pãrte  dele 
sentiã que nã�o podiã prostituir ã suã intelige�nciã por tã�o estu�pidãs lutãs, 
sendo  seu  dever  deixã�-lã  todã  pãrã  o  bem  do  pro�ximo  e  pãrã  coisãs 
superiores do espírito, em vez de usã�-lã em benefício do pro�prio egoístico 
interesse. Nã�o consegui se encerrãr no seu pro�prio estreito egoísmo, sem 
incluir nele e ãbrãçãr todos os seus semelhãntes.

Ele nã�o conseguiã. Erã como se tivesse nãscido com umã doençã 
incurã�vel, sem reme�dio. Diãnte do mundo ele ãpãreciã como um ãborto, 
como  um  bio� tipo  errãdo,  como  umã  contrãdiçã�o  biolo�gicã  que  todos 
rejeitãvãm. Nã gerãl corridã pelã vidã, ele por todos foi expulso e deixãdo 
de  lãdo.  Quem  estãvã  certo:  ele  ou  o  mundo?  Enquãnto  erã  ele  o 
estrãngeiro em terrã que nã�o erã suã, o forã dã lei, ãquele que nã�o tinhã 
direito ãU vidã que erã direito de todos.

Que fãzer? O ãntãgonismo e ã irreconciliãbilidãde erãm insãnã�veis. Ele 
nã�o podiã renunciãr de ser ele mesmo. O seu mundo interior, que expressãvã ã 
suã verdãdeirã nãturezã, lhe trovejãvã dentro e ele nã�o podiã silenciã�-lo. E�  
mãis fã�cil mover umã montãnhã do que mudãr um tipo de personãlidãde, 
fruto de quem sãbe quãntos mile�nios de vidã. O seu mãl erã conge�nito e fãziã 
pãrte dã suã pro�priã nãturezã. Nã�o hãviã reme�dio que pudesse curã�-lo. Ele 
consistiã numã espe�cie de incãpãcidãde de ãdãptãçã�o ãU lei biolo�gicã vigente ãU  
suã voltã, lei que lhe ãpãreciã como ãUquelã dã ãnimãlidãde e que, portãnto, ele 
nã�o  conseguiã  ãbsolutãmente ãceitãr.  A suã  nãturezã se  rebelãvã.  Melhor 
renunciãr  ãU vidã,  do que se reduzir  ã  ãquele nível.  A suã intelige�nciã se 
recusãvã de ocupãr-se dãs comuns ãrgu�ciãs, pãrã tirãr-lhes fruto concreto. A 
suã ãspirãçã�o nã�o erã ãlcãnçãr o tã�o ãdmirãdo sucesso, muitãs vezes obtido 
em prejuízo do pro�prio semelhãnte, pãrã ãlcãnçãr ã vito�riã que esmãgã o 
pro�ximo, mãs que ãindã ãssim e� considerãdã no mundo como provã de vãlor. 
Os vãlores que ele queriã ãlcãnçãr erãm de nãturezã completãmente diversã, e 
ele nã�o podiã ocupãr-se senã�o destes. Contrã ãs vito�riãs do mundo sentiã umã 
invencível repugnã�nciã e ãs rejeitãvã com nã�useãs. Ele ãs hãviã ãnãlisãdo e ãs 
conheciã  e  nã�o  possuíã  tãntã  ignorã�nciã  pãrã  ser  iludido  por  eles.  Ele 
procurãvã os vãlores eternos que nã�o sã�o iluso�es.

Os seus ideãis e instintos o nosso homem encontrou codificãdos no 
Evãngelho.  Se  ã  suã  erã  doençã,  elã  poderiã  chãmãr  ã  doençã  do 
Evãngelho.  Enquãnto  este  for  lido,  comentãdo,  pregãdo,  repetido, 
pãcificãmente sem incomodãr, sem deslocãr nãdã dã pro�priã vidã, como 
se  fãz  com tãntãs  mentirãs  convencionãis,  o  Evãngelho  e�  plenãmente 
ãprovãdo  pelo  mundo.  Mãs  ele  e�  considerãdo  doençã  quãndo  ãlgue�m 
pretende vive�-lo com seriedãde, prãticã�-lo deverãs nos fãtos, nã�o  como 
coisã ãplicãdã nã superfície dã pele, mãs fundidã no sãngue, como pãrte 
dã pro�priã vidã. Entã�o e�  escã�ndãlo mesmo entre os crentes, fãzer ãs coisã
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sul serio, se dopo tãnto lãvorio di ãdãttãmento si erã riusciti ã giungere ãl 
felice risultãto di  convenire,  tutti  bene d’ãccordo,  che bãstã  un  consenso 
formãle esteriore. Questã lã lineã trãcciãtã dãlle ãbitudini del mondo, e lã 
legge  consãcrãtã  dãll’uso,  convãlidãtã  dãllã  prescrizione.  Disobbedirle  eU 
illecito, disturbã i benpensãnti ãccomodãti, costituisce unã rivoluzione in 
mezzo ã tãnti, così distillãti ãdãttãmenti, fãticã di secoli. Certo, i geni, gli 
eroi,  i  sãnti  hãnno fãtto queste rivolte,  mã ã chi pãssã per lã mente di 
imitãrli? Essi stãnno ãlti, sui piedistãlli dei monumenti, sugli ãltãri, lãssuU  in 
ãlto, fuori dellã vitã che hã ben ãltre esigenze. E, se hãnno vissuto, cioU  fu 
chi sã dove e chi sã quãndo, certo lontãno dãlle nostre ferree necessitãU  di 
ogni giorno, e piuU  lontãni ne sono orã fuggiti nei loro inãccessibili cieli.

Che  fãre  ãllorã?  Impossibile  evãdere  dãl  dovere  di  vivere,  senzã 
incorrere in un dãnno mãggiore. Dovendo ãccettãre lã vitã e dovendo viverlã 
in  tãli  condizioni,  ãl  nostro  uomo  non  fu  possibile  che  trãsformãrlã  in 
missione, tutto soffrendo per il bene degli ãltri col sospingerli in ãvãnti nellã 
loro evoluzione. Vitã di sãcrificio. Mã chi piuU  possiede non puoU  possedere 
solo per se�, e ã chi eU  piuU  ãvãnzãto spettã il dovere di fãre ãvãnzãre gli ãltri. 
Se egli, nel suo pãssãto, ãvevã tãnto esperimentãto e vissuto il Vãngelo, dã 
ãssimilãrlo e, per lungã ripetizione trãsformãrlo per se� in quegli ãutomãtismi 
che sono gli istinti, ã lui spettãvã orã il compito di guidãre gli ãltri nello 
stesso  lãvoro  di  ãssimilãzione.  Quello  che  per  lui  rãppresentãvã  il  suo 
pãssãto, per gli ãltri costituivã l’ãvvenire ã cui pur bisognãvã ãrrivãre.

Ecco dunque che lo scontro erã  inevitãbile,  scontro trã  istinti  del 
tutto  diversi,  scontro  trã  due  fãsi  di  evoluzione  e  loro  rispettive  leggi. 
Lãvoro  duro,  di  bãttãgliã  tãnto  piuU  difficile,  perche�  dovutã  condurre, 
ãlmeno dã un lãto, senzã ãrmi. Chi ãvrebbe ãllorã difeso il nostro uomo 
contro il mondo? Questo gli opponevã i propri metodi e gli dicevã: chi 
pretendi che ti difendã se non sãi difenderti dã te? Peggio per te se per 
ãmor del Vãngelo rinunci ãllã guerrã. Certo, i geni, eroi, sãnti, ãvevãno 
fãtto tutto cioU  e il mondo li ãmmirã. Mã li ãmmirã oggi che in quãlche 
modo essi hãnno dãto provã di ãver sãputo essere vincitori. E il mondo 
rispettã il vincitore in quãlunque cãmpo, perche�  vincere significã essere il 
piuU  forte. E ãllorã tutti dietro, ãcclãmãndo. Mã primã che quei grãndi si 
potessero  così  ãffermãre,  invece  che  essere  ãmmirãti,  essi  furono 
disprezzãti e condãnnãti.

Siãmo giunti ãl punto cruciãle dellã questione. Si delineã il contenuto 
dellã “Grãnde Bãttãgliã”. Ecco che i due tipi biologici sono di fronte e con 
ãrmi diversissime impegnãno lã lottã. Dã un lãto il mondo con tutte le sue 
prepotenze e ãstuzie, dãll’ãltro l’inerme uomo del Vãngelo. Studieremo  lã 
strutturã delle due ãrmi così diverse, i metodi con cui esse vengono usãte, le 
opposte strãtegie e lã tecnicã che con esse vengono ãpplicãte. Vedremo lã 
vitã funzionãre in due suoi ãspetti diversi, secondo lã legge di quãle suo
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ã se�rio, se depois de tãnto trãbãlho de ãdãptãçã�o se hãviã conseguido chegãr 
ão feliz resultãdo de convir, todos de pleno ãcordo, que bãstã um consenso 
formãl  exterior.  Estã  e�  ã  linhã trãçãdã pelos  hã�bitos  do mundo,  e  ã  lei 
consãgrãdã pelo uso, convãlidãdã pelã prescriçã�o. Desobedece�-lã e�  ilícito, 
perturbã os bem bem-pensãntes ãcomodãdos, constitui umã revoluçã�o em 
meio ã tãntãs, tã�o destilãdãs ãdãptãço�es, esforço de se�culos. Certo, os ge�nios, 
os hero�is, os sãntos fizerãm essãs revoltãs, mãs ã quem pãssã pelã mente de 
imitã�-los? Eles estã�o ãltos, nos pedestãis dos monumentos, nos ãltãres, lã� no 
ãlto, forã dã vidã que tem bem outrãs exige�nciãs. E, se viverãm, isso se deu 
quem sãbe onde e quãndo, certãmente longe dãs nossãs fe�rreãs necessidãdes 
de cãdã diã, e mãis longe jã� fugirãm pãrã os seus inãcessíveis ce�us.

O que fãzer entã�o? Impossível evãdir do dever de viver, sem incorrer 
em um dãno mãior.  Devendo ãceitãr  ã  vidã e  devendo vive�-lã  em tãis 
condiço�es,  ão  nosso  homem  nã�o  foi  possível  senã�o  trãnsformã�-lã  em 
missã�o,  tudo  sofrendo  pelo  bem  dos  outros,  impulsionãndo-os  em  suã 
evoluçã�o. Vidã de sãcrifício. Mãs quem mãis possui nã�o pode possuir so�  
pãrã si, e ã quem e�  mãis ãdiãntãdo compete o dever de fãzer ãvãnçãr os 
outros. Se ele, no seu pãssãdo, hãviã experimentãdo e vivido o Evãngelho, 
ã  ponto  de  ãssimilã�-lo  e,  por  longãs  repetiço�es,  trãnsformã�-lo  pãrã  si 
mesmo nãqueles ãutomãtismos que sã�o instintos, ã ele cãbiã ãgorã guiãr os 
outros no mesmo trãbãlho de ãssimilãçã�o. O que pãrã ele representãvã o 
seu pãssãdo, pãrã outros constituíã o futuro ão quãl erã preciso chegãr.

Eis, portãnto, que o embãte erã inevitã�vel, embãte entre instintos de 
tudo diversos, embãte entre duãs fãses de evoluçã�o e suãs respectivãs leis. 
Trãbãlho duro, de bãtãlhã tãnto mãis difícil, porque deveriã conduzir, pelo 
menos de um lãdo, sem ãrmãs. Quem entã�o defenderiã o nosso homem 
contrã o mundo? Este opo�s-lhe os seus me�todos e lhe diziã: quem esperãs 
que te defendã se nã�o sãbes defender-te de ti mesmo? Pior pãrã ti se por 
ãmor ão Evãngelho renunciãs ãU  guerrã.  Certo,  os  ge�nios,  hero� is,  sãntos 
fizerãm tudo isso e o mundo os ãdmirã. Mãs ele os ãdmirã hoje que de 
quãlquer modo eles derãm provã que sãbiãm ser vencedores. E o mundo 
respeitã o vencedor em quãlquer cãmpo, porque vencer significã ser o mãis 
forte.  E  entã�o  todos  ãtrã�s, ãclãmãndo.  Mãs  ãntes  que  ãqueles  grãndes 
pudessem  ãssim  se  ãfirmãr,  ão  inve�s  de  serem  ãdmirãdos,  forãm 
desprezãdos e condenãdos.

Chegãmos juntos ão ponto cruciãl dã questã�o. Se delineiã o conteu�do 
dã “Grãnde Bãtãlhã”. Eis que os dois tipos biolo�gicos se enfrentãm e com 
ãrmãs diversíssimãs se engãjãm nã lutã. De um lãdo o mundo com todã ã suã 
prepote�nciã e ãstu�ciãs, do outro o inerme homem do Evãngelho. Estudãremos 
ã estruturã dãs duãs ãrmãs tã�o diversãs, os me�todos com que sã�o usãdãs, ãs 
opostãs  estrãte�giãs  e  ã  te�cnicã  com  que  sã�o  ãplicãdãs.  Veremos  ã  vidã 
funcionãr  em dois  de  seus  ãspectos  diversos,  segundo  ã  lei  de  quãl  seu
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piãno di evoluzione essã seguã. Vedremo così ãppãrire e funzionãre ãltre 
forze piuU  sottili e piuU  potenti di quelle del mondo, che questo non conosce.

Ecco,  involuto  ed  evoluto  sono  di  fronte,  Chi  vincerãU?  Essi 
rãppresentãno due mondi. Quãle eU il piuU  forte, per poter trionfãre? Questo 
eU quãnto dovremo vedere in questo volume. Lã bãttãgliã si svolge ã diverse 
dimensioni trã due sovrãpposti piãni di evoluzione. Essã eU  lã bãttãgliã che 
portã  l’uomo  ãd  un  piãno  biologico  superiore,  dãll’ãnimãlitãU  ãllã 
spirituãlitãU,  eU  lã bãttãgliã del superãmento, del vero progresso. Dietro lã 
lottã,  che  per  mãggior  chiãrezzã  ãbbiãmo  personificãtã  in  due  tipi 
biologici, vi eU  unã piuU  profondã lottã di princìpi e di metodi. Orã ãbbiãmo 
contrãpposto due tipi di uomini, mã cãmmin fãcendo lã trãttãzione ãndrãU  
sempre piuU  spersonãlizzãndosi, fino ã fãrsi uno scontro di idee. Lãsceremo 
ãllorã  pãrlãre  lã  vitã,  perche�  ci  riveli  i  segreti  dei  suoi  piãni  superiori. 
L’evoluzione ci rivelerãU  lã suã tecnicã ãscensionãle, che eU  lã scãlã con lã 
quãle  l’uomo  puoU  rãggiungere  il  cielo.  Acquistãre  lã  conoscenzã  e 
possederlã,  significã  essere  piuU  forti,  per  trionfãre.  Questo  eU  quãnto 
cercheremo orã di fãre, cioeU impãrãre ã conoscere piuU  ãlti, degni e potenti 
metodi di lottã, per vincere.

* * *

Nello  scontro  trã  evoluto  e  involuto  ãssistiãmo ãd unã lottã  trã  i 
rãppresentãnti  di  due  piãni  biologici  differenti.  Così  ognuno  dei  due 
combãttenti  si  comportã  diversãmente,  secondo i  differenti  princìpi  del 
proprio piãno.

I moventi psicologici che fãnno funzionãre l’involuto sono gli istinti. 
Esso  non  possiede  ãncorã  lã  conoscenzã  che  lo  orienti  nell’ãzione, 
illuminãndolo  sullã  conseguenze  dei  propri  ãtti.  Esso  non  si  eU  formãto 
ãncorã unã coscienzã per ãutodirigersi con intelligenzã nel seno delle leggi 
che  reggono  l’universo  e  quindi  ãnche  lã  suã  vitã.  Egli  si  dibãtte,  per 
tentãtivi, in un mondo di cui non conosce l’intimã strutturã, le rãgioni di 
esistenzã e le finãlitãU  dã rãggiungere. EU  ãncorã un bãmbino in cercã di 
esperienze.  Mã  se  non  conosce  il  cãmmino,  come puoU  dirigersi?  Esso 
ãllorã  si  lãsciã  dirigere  dãgli  istinti  che  rãppresentãno  lã  coscienzã 
elementãre ãcquistãtã  nel  pãssãto nellã  fãse evolutivã precedente,  che eU 
quellã dellã ãnimãlitãU.  LãU  dove l’individuo non hã ãncorã rãggiunto unã 
ãutonomã coscienzã di se�  stesso sufficiente perche�  esso possã dirigersi dã 
se�, eU lã coscienzã dellã vitã che funzionã per lui dirigendolo, come ãvviene 
si fã con i bãmbini. Esso non prende ãncorã pãrte nelle direttive dellã vitã, 
come fãrãU quãndo si fãrãU poi ãdulto; esso non eU ãncorã cosciente operãio di 
Dio,  orgãnicãmente  collãborãnte  per  il  funzionãmento  dell’universo. 
Solãmente segue e obbedisce come ãltrimenti non possono fãre piãnte e 
ãnimãli, per  mãncãnzã di conoscenzã. Obbedisce ãllã sãpienzã dellã vitã
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plãno de  evoluçã�o  elã  segue.  Veremos ãssim ãpãrecer  e  funcionãr  outrãs 
forçãs mãis sutis e mãis potentes do que ãs do mundo, que este nã�o conhece.

Eis  que  involuído e  evoluído  se  enfrentãm,  Quem vencerã�?  Eles 
representãm dois mundos. Quãl e�  o mãis forte, pãrã poder triunfãr? Isto e� 
o que deveremos ver neste volume. A bãtãlhã se desenvolve em diversãs 
dimenso�es entre dois sobrepostos plãnos de evoluçã�o. Elã e� ã bãtãlhã que 
levã  o  homem  ã  um  plãno  biolo�gico  superior,  dã  ãnimãlidãde  ãU  
espirituãlidãde, e� ã bãtãlhã dã superãçã�o, do verdãdeiro progresso. Por trã�s 
dã lutã, que, pãrã mãior clãrezã, personificãmos em dois tipos biolo�gicos, 
hã� umã mãis profundã lutã de princípios e de me�todos. Agorã contrãpomos 
dois tipos de homens, mãs ão longo do cãminho ã discussã�o se tornãrã� 
sempre  mãis  despersonãlizãdã,  ãte�  que  hãjã  um  embãte  de  ideiãs. 
Deixãremos entã�o fãlãr ã vidã, pãrã que elã nos revele os segredos de seus 
plãnos superiores. A evoluçã�o nos revelãrã�  ã suã te�cnicã ãscensionãl, que e� 
ã  escãdã  com  ã  quãl  o  homem  pode  ãlcãnçãr  o  ce�u.  Adquirir  o 
conhecimento e possuí-lo significã ser mãis forte, pãrã triunfãr. Isso e�  o 
que vãmos tentãr fãzer ãgorã,  i. e.,  ãprender ã conhecer mãis elevãdos, 
dignos e potentes me�todos de lutã, pãrã vencer.

* * *

No embãte entre o evoluído e o involuído ãssistimos ã umã lutã entre 
os representãntes de dois plãnos biolo�gicos diferentes. Assim, cãdã um dos 
dois  combãtentes  se  comportã  diversãmente,  segundo  os  diferentes 
princípios do pro�prio plãno.

Os  motivos  psicolo�gicos  que  fãzem funcionãr  o  involuído sã�o  os 
instintos.  Ele  nã�o  possui  ãindã  o  conhecimento que o  oriente  nã  ãçã�o, 
iluminãndo-o sobre ãs conseque�nciãs dos pro�prios ãtos. Ele nã�o formou 
ãindã umã conscie�nciã pãrã ãutodirigir-se com intelige�nciã dentro dãs leis 
que regem o universo e, portãnto, tãmbe�m ã suã vidã. Ele se debãte, por 
tentãtivãs, num mundo do quãl nã�o  conhece ã íntimã estruturã, ãs rãzo�es 
dã existe�nciã e ã finãlidãde ã ãlcãnçãr. E�  ãindã e� umã criãnçã em buscã de 
experie�nciãs. Mãs se nã�o conhece o cãminho, como pode dirigir-se? Ele 
entã�o  se  deixã  dirigir  pelos  instintos  que  representãm  ã  conscie�nciã 
elementãr ãdquiridã no pãssãdo nã fãse evolutivã precedente, que e�  ãquelã 
dã ãnimãlidãde. Lã�  onde o indivíduo nã�o ãlcãnçou ãindã umã ãuto�nomã 
conscie�nciã de si mesmo suficiente pãrã que ele possã dirigir-se por si, e� ã 
conscie�nciã dã vidã que funcionã pãrã ele, dirigindo-o, como ãcontece se 
fãzer com ãs criãnçãs.  Ele nã�o  tomã ãindã pãrte nãs diretivãs dã vidã, 
como fãrã�  quãndo for ãdulto;  ele nã�o  e�  ãindã o consciente operã�rio  de 
Deus,  orgãnicãmente  colãborãnte  pãrã  o  funcionãmento  do  universo. 
Somente segue e obedece como de outrã formã nã�o podem fãzer plãntãs e 
ãnimãis,  por  fãltã  de  conhecimento.  Obedece  ãU  sãbedoriã  dã  vidã
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che lo mãnovrã ãttrãverso gli istinti, fãcendogli fãre quello che essã sã che 
si deve fãre per rãggiungere i fini che essã sã che si devono rãggiungere. 
L’uomo ãttuãle crede di comãndãre. Mã come puoU  fãrlo chi ãncorã non 
conosce  lã  mãcchinã  che  dovrebbe  dirigere?  Quãndo  l’uomo  crede  di 
domãndãre, invece obbedisce ãi propri istinti. Quãndo esso gridã che vuole 
libertãU,  senzã sãperlo chiede lã libertãU  di  obbedire ã quegli  istinti.  Essi 
rãppresentãno le  mollã  per  lã  continuãzione dellã  vittã:  lã  fãme,  per  lã 
conservãzione  individuãle,  l’ãmore,  per  lã  conservãzione  dellã  specie, 
l’istinto  di  espãnsione  e  progresso,  per  l’evoluzione  dell’essere;  il  tutto 
vissuto secondo lã legge biologicã dellã lottã mirãnte ãllã selezione del piuU  
forte che rãppresentã il tipo che l’evoluzione in quel piãno vuole produrre e 
che quindi ã quel livello eU il migliore, l’ottimo trã i vãlori, ãnche se poi, con 
l’evoluzione spostãndosi lã scãlã dei vãlori, in ãltri piãni di vitã esso possã 
rãppresentãre un ãrretrãto involuto considerãto un peggiore. Stiãmo ãncorã 
prevãlentemente  sul  piãno  ãnimãle  in  cui  dominãno  gli  istinti.  Se  vi 
ãppãiono superiori elementi etici, il terreno eU  sempre quello degli istinti, 
che religioni e le leggi cercãno di disciplinãre, ãrginãndoli, incãnãlãndoli, 
mã sempre rispettãndoli perche� essi in quel piãno di vitã ne sono lã bãse.

Dãll’ãltrã pãrte ãbbiãmo il tipo biologico dell’evoluto. Le spinte che lo 
muovono sono diverse. Esso continuã ã possedere i suoi istinti, figli dãllã 
pãssãtã ãnimãlitãU, mã esso li conosce, sãpendone gli scopi, li dominã e li 
dirige. Avendo rãggiuntã lã conoscenzã, egli puoU  orã comãndãre invece di 
obbedire. Egli eU un illuminãto, che sã le conseguenze dei propri ãtti, eU orã un 
nocchiero che puoU  dirigere lã suã nãve, non eU  piuU  un minorenne ignãro, mã 
un  ãdulto  che  conosce  le  leggi  dellã  vitã  e  in  esse  sã  intelligentemente 
destreggiãrsi. L’evoluto eU  colui che hã rãggiuntã lã verã libertãU  che solo lã 
conoscenzã puoU  dãre.  EU  lã  libertãU  di  coscientemente  ãutodirigersi  e  non 
quellã di obbedire ãi propri istinti. Lã coscienzã rãggiuntã lo portã ãd usãre 
di questã libertãU  per spontãneãmente ãderire ãllã Legge di Dio e fãrsi suo 
operãio,  per  orgãnicãmente  collãborãre  nel  funzionãmento  dell’universo. 
Questo sãrãU il tipo di uomo che l’evoluzione produrrãU nell’ãvvenire, un uomo 
che sãprãU  dirigere con coscienzã e conoscenzã lã suã vitã non solo, mã che 
potrãU  prendere le direttive del fenomeno dell’evoluzione nel suo piãnetã. Il 
progresso ãscensionãle portã ãd unã sempre mãggiore conquistã di libertãU  e 
di comãndo. Le leggi dellã vitã sono ãnsiose di concederci tutto cioU, mã eU  
l’imprepãrãzione e l’incãpãcitãU  dell’uomo ãttuãle inãdãtto ã compiere così 
delicãte funzioni di ãltã responsãbilitãU, che lo impediscono. Come concedere 
così grãndi poteri ã chi non dãU  nessunã gãrãnziã di sãperne fãre buon uso? 
Al  contrãrio,  come vediãmo per  lã  scopertã  dell’energiã  ãtomicã,  egli  eU  
subito portãto ã fãre, di tutto cioU  che lã propriã conoscenzã puoU  rãggiungere, 
un mezzo di distruzione. Per ãvere diritto ãl comãndo bisognã ãvere moltã 
intelligenzã e moltã bontãU. Mã quãle uso in genere si fãcciã in terrã di ogni 
formã di potere, tristemente lo vediãmo ogni giorno.
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que o mãnobrã por meio dos instintos, fãzendo-o fãzer o que elã sãbe que 
deve ser feito pãrã ãtingir os fins que elã sãbe que devem ser ãlcãnçãdos. O 
homem ãtuãl ãcreditã que estã�  no comãndo. Mãs como podem ãqueles que 
ãindã nã�o  conhecem ã mã�quinã  que deve dirigir?  Quãndo o homem cre� 
comãndãr, em vez disso, ele obedece ãos pro�prios instintos. Quãndo ele gritã 
que quer  liberdãde,  sem sãbe�-lo pede ã  liberdãde pãrã  obedecer  ãUqueles 
instintos. Esses representãm ã molã pãrã ã continuãçã�o dã vidã: ã fome, pãrã ã 
conservãçã�o individuãl, o ãmor, pãrã ã conservãçã�o dã espe�cie, o instinto de 
expãnsã�o e progresso, pãrã ã evoluçã�o do ser; o tudo vivido segundo ã lei 
biolo�gicã dã lutã pãrã selecionãr o mãis forte que representã o tipo que ã 
evoluçã�o  nãquele  plãno quer  produzir  e  que,  portãnto,  nãquele  nível  e�  o 
melhor,  o  o�timo  entre  os  vãlores,  mesmo  que  entã�o,  com  ã  evoluçã�o 
expãndindo-se  ã  escãlã  de  vãlores,  em outros  plãnos  de  vidã  isso  possã 
representãr um retro�grãdo involutivo considerãdo um pior.  Estãmos ãindã 
predominãntemente no plãno ãnimãl no quãl dominãm os instintos. Se neles 
ãpãrecem superiores elementos e�ticos, o terreno e� sempre ãquele dos instintos, 
que religio�es e ãs leis procurãm disciplinãr,  originãndo-os,  cãnãlizãndo-os, 
mãs sempre respeitãndo-os porque eles nãquele plãno de vidã sã�o ã bãse.

Por outro lãdo, temos o tipo biolo�gico do evoluído. Os impulsos que o 
movem sã�o diversos. Ele continuã ã possuir os seus instintos, filhos dã pãssãdã 
ãnimãlidãde, mãs ele os conhece, sãbendo os escopos, os dominã e os dirige. 
Tendo obtido o conhecimento, ele pode ãgorã comãndãr em vez de obedecer. 
Ele e� um iluminãdo, que conhece ãs conseque�nciãs dos pro�prios ãtos, e� ãgorã 
um timoneiro que pode dirigir o seu nãvio, nã�o e�  mãis um menor ignorãnte, 
mãs um ãdulto que conhece ãs leis dã vidã e sãbe inteligentemente mãnipulã�-
lãs.  O  evoluído  e�  ãquele  que  ãlcãnçou  ã  verdãdeirã  liberdãde  que  so�  o 
conhecimento pode dãr. E�  ã liberdãde de conscientemente ãutodirigir-se e nã�o 
ãquelã de obedecer ãos pro�prios instintos. A conscie�nciã ãlcãnçãdã o levã ã usãr 
essã liberdãde pãrã espontãneãmente ãderir  ãU  Lei de Deus e tornãr-se seu 
operã�rio, pãrã orgãnicãmente colãborãr no funcionãmento do universo. Este 
serã� o tipo de homem que ã evoluçã�o produzirã� no futuro, um homem que nã�o 
so�  sãberã�  dirigir com conscie�nciã e conhecimento suã vidã, mãs que poderã�  
ãssumir ãs diretrizes do feno�meno dã evoluçã�o em seu plãnetã. O progresso 
ãscensionãl levã ã umã sempre mãior conquistã dã liberdãde e de comãndo. As 
leis  dã vidã ãnseiãm por nos conceder tudo isso,  mãs e�  o desprepãro e ã 
incãpãcidãde do homem ãtuãl inãpto pãrã cumprir ãssim delicãdãs funço�es de 
ãltã responsãbilidãde, que o impedem. Como conceder poderes tã�o grãndes ã 
ãlgue�m que nã�o dã� nenhumã gãrãntiã de sãber fãzer bom uso? Pelo contrã�rio, 
como vemos com ã descobertã dã energiã ãto�micã, ele estã�  imediãtãmente 
inclinãdo ã trãnsformãr, de tudo o que seu conhecimento pode ãlcãnçãr, um 
meio de destruiçã�o. Pãrã ter o direito de comãndo precisã ter muitã intelige�nciã 
e muitã bondãde. Mãs quãl uso em gerãl se fãz nã terrã de todãs ãs formãs de 
poder, tristemente o vemos cãdã diã.
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In questo piãno sussiste lã lottã, mã essã ãssume forme e scopi diversi. 
Lã  lottã  non  eU  per  giungere  ã  selezionãre  il  biotipo  del  piuU  prepotente, 
egoisticãmente dominãtore, ãntisociãle distruttore del bene ãltrui; non eU per 
fãrsi  forti  nell’ãnimãlitãU,  mã  per  superãrlã  ed  uscirne  in  forme  di  vitã 
superiori. Lã lottã ãllorã eU  ãppunto non per soddisfãre gli istinti, mã per 
sottometterli, non eU  per dominãre il prossimo mã per dominãre lã propriã 
ãnimãlitãU,  non  eU  per  egoisticãmente  conquistãre  un  potere  ãd  esclusivo 
proprio  vãntãggio,  mã  per  coordinãrsi  orgãnicãmente,  se  necessãrio 
esercitãndo ãnche il potere, mã come missione ã vãntãggio di tutti. In questo 
piãno lã tãvolã dei vãlori eU diversã e il tipo di migliore, il modello che lã vitã 
vuole produrre,  eU  un ãltro perche�, mutãte le posizione lungo il cãmmino 
dell’ãscesã,  i fini che orã si devono rãggiungere sono diversi. Ogni fãse di 
evoluzione hã  le  sue  leggi,  il  suo lãvoro costruttivo dã  compiere,  i  suoi 
pãrticolãri piãni dã reãlizzãre in funzione del grãnde piãno generãle dellã 
Legge di Dio e dellã completã ricostruzione dell’essere. Quãndo lã nostrã 
scienzã pãrlã di  leggi biologiche,  crede che si  trãtti  di  leggi universãli  e 
ãssolute. Invece esse sono solãmente le leggi del nostro piãno di evoluzione e 
non degli ãltri. Ciãscuno di essi hã leggi proprie, in modo che possiãmo dire 
che esistãno tãnte biologie diverse e,  nel cãso piuU  vicino che orã stiãmo 
studiãndo, che esistãno due biologie, quellã dell’involuto e quellã dell’evoluto. 
In questã secondã non risultãno piuU  vãlide legge dellã primã. CioU  spostã 
completãmente il giudizio che in terrã si puoU  fãre del biotipo dell’evoluto che 
eccezionãlmente vi puoU  nãscere. Lã biologiã terrestre hã un suo modello 
coniãto sullo stãmpo dell’involuto e mette ãl bãndo, senzã riconoscerlo come 
superiore modello, il biotipo dell’evoluto. Lã scienzã, per essere ãgnosticã, 
ignãrã degli ultimi fini del trãsformismo dellã vitã, non puoU  riconoscere in 
quel tipo l’ãvvenire dell’evoluzione.

Studiãndo in seguito di questo volume lo sviluppo ãscensionãle umãno, 
vedremo come corrispondã ãllo svolgimento dei piãni evolutivi dellã vitã, dãti 
i supremi fini che essã si propone di rãggiungere, un ingresso dell’ãttuãle tipo 
biologico in unã zonã di sempre piuU  intensã spirituãlizzãzione, intensã non solo 
come sviluppo di sensibilitãU  e intelligenzã, mã ãnche di quellã coscienzã eticã 
che eU  indispensãbile ãd un essere destinãto ã convivere, nel futuro grãnde 
orgãnismo collettivo costituitã dãll’umãnitãU. Allorã lã legge che, nellã nuovã 
fãse  di  evoluzione  reggerãU  il  mondo  biologico,  non  sãrãU  quellã  oggi 
riconosciutã  dãllã  scienzã,  mã  sãrãU  il  Vãngelo.  Così,  con  un  completo 
cãpovolgimento  di  vãlori,  si  pãsserãU  dãl  regno  dell’involuto  ã  quello 
dell’evoluto. Possiãmo così incominciãre ãd immãginãrci quãle sãrãU  lã nuovã 
biologiã dell’ãvvenire, quellã cioeU che comprenderãU il significãto positivãmente 
costruttivo degli ideãli, quellã che ãbbrãccerãU  trã i suoi vãlori ãnche l’eticã 
delle  religioni  e  tenderãU  ãllã  selezione  di  un  diverso  tipo  biologico, 
proponendosi di rãggiungere lã formãzione, non come orã, del piuU  forte o 
ãstuto,  mã  del  piuU  giusto  e  piuU  buono.  Nuovã  biologiã  diversãmente
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Neste plãno subsiste ã lutã, mãs elã ãssume formãs e escopos diversos. 
A  lutã  nã�o  e�  pãrã  chegãr  ã  selecionãr  o  bio�tipo  do  mãis  prepotente, 
egoisticãmente dominãdor, ãntissociãl destruidor do bem dos outros; nã�o e�  
pãrã se fortãlecer nã ãnimãlidãde, mãs pãrã superã�-lã e delã emergir em 
formãs de vidã superiores. A lutã entã�o e�  justãmente nã�o pãrã sãtisfãzer os 
instintos, mãs pãrã submeter-lhes, nã�o e� pãrã dominãr o pro�ximo, mãs pãrã 
dominãr ã pro�priã ãnimãlidãde, nã�o e�  pãrã egoisticãmente conquistãr um 
poder  pãrã  exclusivã  vãntãgem  pro�priã,  mãs  pãrã  coordenãr-se 
orgãnicãmente, se necessã�rio exercendo tãmbe�m o poder, mãs como missã�o 
pãrã vãntãgem de todos. Neste plãno ã tãbelã de vãlores e� diversã e o tipo de 
melhor, o modelo que ã vidã quer produzir,  e�  outro porque, mudãndo de 
posiçã�o ão longo do cãminho dã ãscensã�o,  os fins que ãgorã devem ser 
ãlcãnçãdos sã�o diversos. Cãdã fãse de evoluçã�o tem suãs leis, o seu trãbãlho 
construtivo ã cumprir, os seus pãrticulãres plãnos ã reãlizã�-lo em funçã�o do 
grãnde  plãno gerãl  dã  Lei  de  Deus  e  dã  completã  reconstruçã�o  do  ser. 
Quãndo ã  nossã  cie�nciã  fãlã  de  leis  biolo�gicãs,  cre�  que  se  trãtã  de  leis 
universãis e ãbsolutãs. Em vez disso, sã�o somente ãs leis do nosso plãno de 
evoluçã�o e nã�o dos outros. Cãdã um deles tem leis pro�priãs, de modo que 
podemos  dizer  que  existem  tãntãs  biologiãs  diversãs  e,  no  cãso  mãis 
pro�ximo que ãgorã estãmos estudãndo, que existem duãs biologiãs, ãquelã 
do involuído e ãquelã do evoluído. Nestã segundã nã�o tem mãis vãlor ãs leis 
dã primeirã. Isso mudã completãmente o juízo que nã terrã se pode fãzer 
sobre  o  bio�tipo  do  evoluído  que  excepcionãlmente  ãli  pode  nãscer.  A 
biologiã terrestre tem seu pro�prio modelo cunhãdo no molde do involuído e 
bãne, sem reconhece�-lo como superior modelo, o bio�tipo do evoluído. A 
cie�nciã, por ser ãgno�sticã, ignorãndo os fins u� ltimos do trãnsformismo dã 
vidã, nã�o pode reconhecer nãquele tipo o futuro dã evoluçã�o.

Estudãndo em seguidã  neste  volume o  desenvolvimento  ãscensionãl 
humãno, veremos como corresponde ão desdobrãmento dos plãnos evolutivos 
dã vidã, dãdos os supremos fins que elã se propo�e ã ãlcãnçãr, um ingresso do 
ãtuãl tipo biolo�gico em umã zonã de sempre mãis intensã espirituãlizãçã�o, 
intensã nã�o so�  como desenvolvimento dã sensibilidãde e intelige�nciã,  mãs 
tãmbe�m dãquelã conscie�nciã e�ticã que e�  indispensã�vel ã um ser destinãdo ã 
conviver, no futuro grãnde orgãnismo coletivo constituído pelã humãnidãde. 
Entã�o ã lei que, nã novã fãse de evoluçã�o, regerã� o mundo biolo�gico, nã�o serã�  
ãquelã hoje reconhecidã pelã cie�nciã, mãs serã� o Evãngelho. Assim, com umã 
completã inversã�o de vãlores, se pãssãrã�  do reino dos involuídos pãrã ãquele 
dos evoluídos. Podemos ãssim começãr ã imãginãr quãl serã�  ã novã biologiã 
do  futuro,  i.  e.,  ãquelã  que  compreenderã�  o  significãdo  positivãmente 
construtivo dos ideãis, ãquelã que ãbrãçãrã�  entre os seus vãlores tãmbe�m ã 
e�ticã dãs religio�es e tenderã�  pãrã ã seleçã�o de um diverso tipo biolo�gico, 
propondo-se  de  ãlcãnçãr  ã  formãçã�o,  nã�o  como ãgorã,  do  mãis  forte  ou 
ãstuto,  mãs  do  mãis  justo  e  mãis  bom.  Novã  biologiã  diversãmente
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orientãtã, che si erigerãU  come proprio modello un essere retto dã unã formã 
mentãle diversã, dã unã piuU  ãcutã intelligenzã, non sprecãtã in unã inutile 
competizione contro il  proprio simile,  mã utilizzãtã per le conquiste dellã 
scienzã, per il dominio sulle forze dellã nãturã, per rãggiungere lã conoscenzã 
delle leggi dellã vitã e con cioU lã coscienzã di cittãdini dell’universo.

Allorã  quegli  ãnticipi  dell’evoluzione,  che  oggi,  per  liberãrci 
dell’ãnimãlitãU,  sono ãffidãti ãlle religioni e ãllã loro eticã normãtivã dellã 
condottã umãnã, ãd esse ãffidãti dã superiori tipi di evoluti come princìpi 
etici  del  genere  umãno  lungo  il  cãmmino  dell’ãscesã,  non  sãrãnno  piuU  
ãccessibile  solo  per  lã  viã  nebulosã  dellã  fede,  unicã  viã  possibile  per 
bãmbini che tutto ãncorã non possono comprendere, mã sãrãnno rãggiunti 
dãllã  mãggiorãnzã  nellã  formã  di  rãzionãle,  dimostrãto  positivismo 
scientifico.  Allorã  solo  si  potrãU  comprendere  il  profondo  significãto  del 
Vãngelo e come esso nelle sue semplici pãrole mostri, ã chi ãbbiã occhi per 
veder il profondo significãto loro, che Chi le hã dettãte conoscevã in pieno lã 
soluzione dei piuU  ãrdui problemi di scienzã e filosofiã che noi ãncorã non 
conosciãmo, che in ãltre pãrole Costui possedevã lã conoscenzã. Di tutto cioU  
ãllã  nostrã incãpãcitãU  di  comprendere,  non furono potute elãrgire che le 
ultime, semplici e prãtiche conclusioni, necessãrie per vivere bene. Mã chi 
riescã ãd ãnãlizzãre gli elementi dã cui tãli totãli sono derivãti, non puoU  fãre 
ã  meno  di  ãccorgersi  che  essi  discendono  dãllã  piuU  profondã  sãpienzã. 
Questã sãrãU lã mãnierã con cui l’uomo dell’ãvvenire si ãvvicinerãU ãl Vãngelo, 
lã mãnierã dell’uomo intelligente che deve spontãneãmente ãderire, perche� 
convinto dãll’evidenzã che non puoU  fãre ã meno di rãggiungere chi hã tutto 
compreso. Mã per ãrrivãre ã cioU, eU necessãrio il nuovo umãno, l’evoluto, che 
posseggã, come dicemmo, conoscenzã e coscienzã.

* * *

Le osservãzioni che ãndiãmo fãcendo ci fãnno comprendere quãle 
siã lã ãttuãle posizione dell’uomo lungo lã scãlã dell’evoluzione, e quãle siã 
lã funzione biologicã che nellã vitã di lui rãppresentãno i princìpi ideãli 
dell’eticã e delle religioni.

Lã fãse ãttuãle dell’uomo eU quellã dell’essere che stã compiendo i primi 
pãssi per uscire dãll’ãnimãlitãU. Allorã, in rãpporto ãl tipo eccezionãle, che pur 
tãlvoltã ãppãre in terrã, che eU uscitã dãllã ãnimãlitãU, e che ãbbiãmo chiãmãto 
l’evoluto,  l’ãltro  tipo  piuU  comune  eU  rãppresentãto  dã  cioU  che  chiãmãno 
l’involuto. EU  questione di mãggiore o minore cãmmino percorso, di posizioni 
diverse lungo il cãmmino dell’evoluzione. Mã tutti restãno  ãffrãtellãti in un 
orgãnismo  unico,  in  cui  i  mãggiori  poteri  dei  piuU  ãvãnzãti  implicãno 
mãggiori doveri e fãvore dei piuU  ãrretrãti. Tuttãviã il tipo verãmente uomo, 
nel senso che si siã distinto completãmente dãllã ãnimãlitãU, eU rãppresentãto 
solo  dãll’evoluto,  mentre  dãll’ãltro  lãto,  ãl  di  sotto  dellã  mediã,
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orientãdã, que se erigirã� como pro�prio modelo um ser regido por umã formã 
mentãl diversã, de umã mãis ãgudã intelige�nciã, nã�o desperdiçãdã em umã 
inu�til competiçã�o contrã o pro�prio semelhãnte, mãs utilizãdã pãrã ãs conquistãs 
dã  cie�nciã,  pãrã  o  domínio  sobre  ãs  forçãs  dã  nãturezã,  pãrã  ãlcãnçãr  o 
conhecimento dãs leis dã vidã e com isso ã conscie�nciã dos cidãdã�os do universo.

Entã�o ãquelãs ãntecipãço�es dã evoluçã�o, que hoje, pãrã nos liberãr dã 
ãnimãlidãde, sã�o confiãdãs ãUs religio�es e ã suã e�ticã normãtivã dã condutã 
humãnã, ã elãs confiãdos por superiores tipos de evoluídos como princípios 
e�ticos do ge�nero humãno ão longo do cãminho dã ãscensã�o, nã�o serã�o mãis 
ãcessível ãpenãs pelã viã nebulosã dã fe�, u�nicã viã possível pãrã ãs criãnçãs 
que tudo ãindã nã�o podem compreender, mãs serã�o ãlcãnçãdos pelã mãioriã 
nã  formã  de  rãcionãl,  demonstrãdo  positivismo  científico.  So�  entã�o  se 
poderã� compreender o profundo significãdo do Evãngelho e como ele nãs 
suãs  simples  pãlãvrãs  mostrã,  ã  quem  tem  olhos  pãrã  ver  o  profundo 
significãdo seu, que Quem os ditou conheciã plenãmente ã soluçã�o dos mãis 
difíceis problemãs dã cie�nciã e dã filosofiã que no�s ãindã nã�o conhecemos, 
que em outrãs pãlãvrãs Ele possuíã o conhecimento. De tudo isto ãU  nossã 
incãpãcidãde  de  compreensã�o,  nã�o puderãm  conferir  senã�o  ãs  u� ltimãs, 
simples  e  prã�ticãs  concluso�es,  necessã�riãs  pãrã  viver  bem.  Mãs  quem 
consigã ãnãlisãr os elementos de onde tãis totãis derivãm, nã�o pode deixãr 
de perceber que eles descendem dã mãis profundã sãbedoriã. Estã serã�  ã 
mãneirã com ã quãl o homem do futuro se ãproximãrã�  do Evãngelho, ã 
mãneirã do homem inteligente que deve espontãneãmente ãderir,  porque 
estã� convencido pelã evide�nciã que nã�o pode fãzer menos que ãlcãnçãr quem 
tudo compreendeu. Mãs pãrã chegãr ã isso, e�  necessã�rio o novo humãno, o 
evoluído, que possui, como dissemos, conhecimento e conscie�nciã.

* * *

As observãço�es  que ãndãmos fãzendo nos permitem compreender 
quãl sejã ã ãtuãl posiçã�o do homem ão longo dã escãdã dã evoluçã�o, e quãl 
sejã ã funçã�o biolo�gicã que nã vidã dele representãm os princípios ideãis 
dã e�ticã e dãs religio�es.

A fãse ãtuãl do homem e�  ãquelã do ser que estã�  dãndo os primeiros 
pãssos pãrã sãir dã ãnimãlidãde. Entã�o, em relãçã�o ão tipo excepcionãl, que ãUs 
vezes ãpãrece nã terrã, que sãiu dã ãnimãlidãde e que chãmãmos de evoluído, 
o outro tipo mãis comum e� representãdo pelo que chãmãmos de involuído. E�  
questã�o  de mãior  ou menor cãminho percorrido,  de posiço�es  diversãs  no 
cãminho dã  evoluçã�o.  Mãs todos  permãnecem irmã�os  em um orgãnismo 
u�nico, no quãl os mãiores poderes dos mãis ãvãnçãdos implicãm mãiores 
deveres  e  fãvores  dos  mãis  ãtrãsãdos.  Todãviã,  o  tipo  verdãdeirãmente 
humãno, no sentido de que se distinguiu completãmente dã ãnimãlidãde, e�  
representãdo so�  pelo evoluído, ão pãsso que, por outro lãdo, ãbãixo dã me�diã,
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il selvãggio e il delinquente rãppresentãno il tipo restãto ãncorã quãsi del 
tutto nel piãno dell’ãnimãlitãU.

Abbiãmo  dunque  queste  grãdãzioni:  1)  l’essere  esclusivãmente 
ãnimãle,  che  evolutivãmente  precede  lã  ãppãrizione  dell’uomo lungo  lã 
scãlã zoologicã; 2) il tipo selvãggio e il delinquente, che rãppresentã l’uomo 
che,  benche�  morfologicãmente ãppãrso come uomo, eU  restãto ãncorã in 
sostãnzã ãllo stãto ãnimãle; 3) il tipo umãno dominãnte, che rãppresentã 
unã piuU  o meno ãvãnzãtã trãsformãzione dell’ãnimãle in uomo; 4) il tipo 
oggi superumãno, eccezionãle, che peroU  costituirãU  il tipo normãle umãno 
dell’ãvvenire, che rãppresentã lã compiutã trãsformãzione dell’ãnimãle in 
uomo. EU  di questi ultimi due tipi che qui orã ci occupiãmo, chiãmãndo 
involuto il 3) e evoluto il 4).

Ecco lã posizione dell’uomo ãttuãle. Non si puoU  non riconoscere che 
egli  eU  guidãto  dãgli  istinti,  il  che  lo  pone  nellã  posizione  biologicã 
dell’ãnimãlitãU. In cioU  esso segue quãsi ãutomãticãmente cioU  che lã sãpienzã 
dellã vitã impone ãi primitivi ignãri, per fãr loro compiere cioU  che risponde 
ãi suoi fini. Su questo terreno l’uomo obbedisce, come gli ãnimãli, senzã 
conoscere i fini e le rãgioni di quello che esso fã. Tuttãviã, se cioU  eU  vero, 
bisognã pur riconoscere che questo non eU tutto l’uomo. Le scienze mediche e 
biologiche, vedendo il esso solo lã pãrte fisicã, lo studiãno come un ãnimãle. 
Tuttãviã nell’uomo vi ãnche quãlche ãltrã cosã oltre il corpo, quãlcosã di piuU  
che non permette che l’uomo, ãnche il tipo che chiãmãmmo involuto, possã 
venir clãssificãto trã gli ãnimãli. EU  quãlcosã che essi non posseggono e che 
dãU diritto ãll’uomo, ãnche involute, di distinguersi dã essi.

Nel seno dellã rãzzã umãnã sono nãti, siã pur eccezionãlmente, degli 
esseri superiori, degli evoluti superuomini, situãti come sviluppo morãle e 
mentãle,  completãmente ãl  di  soprã  dellã  ãnimãlitãU.  CioU  per  quãlitãU  che 
questã  ãssolutãmente non possiede.  E questi  superuomini  hãnno preso il 
corpo dell’involuto immerso nell’ãnimãlitãU, si sono mescolãti con lui nellã 
stessã vitã soggettã ãgli stessi istinti e funzioni, gli hãnno insegnãto molte 
cose che egli non conoscevã e che dã solo non sãrebbe ãrrivãto ã conoscere. 
Con lã pãrolã, con gli scritti, con l’esempio, essi hãnno lãsciãto idee e norme 
di vitã, un pãtrimonio prezioso che l’ãnimãlitãU  mãi ãvrebbe potuto produrre, 
disceso dã piuU  ãlti piãni di evoluzione, un pãtrimonio ãccessibile per fede, dã 
ãssimilãre per sãlire e che fu chiãmãto rivelãzione. Nell’umãnitãU  vi eU questo 
seme, questã lezione dã impãrãre, guidã per evolvere, che non si trovã in 
seno ãll’ãnimãlitãU. In terrã sono ãppãrsi i profeti, i geni, gli eroi, i mãrtiri 
dell’ideãle, i  sãnti.  Essi hãnno illuminãto l’ãnimãlitãU  dominãnte, lãsciãndo 
dietro di se�  unã sciã di luce. Cãmminãndo su questã sciã, l’umãnitãU  si eU 
messã ã superãre lã propriã ãnimãlitãU. Si eU così iniziãto un cãmmino nuovo, 
sconosciuto nellã fãse ãnimãle, il cãmmino del superãmento dell’ãnimãlitãU. EU  
così che l’involuto sãle piãn piãno dã quel livello, fino ã quello dell’evoluto.
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o selvãgem e o delinquente representãm o tipo que permãnece ãindã quãse 
de tudo no plãno dã ãnimãlidãde.

Temos, portãnto, estãs grãdãço�es: 1) o ser exclusivãmente ãnimãl, 
que evolutivãmente precede o ãpãrecimento do homem ão longo dã escãlã 
zoolo�gicã; 2) o tipo selvãgem e o delinquente, que representã o homem 
que, emborã morfologicãmente ãpãreçã como homem, ãindã permãnece 
em  substã�nciã  no  estãdo  ãnimãl;  3)  o  tipo  humãno  dominãnte,  que 
representã  umã  mãis  ou  menos  ãvãnçãdã  trãnsformãçã�o  do  ãnimãl  em 
homem; 4) o tipo hoje super-humãno, excepcionãl, que pore�m constituirã� 
o tipo normãl humãno do futuro, que representã ã completã trãnsformãçã�o 
do ãnimãl em homem. E�  com esses dois u� ltimos tipos que ãqui ãgorã nos 
ocupãmos, chãmãndo involuído o 3) e evoluído o 4).

Eis ã posiçã�o do homem ãtuãl. Nã�o se pode nã�o reconhecer que ele e� 
guiãdo pelos instintos, o que o colocã nã posiçã�o biolo�gicã dã ãnimãlidãde. 
Nisso segue quãse ãutomãticãmente o que ã sãbedoriã dã vidã impo�e ãos 
primitivos ignorãntes, pãrã fãze�-los cumprir o que responde ãos seus fins. 
Neste terreno o homem obedece, como os ãnimãis, sem conhecer os fins e 
ãs rãzo�es dãquilo que ele fãz. Todãviã, se isso for verdãde, deve-se tãmbe�m 
reconhecer que isso nã�o e� tudo o homem. As cie�nciãs me�dicãs e biolo�gicãs, 
vendo nele somente ã pãrte físicã, o estudãm como um ãnimãl. Todãviã, no 
homem hã�  tãmbe�m quãlquer outrã coisã ãle�m do corpo, ãlgo mãis que nã�o 
permite que o homem, mesmo o tipo que chãmãmos de involuído, possã ser 
clãssificãdo entre os ãnimãis. E�  quãlquer coisã que eles nã�o possuem e que 
dã� direito ão homem, mesmo involuído, de se distinguir deles.

No seio dã rãçã humãnã nãscerãm, ãindã que excepcionãlmente, seres 
superiores, evoluídos super-homens, situãdos, por seu desenvolvimento morãl e 
mentãl, completãmente ãcimã dã ãnimãlidãde. Isso e�  por quãlidãdes que estã 
ãbsolutãmente nã�o possui. E esses super-homens tomãrãm o corpo do involuído 
imerso nã ãnimãlidãde,  se misturãrãm com ele nã mesmã vidã sujeitã ãos 
mesmos instintos e funço�es, lhe ensinãrãm muitãs coisãs que ele nã�o conheciã e 
que so�  ele nã�o sãberiã chegãr ã conhecer. Com ã pãlãvrã, com os escritos, com 
o exemplo, eles deixãrãm ideiãs e normãs de vidã, um pãtrimo�nio precioso que 
ã ãnimãlidãde jãmãis poderiã ter produzido, descendo dos mãis ãltos plãnos de 
evoluçã�o, um pãtrimo�nio ãcessível pelã fe�, ã ser ãssimilãdo pãrã subir e que foi 
chãmãdo de revelãçã�o. Nã humãnidãde existe essã semente, estã liçã�o pãrã 
ãprender, guiã pãrã evoluir, que nã�o se encontrã no seio dã ãnimãlidãde. Nã 
terrã ãpãrecerãm os profetãs, os ge�nios, os hero�is,  os mã�rtires do ideãl, os 
sãntos. Eles iluminãrãm ã ãnimãlidãde dominãnte, deixãndo ãtrã�s de si um 
rãstro  de  luz.  Cãminhãndo  nessã  esteirã,  ã  humãnidãde  se  empenhou  em 
superãr  ã  pro�priã  ãnimãlidãde.  Se  iniciou  ãssim  um  cãminho  novo, 
desconhecido nã fãse ãnimãl, o cãminho dã superãçã�o dã ãnimãlidãde. E�  ãssim 
que o involuído sobe lentãmente desse nível, ãte� ãquele do evoluído.
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Ecco  lã  posizione  ãttuãle  dell’uomo.  EU  compito  dei  rãri  esseri 
superiori  che  nãscono  nel  suo  mondo,  quãli  pionieri  dell’ãvvenire,  di 
ãnticipãre  le  future  fãsi  di  evoluzione.  I  pionieri  sono  ãppãrsi,  hãnno 
trãcciãtã lã strãdã e indicãto lã metã. CioU  vuol dire che li si dovrãU giungere.

Ecco  dunque  che  l’uomo  eU  in  fãse  di  trãsformãzione,  lungo  un 
cãmmino che lo portã dãll’ãnimãle ãl vero uomo. Gli istinti sono ãnimãli, 
mã  ãd  essi  si  sovrãppongono  religioni,  leggi,  ideãli,  norme  etiche  che 
disciplinãno lã condottã, un mondo ignoto ãll’ãnimãle. Siã pur in embrione, 
in ãttesã di sviluppo, nell’uomo vi eU  l’intelligenzã, lã spirituãlitãU. L’uomo eU  
un essere che, se molte cose hã in comune con l’ãnimãle, tuttãviã pensã, 
crede in princìpi, guãrdã ãgli ideãli,  si pone problemi e fã ricerche per 
conquistãre lã conoscenzã.

Trovãndosi l’uomo in fãse di trãnsizione,  eU  nãturãle che nell’ãmbito 
dellã suã vitã si ãgitino i princìpi di due leggi differenti: quelli dell’ãnimãlitãU  
e quelli dellã spirituãlitãU.  Appunto il terreno umãno eU  quello dove essi si 
scontrãno contendendosi  l’uomo. Vi eU  lã  legge dell’ãnimãlitãU,  forte di  un 
pãssãto  che  non  vuole  morire,  e  vi  eU  lã  legge  dellã  spirituãlitãU  che 
rãppresentã l’ãvvenire ã cui spettã lã vitã. L’evoluzione trãscinã l’uomo dãl 
primo mondo nel  secondo. EU  per giungere sin lãU  che l’uomo vive,  lottã, 
soffre, esperimentã e impãrã. Lã grãnde mãssã dell’umãnitãU  eU  in cãmmino. 
Degli individui, chi stã piuU  in ãvãnti e chi piuU  indietro, mã tutti stãnno nullo 
stesso cãmmino. Essi oscillãno trã i due piãni di vitã e le due leggi che li 
reggono. Orã si gettãno nell’uno, orã nell’ãltro; orã ãscoltãno lã voce del bene 
e fãnno lo sforzo per sãlire, orã si ãbbãndonãno in predã ãlle forze inferiori e 
retrocedono. Orã propendono verso l’ãnti-sistemã, orã verso il sistemã. CioU  
finche�  si riesce ãd emergere dãll’ãnimãlitãU, si diventã veri uomini e si entrã 
nel regno dell’evoluto. Allorã le religioni vengono spontãneãmente vissute 
senzã condãnne di inferno, ãllorã ãlle leggi si obbedisce senzã bisogno di 
sãnzioni, ãllorã si vive come vissero gli esseri superiori che scesero in terrã 
per illuminãrlã. Allorã lã ãttuãle fãse di trãnsizione sãrãU  superãtã e l’uomo 
potrãU insediãrsi definitivãmente in un superiore piãno di evoluzione.

Lã  grãnde  bãttãgliã  di  cui  trãttiãmo  in  questo  volume  prende  in 
considerãzione precisãmente lo scontro sul terreno umãno, trã ãnimãlitãU  e 
spirituãlitãU. Lã primã si esprime con un orientãmento mãteriãlistã epicureo, lã 
secondã con uno spirituãle ideãlistã. Questi sono difãtti i due poli del pensiero 
umãno:  scienzã  e  fede,  potere  civile  e  potere  religioso,  stãto  e  chiesã, 
rispondetti ãi due elementi fondãmentãli dell’essere umãno: corpo e spirito, il 
primo figlio dellã pãssãtã ãnimãlitãU,  il  secondo conquistã dell’ãvvenire.  Lã 
grãnde bãttãgliã eU  trã i due, il corpo ãnimãle ãllã retroguãrdiã e lo spirito 
ãll’ãvãnguãrdiã. Lã funzione delle norme delle leggi e religioni, impostãci per 
nostrã guidã dã superiori evoluti, eU  ãppunto quellã di tãgliãre gli ãrtigli ãllã 
bestiã, per sollevãrlã educãndolã ã piuU  civili forme di vitã. Risãltã difãtti subito
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Eis ã posiçã�o ãtuãl do homem. E�  tãrefã dos rãros seres superiores 
que nãscem no seu mundo, como pioneiros do futuro, ãntecipãr ãs futurãs 
fãses  de  evoluçã�o.  Os  pioneiros  ãpãrecerãm,  trãçãrãm  ã  estrãdã  e 
indicãrãm ã metã. Isso quer dizer que ãli se deverã� ãlcãnçãr.

Eis,  pois,  que  o  homem estã�  em fãse  de  trãnsformãçã�o,  por  um 
cãminho que o  levã  do ãnimãl  ão  verdãdeiro  homem. Os instintos  sã�o 
ãnimãis, mãs ã eles se sobrepo�em religio�es, leis, ideãis, regrãs e�ticãs que 
disciplinãm ã condutã, um mundo ignorãdo pelo ãnimãl. Mesmo que em 
embriã�o,  ãguãrdãndo  o  desenvolvimento,  no  homem  hã�  intelige�nciã,  ã 
espirituãlidãde. O homem e�  um ser que, emborã tenhã muitãs coisãs em 
comum com o ãnimãl, todãviã pensã, cre� em princípios, olhã pãrã ideãis, 
colocã problemãs e fãz pesquisãs pãrã conquistãr conhecimento.

Estãndo o homem em fãse de trãnsiçã�o, e� nãturãl que no ã�mbito dã suã 
vidã se ãgitem os princípios de duãs leis diferentes: ãqueles dã ãnimãlidãde e 
ãqueles dã espirituãlidãde. Precisãmente o terreno humãno e� ãquele onde eles 
se embãtem disputãndo o homem. Hã�  ã  lei  dã ãnimãlidãde,  forte de um 
pãssãdo que nã�o quer morrer, e hã�  ã lei dã espirituãlidãde que representã o 
futuro ão quãl pertence ã vidã. A evoluçã�o ãrrãstã o homem do primeiro 
mundo pãrã o segundo. E�  pãrã chegãr lã�  que o homem vive,  lutã,  sofre, 
experimentã e ãprende. A grãnde mãssã dã humãnidãde estã�  ã cãminho. Dos 
indivíduos, hã�  quem estã� mãis ãvãnte e quem mãis ãtrã�s, mãs todos estã�o no 
mesmo cãminho. Eles oscilãm entre os dois plãnos de vidã e ãs duãs leis que 
os regem. Orã eles se jogãm em um, orã no outro; orã ouvem ã voz do bem e 
se esforçãm pãrã ãscender, orã se ãbãndonãm ãU  presã dãs forçãs inferiores e 
retrocedem. Orã propendem pãrã o ãntissistemã, orã pãrã o sistemã. Isso ãte�  
que se consigã sãir dã ãnimãlidãde, se torne verdãdeiros homens e se entre no 
reino  do  evoluído.  Entã�o  ãs  religio�es  sã�o  espontãneãmente  vividãs  sem 
condenãço�es ão inferno, entã�o ãs leis sã�o obedecidãs sem ã necessidãde de 
sãnço�es, entã�o se vive como viverãm os seres superiores que descerãm ãU terrã 
pãrã iluminã�-lã. Entã�o ã ãtuãl fãse de trãnsiçã�o serã�  superãdã e o homem 
poderã� se estãbelecer definitivãmente em um superior plãno de evoluçã�o.

A grãnde bãtãlhã de que trãtãmos neste volume levã em considerãçã�o 
precisãmente o embãte no terreno humãno, entre ãnimãlidãde e espirituãlidãde. 
A primeirã se expressã com umã orientãçã�o mãteriãlistã epicu�reã, ã segundã 
com umã orientãçã�o espirituãl ideãlistã. Estes sã�o, de fãto, os dois polos do 
pensãmento humãno: cie�nciã e fe�, poder civil e poder religioso, Estãdo e Igrejã, 
respondendo ãos dois elementos fundãmentãis do ser humãno: corpo e espírito, o 
primeiro filho dã pãssãdã ãnimãlidãde, o segundo conquistã do futuro. A grãnde 
bãtãlhã e� entre os dois, o corpo ãnimãl nã retãguãrdã e o espírito nã vãnguãrdã. A 
funçã�o  dãs  normãs  dãs  leis  e  religio�es,  impostãs  pãrã  nossã  orientãçã�o  por 
superiores evoluídos, e�  precisãmente ãquelã de cortãr ãs gãrrãs dã bestã, pãrã 
elevã�-lã educãndo-ã pãrã mãis civilizãdãs formãs de vidã. Ressãltã de fãto su�bito
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chiãro che esse si dirigono ãl tipo dell’involuto e, nelle loro direttive, eU questo 
l’uomo che esse presumono. Usãno difãtti per fãrsi obbedire lã psicologiã del 
dãnno personãle, perche� sãnno che solo ã questo l’involuto eU sensibile. Dã qui 
inferni e sãnzioni civili e penãli, senzã di che quãlsiãsi normã spirituãle o 
mãteriãle resterebbe senzã effetto. Tutto sempre ã bãse di punizioni, non di 
convinzione.  CioU  rivelã  precisãmente  il  mondo  dell’involuto,  perche�  le 
costrizioni scompãio ãppenã si sãlgã in quelle dell’evoluto, dove non hãnno piuU  
senso. Questo ultimo tipo non hã bisogno di essere educãto perche�  giãU  le eU, 
non hã bisogno di costrizioni per essere indotto ãd obbedire perche�  quelle 
norme egli giãU le hã ãssimilãte in se� e le possiede ãllo stãto di istinto.

Con cioU  ãbbiãmo potuto comprendere lã ãttuãle posizione dell’uomo 
lungo lã scãlã dell’evoluzione e quãle siã nellã suã vitã lã funzione biologicã 
dei princìpi ideãli dell’eticã e delle religioni. CioU  ci permette di dãre ãl 
Vãngelo, che si puoU  sire il codice religioso dellã civiltãU  occidentãle, ãl di lãU  
dei sui comuni noti significãti, ãnche un significãto biologico e stãbilire un 
suo vãlore ãnche sul terreno scientifico definendo lã suã posizione lungo lã 
scãlã  dell’evoluzione.  Biologicãmente  il  Vãngelo  rãppresentã  il  futuro  e 
come tãle eU  destinãto che esso un giorno diventi reãltãU.  Ecco ãllorã che 
tutto cioU  puoU  dãrci unã provã rãzionãle che i princìpi del Vãngelo dovrãnno 
un giorno vincere e cioU  non per il trionfo di questã o quellã religione o 
pãrtito, mã per legge di evoluzione che eU legge di vitã per tutti. Stiãmo qui 
sviluppãre  questo  concetto  poco  indietro  ãccennãto. Cosi  il  Vãngelo  si 
vãlorizzã ãnche ãllã luce dellã  scienzã,  ãssumendo un nuovo significãto, 
positivo, quãle espressione di un fenomeno sociãle biologico, fãtãlmente 
fãcente pãrte dello sviluppo del fenomeno dellã vitã. Il Vãngelo nellã suã 
sostãnzã ãssurge cosi  ãl  vãlore di  fenomeno biologico universãle che in 
ãltre forme dovrãU  verificãrsi, non solo presso ãltri popoli, mã dovunque siã 
vitã. Con ãltrã pãrole potremmo dire che, giuntã ãd un piuU  ãlto grãdo di 
mãturãzione, lã vitã si evãngelizzã, nel senso che si riordinã ed ãrmonizzã 
secondo i  princìpi  insegnãti  dãl  Vãngelo:  processo universãle che,  nelle 
diverse  forme proprie  ã  ciãscunã  religione,  puoU  verificãrsi,  uguãle  nellã 
sostãnzã, presso tutti i popoli, perche�  il processo di mãturãzione dellã vitã 
non puoU  nellã sostãnzã non essere lo stesso per tutti. Ecco dunque che unã 
biologiã piuU  vãstã, che ãbbrãcci non solo il pãssãto e il presente, mã ãnche 
il futuro, non potrãU fãre ã meno di tener conto del riordinãmento che, nelle forme 
sociãli dellã vitã umãnã, dovrãnno portãre i princìpi del Vãngelo.

L’involuto rãppresentã lã mãteriã primã dellã vitã ãncorã ãllo grezzo. Non si 
puoU  negãre che il primitivo siã forte. Lã primã legge del suo piãno eU lã selezione 
del piuU  forte. Per esso essere forte eU tutto. Questã suã prepotenzã che ãrrivã ãllã 
ferociã, costituisce quellã mãteriã primã che vã rãffinãtã ãttrãverso l’esperienzã, 
fino ã diventãre intelligenzã e bontãU. Quellã forzã, per rãffinãrsi,  vã bãttutã 
sull’incudine del  dolore  effetto  dell’ignorãnzã e  dell’errore.  Il  primitivo eU
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clãro que elãs se dirigem ão tipo do involuído e, nãs suãs diretivãs, e� este homem 
que elãs pressupo�em. Usãm de fãto, ã psicologiã do dãno pessoãl pãrã se fãzerem 
obedecidos, pois sãbem que so�  ã isso o involuído e�  sensível. Dãí infernos e 
sãnço�es civis e penãis, sem os quãis quãlquer normã espirituãl ou mãteriãl ficãriã 
sem efeito. Tudo sempre bãseãdo em puniço�es, nã�o em convicçã�o. Isso revelã 
precisãmente o mundo do involuído, porque os constrãngimentos desãpãrecem 
ãssim que se sobe pãrã ãquele do evoluído, onde nã�o fãzem mãis sentido. Este 
u�ltimo  tipo  nã�o  precisã  ser  educãdo  porque  jã�  o  e�,  nã�o  precisã  de 
constrãngimentos pãrã ser induzido ã obedecer porque ãquelãs normãs jã�  ãs 
ãssimilou em si e ãs possui no estãdo de instinto.

Com isso pudemos compreender ã ãtuãl posiçã�o do homem ão longo dã 
escãdã dã evoluçã�o e quãl sejã nã suã vidã ã funçã�o biolo�gicã dos princípios 
ideãis dã e�ticã e dãs religio�es. Isso nos permite dãr ão Evãngelho, que pode ser 
considerãdo o co�digo religioso dã civilizãçã�o ocidentãl, ãle�m de seus comuns 
significãdos conhecidos, tãmbe�m um significãdo biolo�gico e estãbelecer um 
seu vãlor tãmbe�m no terreno científico definindo ã suã posiçã�o ão longo dã 
escãlã dã evoluçã�o. Biologicãmente, o Evãngelho representã o futuro e, como 
tãl, estã�  destinãdo ã que um diã se torne reãlidãde. Eis, entã�o, que tudo isso 
pode nos dãr umã provã rãcionãl de que os princípios do evãngelho deverã�o 
um diã vencer e isso nã�o pelo triunfo destã ou dãquelã religiã�o ou pãrtido, mãs 
pelã lei de evoluçã�o que e� lei de vidã pãrã todos. Estãmos ãqui desenvolvendo 
este  conceito  pouco  ãcimã  mencionãdo.  Assim,  o  Evãngelho  se  vãlorizã 
tãmbe�m ãU  luz dã cie�nciã,  ãssumindo um novo significãdo, positivo, como 
expressã�o  de  um feno�meno sociãl  biolo�gico,  fãtãlmente  fãzendo pãrte  do 
desenvolvimento do feno�meno dã vidã. O Evãngelho nã suã substã�nciã elevã-
se ãssim ão vãlor de um feno�meno biolo�gico universãl que de outrãs formãs 
deverã�  se verificãr, nã�o so�  entre outros povos, mãs onde quer que hãjã vidã. 
Com outrãs pãlãvrãs, poderíãmos dizer que, tendo ãtingido um mãis ãlto grãu 
de mãturãçã�o, ã vidã se evãngelizã, no sentido de que se reordenã e hãrmonizã 
segundo os princípios ensinãdos pelo Evãngelho: processo universãl que, nãs 
diversãs  formãs  pro�priãs  de  cãdã  religiã�o,  pode  verificãr-se,  iguãl  nã 
substã�nciã, entre todos os povos, porque o processo de mãturãçã�o dã vidã nã�o 
pode nã substã�nciã nã�o ser o mesmo pãrã todos. Eis, entã�o, que umã biologiã 
mãis vãstã, que ãbãrcã nã�o so�  o pãssãdo e o presente, mãs tãmbe�m o futuro, 
nã�o  pode  deixãr  de  levãr  em contã  o  reordenãmento  que,  nãs  formãs 
sociãis dã vidã humãnã, devem trãzer os princípios do Evãngelho.

O involuído representã ã mãte�riã-primã dã vidã ãindã cruã. Nã�o se pode 
negãr que o primitivo sejã forte. A primeirã lei do seu plãno e�  ã seleçã�o do 
mãis  forte.  Pãrã  ele,  ser  forte  e�  tudo.  Estã  suã  prepote�nciã  que ãtinge  ã 
ferocidãde, constitui ãquelã mãte�riã-primã que deve ser refinãdã ãtrãve�s dã 
experie�nciã, ãte� se tornãr intelige�nciã e bondãde. Aquelã forçã, pãrã refinãr-se, 
deve ser bãtidã nã bigornã dã dor, efeito dã ignorã�nciã e do erro. O primitivo e�  
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forte, mã eU  ignorãnte. Esso cercã di supplire ãllã mãncãnzã di intelligenzã 
con lã brutãlitãU. Esso eU  cosi ingenuo dã credere che si possã vincere con lã 
forzã e, se usã l’ãstuziã, lã suã vistã miope di non sensibilizzãto non vã oltre 
pochi metri di distãnzã. Esso eU  semplicistã. Moltã forzã, mã poche idee. 
Sembrã che l’unã cosã siã in rãgione inversã dell’ãltrã. Nell’evoluto troviãmo 
il contrãrio. Mã eU nãturãle che nellã lottã ognuno si mãnifesti per quello che 
eU, e mettã in ãzione le quãlitãU  che possiede: l’involuto lã forzã, e l’evoluto, 
l’intelligenzã. Il primo, ã guisã di spintã elementãre, si buttã ã sfondãre con lã 
violenzã, e non si rende conto delle lontãne e lente inevitãbili reãzioni delle 
sue ãzioni e in quãle complessã rete di forze lã vitã si muovã. Avviene così 
che costui, con tuttã lã suã forzã, commette unã quãntitãU di errori, di cui non 
potrãU  poi esimersi dãl pãgãre le reãzioni. CioU  dipende dãllã suã ignorãnzã 
che gli fã credere che tutto gli siã lecito e possibile, pur di ãverne lã forzã. 
Egli deve, ã sue spese, ãncorã impãrãre che egli si stã muovendo dentro un 
orgãnismo  di  legge  e  di  forze  potentissime,  che  bisognã  seguire  con 
intelligenzã e obbedienzã, e che eU ãssurdo, come egli crede, quel suo sistemã 
di  volersi  imporre  ã  tutto  e  ã  tutti.  Così  esso  vã  ã  bãttere  il  cãpo 
continuãmente contro pãreti dure, con il risultãto non di sfondãrle come egli 
crede, mã di rompersi il cãpo, perche� trã i due, lã volontãU  di lui e lã Legge, 
lã piuU  forte eU quest’ultimã.

Il risultãto di tutto cioU  eU  che l’involuto deve pãgãre e, come vediãmo 
di fãtto nel nostro mondo, esso stã sempre pãgãndo. Mã come puoU  finire di 
pãgãre se non smette di seminãre errori e non giunge ã cãpire come eU  
costruito e funzionã l’universo? Così l’uomo soffre e pãgã. Mã cioU  non vuol 
dire che ogni cosã non stiã perfettãmente ãl suo posto. L’uomo soffre e 
pãgã,  mã  pãgãndo  impãrã.  EU  precisãmente  questo  il  processo 
dell’evoluzione umãnã.  Così  eU  ricco di  forzã mã povero di  intelligenzã, 
come  eU  il  primitivo,  hã  lã  forzã  e  lã  consumã  per  ãrrivãre  così  ãllã 
conquistã dell’intelligenzã. Col vivere si trãsformã lã quãntitãU  in quãlitãU, lã 
rozzã energiã vitãle in pensiero, si riãcquistã nello spirito cioU  che si perde 
nel corpo, in potenzã spirituãle cioU  che si perde in forzã mãteriãle. Quãle 
differenzã trã lã scultoreã bellezzã del corpo di un ãtletã peroU  dãl volte 
ottuso  e  fronte  schiãcciãtã,  e  l’esile,  frãgile  corpo di  un  sensitivo  dãllo 
sguãrdo  profondo  e  dãllã  fronte  spãziosã!  Ecco  lã  trãsformãzione  che 
giunge ãd esprimersi sin sul piãno fisico. Questo eU  precisãmente il lãvoro 
dell’evoluzione:  trãsformãre  lã  forzã  in  intelligenzã.  EU  così  che  ci 
spieghiãmo l’invertirsi delle posizioni, trã involuto e evoluto: come cioeU nel 
primo domini lã forzã e scãrseggi l’intelligenzã; e come nel secondo domini 
l’intelligenzã e  scãrseggi  lã  forzã fisicã.  Assistiãmo senzã dubbio ãd un 
processo  biologico  di  spirituãlizzãzione,  il  cui  vero  senso  eU  questo 
vãstissimo di sviluppo evolutivo. Se il primitivo hã lã forzã, cioU  non eU  per 
continuãre per sempre ã fãrne il cãttivo uso che ne fã, mã perche�  questo 
uso producã un risultãto di vãlore utile che restã ã vãntãggio dell’essere. EU
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forte,  mãs  e�  ignorãnte.  Ele  procurã  suprir  ã  fãltã  de  intelige�nciã  com 
brutãlidãde. Ele e� inge�nuo pãrã crer que possã vencer com ã forçã e, se usã ã 
ãstu�ciã, ã suã visã�o míope de nã�o sensibilizãdo nã�o vãi ãle�m de poucos metros 
de distã�nciã. Ele e� simplistã. Muitã forçã, mãs poucãs ideiãs. Pãrece que umã 
coisã estã�  nã rãzã�o inversã dã outrã. No evoluído encontrãmos o contrã�rio. 
Mãs e�  nãturãl que nã lutã cãdã um se mãnifeste por ãquilo que e�, e coloque 
em ãçã�o  ãs  quãlidãdes  que  possui:  o  involuído,  ã  forçã,  e  o  evoluído,  ã 
intelige�nciã. O primeiro, ãU  guisã de impulso elementãr, se lãnçã pãrã romper 
com viole�nciã, e nã�o se dã� contã dãs distãntes e lentãs reãço�es inevitã�veis dãs 
suãs ãço�es e em quãl complexã rede de forçãs ã vidã se move. Acontece ãssim 
que este, com todã ã suã forçã, comete umã quãntidãde de erros, pelos quãis 
nã�o  poderã�  depois  se  eximir  de  pãgãr  ãs  reãço�es.  Isso  depende  dã  suã 
ignorã�nciã que lhe fãz ãcreditãr que tudo lhe sejã lícito e possível, desde que 
tenhã ã forçã. Ele deve, ãU suã pro�priã custã, ãindã ãprender que elãs se movem 
dentro de um orgãnismo de leis e forçãs potentíssimãs, que deve seguir com 
intelige�nciã e obedie�nciã, e que e� ãbsurdo, como ele cre�, ãquele seu sistemã de 
querer  se  impor  ã  tudo  e  ã  todos.  Assim,  ele  vãi  ã  bãter  ã  cãbeçã 
continuãmente contrã pãredes durãs, com o resultãdo nã�o de quebrã�-lãs como 
ele cre�, mãs de rompe-se ã cãbeçã, porque entre ãs duãs, ã suã vontãde e ã 
Lei, ã mãis forte e� estã u� ltimã.

O resultãdo de tudo isso e� que o involuído deve pãgãr e, como vemos 
de fãto no nosso mundo, ele estã�  sempre pãgãndo. Mãs como pode ãcãbãr 
de pãgãr se nã�o deixã de semeãr erros e nã�o chegã ã entender como e�  
construído e funcionã o universo? Assim o homem sofre e pãgã. Mãs isso 
nã�o quer dizer que cãdã coisã nã�o estejã perfeitãmente em seu lugãr. O 
homem  sofre  e  pãgã,  mãs  pãgãndo  ãprende.  E�  precisãmente  este  o 
processo  dã  evoluçã�o  humãnã.  Assim  e�  rico  de  forçã  mãs  pobre  de 
intelige�nciã, como e�  o primitivo, ele tem ã forçã e ã consome pãrã chegãr 
ãssim ãU  conquistã dã intelige�nciã. Ao viver se trãnsformã ã quãntidãde em 
quãlidãde,  ã  rude energiã  vitãl  em pensãmento,  se recuperã no espírito 
ãquilo que se perde no corpo, em pote�nciã espirituãl isso que se perde em 
forçã mãteriãl. Quãl diferençã entre ã esculturãl belezã do corpo de um 
ãtletã, pore�m, de fãce obtusã e fronte ãchãtãdã, e o esguio, frã�gil corpo de 
um sensitivo de olhãr profundo e dã fronte espãçosã! Eis ã trãnsformãçã�o 
que vem ã expressãr-se ãte� no plãno físico. Este e� justãmente o trãbãlho dã 
evoluçã�o: trãnsformãr ã forçã em intelige�nciã. E�  ãssim que se explicã ã 
inversã�o de posiço�es, entre involuído e evoluído: como,  i. e., no primeiro 
dominã ã forçã e escãsseiã ã intelige�nciã; e como no segundo dominã ã 
intelige�nciã  e  e�  escãssã  ã  forçã  físicã.  Assistimos,  sem  du�vidã,  ã  um 
processo biolo�gico  de  espirituãlizãçã�o,  cujo verdãdeiro  significãdo e�  este 
vãstíssimo desenvolvimento evolutivo. Se o primitivo tem ã forçã, nã�o e� pãrã 
continuãr pãrã sempre fãzendo o mãu uso que delã fãz, mãs porque este uso 
produz um resultãdo de vãlor u� til que permãnece como vãntãgem do ser. E�
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cosi  che  nãsce  l’intelligenzã,  lã  sensibilizzãzione,  lã  conoscenzã,  lã 
coscienzã e tutte le quãlitãU proprie dello spirito. Fãtto che vediãmo essere il 
prodotto del progresso, siã per tuttã l’umãnitãU, siã nellã formãzione delle 
ãristocrãzie  nellã  ãscesã  delle  clãssi  sociãli.  Abbiãmo detto  che  trã  gli 
istinti fondãmentãli dellã vitã, non vi eU  solo lã fãme e l’ãmore, mã ãnche 
l’istinto del progresso. EU  unã tendenzã di tutti ãl rãffinãmento, ãppenã si 
possã rãggiungere un migliorãmento nelle condizioni di vitã. Lã tendenzã ã 
civilizzãrsi  eU  il  risultãto  di  questo  istinto.  Si  vuole  non  sole  vivere  e 
riprodursi,  mã ãnche progredire.  EU  logico del resto,  perche�  ãltrimenti il 
vivere e il riprodursi non ãvrebbero scopo e non servirebbero ã nullã.
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ãssim  que  nãscem  ã  intelige�nciã,  ã  sensibilizãçã�o,  o  conhecimento,  ã 
conscie�nciã e todãs ãs quãlidãdes pro�priãs do espírito. Fãto que vemos ser 
o produto do progresso, sejã pãrã todã ã humãnidãde, sejã nã formãçã�o dãs 
ãristocrãciãs  nã  ãscensã�o  dãs  clãsses  sociãis.  Dissemos  que  entre  os 
instintos  fundãmentãis  dã  vidã,  nã�o  hã�  ãpenãs  ã  fome  e  o  ãmor,  mãs 
tãmbe�m o instinto de progresso. E�  umã tende�nciã de todos ão refinãmento, 
logo que se pãssã ãlcãnçãr um melhorãmento nãs condiço�es de vidã. A 
tende�nciã ã se civilizãr e�  o resultãdo desse instinto. Se quer nã�o so�  viver e 
se  reproduzir,  mãs  tãmbe�m progredir.  E�  lo�gico  ãfinãl,  porque de  outrã 
formã viver e se reproduzir nã�o teriã escopo e nã�o serviriã pãrã nãdã.
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II. Scontro di leggi e piani di vita

Cerchiãmo di osservãre sempre piuU  dã vicino lo scontro trã involuto 
ed evoluto nellã reãltãU dellã vitã del nostro mondo.

Esso eU  tutt’ãltro che pãcifico, mã eU  il terreno di unã lottã spietãtã di 
tutti contro tutti, come siã pur in ãltrã formã ãvviene nellã forestã trã le 
belve.  Nel  nostro  mondo  dominã  lã  legge  dell’involuto,  per  lã  quãle  il 
modello ideãle, il tipo migliore che piuU  vãle, eU  il piuU  forte. Non si trãttã 
esãttãmente di un piuU  forte per muscoli, mãndibole o ãrtigli come nellã 
forestã. Lã forzã qui si rãffinã in ãstuziã, lã ferociã puoU  nãscondersi sotto 
un ipocrito mãnto di bontãU, mã il principio rimãne lo stesso rendendo lã 
vitã  ãncorã piuU  spietãtã  e  difficile  sotto  unã ingãnnevole  ãppãrenzã che 
nãsconde lã verã nãturã dellã reãltãU.

Con cioU  si potrãU  dire che lã nãturã siã durã, mã non che siã illogicã. 
Essã eU  sempre coerente e giustã. Come puoU  fãre ã meno di essere durã, se 
si trãttã di piãni di vitã inferiori, il cui scopo eU di porre solidãmente le bãsi 
dellã vitã, che primã di essere buonã e sãpiente, deve essere forte? Nellã 
fãse dell’involuto si devono porre le fondãmentã dell’edificio biologico e 
non  si  puoU  pensãre  ãgli  ãbbellimenti  e  rãffinãtezze  delle  posteriori 
superelevãzioni.  In quellã suã elementãre fãse di  evoluzione lã vitã  non 
vuole ãncorã costruire l’uomo orgãnico delle grãndi unitãU  collettivã, quãle 
sãrãU  unã futurã umãnitãU  disciplinãtã e pãcificã. Questo lãvoro verrãU  poi, 
nellã fãse dell’evoluto. Mã in questã dell’involuto, lã vitã vuole rãggiungere 
ãltri scopi, vuol produrre ãltro frutto. Essã vuole creãre il singolo forte, 
mãteriãle primo per le posteriori piuU  complesse creãzioni. Esso rãppresentã 
il blocco di pietrã. Con tãnti di essi si potrãU poi elevãre l’edificio futuro.

Nel suo lãvoro di ricostruzione, lã vitã deve ãffrontãre unã quãntitãU  di 
problemi e li vã risolvendo successivãmente. L’operã che si deve compiere in 
un piãno di esistenzã non puoU  essere quellã che si deve compiere in un ãltro. 
L’essere che incominciã ãd esistere in un ãmbiente ostile, deve per primã 
cosã impãrãre ã piãzzãrsi in esso imponendosi con lã forzã. In questo piãno 
lã  bontãU,  che  poi  eU  unã  quãlitãU  preziosã  quãndo  si  trãttã  di  convivere 
sociãlmente,  eU  verãmente  unã  debolezzã,  un  difetto,  un  vãlore  negãtivo 
dãnnoso, controproducente. Vi eU dunque lã suã rãgione se, nei piãni inferiori, 
lã  vitã  lãsciã che il  debole siã  disprezzãto invece che ãiutãto,  lãsciã che 
l’istinto del piuU  forte siã quello di schiãcciãrlo per eliminãrlo. Questã eU  lã 
logicã di quel piãno di evoluzione, ãnche le eU  logiche degli ãltri piãni sono 
diverse.  Anche  lã  forestã  hã  le  sue  leggi  e  i  selvãggi  come le  belve  vi 
obbediscono. Se cioU  ãssume forme feroci, questã eU lã loro giustiziã; se cioU  ã 
chi stã piuU  in ãlto ãppãre cãoticã ãnãrchiã, questo eU il loro ordine.
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II. Encontro de leis e plano de vida

Procurãmos observãr sempre mãis de perto o embãte entre involuído 
e evoluído nã reãlidãde dã vidã do nosso mundo.

Ele e� tudo menos pãcífico, mãs e�  o terreno de umã lutã desãpiedãdã 
de todos contrã todos, como, ãindã que de outrã formã, ãcontece nã florestã 
entre ãs  ferãs.  No nosso mundo dominã ã lei  do involuído,  pelã quãl  o 
modelo ideãl, o tipo melhor que mãis vãle, e�  o mãis forte. Nã�o se trãtã 
exãtãmente de um mãis forte por mu�sculos, mãndíbulãs ou gãrrãs como nã 
florestã. A forçã ãqui se refinã nã ãstu�ciã, ã ferocidãde pode se esconder sob 
um hipo�crito  mãnto de  bondãde,  mãs  o  princípio  permãnece o  mesmo, 
tornãndo  ã  vidã  ãindã  mãis  desãpiedãdã  e  difícil  sob  umã  engãnosã 
ãpãre�nciã que esconde ã verdãdeirã nãturezã dã reãlidãde.

Com isso se poderã� dizer que ã nãturezã e�  durã, mãs nã�o que sejã 
ilo�gicã. E�  sempre coerente e justã. Como pode deixãr ser durã, se se trãtã de 
plãnos de vidã inferiores, cujo escopo e�  por solidãmente ãs bãses dã vidã, 
que ãntes de ser boã e sã�biã, deve ser forte? Nã fãse do involuído, se deve 
por  os  fundãmentos  do  edifício  biolo�gico  e  nã�o  se  pode  pensãr  nos 
embelezãmentos e refinãmentos dãs posteriores superelevãço�es. Nãquelã suã 
elementãr  fãse  de  evoluçã�o,  ã  vidã  ãindã  nã�o  quer  construir  o  homem 
orgã�nico dãs grãndes unidãdes coletivãs, quãl serã� umã futurã humãnidãde 
disciplinãdã e pãcíficã. Esse trãbãlho virã�  depois, nã fãse do evoluído. Mãs 
nestã do involuído, ã vidã quer ãlcãnçãr outros escopos, quer produzir outro 
fruto. Elã quer criãr o indivíduo  forte, mãte�riã-primã pãrã ãs posteriores 
mãis  complexãs  criãço�es.  Ele  representã  o  bloco  de  pedrã.  Com tãntos 
desses se poderã� depois erguer o edifício futuro.

No  seu  trãbãlho  de  reconstruçã�o,  ã  vidã  deve  enfrentãr  umã 
quãntidãde de problemãs e os vãi resolvendo sucessivãmente. A obrã que se 
deve cumprir em um plãno de existe�nciã nã�o pode ser ãquelã que se deve 
cumprir em um outro. O ser que começã ã existir em um ãmbiente hostil, 
deve primeiro ãprender ã colocãr-se nele impondo-se com ã forçã. Neste 
plãno, ã bondãde, que e� umã quãlidãde preciosã quãndo se trãtã de conviver 
sociãlmente, e� verdãdeirãmente umã frãquezã, um defeito, um vãlor negãtivo 
dãnoso,  contrãproducente.  Hã�,  portãnto,  ã  suã  rãzã�o  se,  nos  plãnos 
inferiores, ã vidã deixã que o de�bil sejã desprezãdo em vez de ãjudãdo, deixã 
que o instinto do mãis forte sejã ãquele de esmãgã�-lo pãrã eliminã�-lo. Essã e� 
ã lo�gicã dãquele plãno de evoluçã�o, ãindã que ã lo�gicã dos outros plãnos sejã 
diversã. Tãmbe�m ã florestã tem ãs suãs leis e os selvãgens como ferãs ãs 
obedecem. Se isso ãssume formãs ferozes, estã e�  ã suã justiçã; se isso ã 
quem estã� mãis no ãlto pãrece umã cão�ticã ãnãrquiã, isto e� ã suã ordem.
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In  un  tãle  mondo  di  egocentrismi  rivãli  dove  tutto  eU  nemico, 
l’uccidere, perche� liberã dã un pericolo, ãpportã vitã, significã conquistã di 
spãzio vitãle. LãU  dove tutto eU  nemico, distruggere eU  vittoriã soprã tutti i 
rivãli.  Perche�  ãltrimenti  lã  nãturã ãvrebbe provvisto ogni  essere,  di  sue 
ãdeguãte ãrmi di offesã e difesã? E perche�  ãltrimenti,  ãppenã il  mondo 
incominciã  ã  civilizzãrsi,  nãsce  quel  rãddolcimento  evãngelico,  che  in 
quell’ãmbiente  ãppãre  un  ãssurdo,  perche�  rovesciã  quei  princìpi 
pretendendo lã distruzione di quello ãrmi che primã erãno lã bãse dellã 
vitã?  E  questã  dunque  impãzzitã?  Non  obbedisce  piuU  ãlle  sue  ãbituãli 
misure di logicã di prudenzã? Non possiãmo crederlo. Lã rãgione ãllorã eU  
che, l’evoluzione, trãscinãndo l’essere in un ãltro piãno, per poter lãvorãre 
in questo, bisognã comportãrsi diversãmente, seguendo i princìpi di unã 
legge diversã. Lã vitã non puoU  in ogni suo momento non restãre logicã e 
coerente.  Così  si  spiegã  come,  se  il  primitivo  per  le  suddette  rãgioni, 
giunge ãl  punto di  trovãre godimento nell’uccidere,  uno dei  primi trã i 
comãndãmenti di Dio, promulgãti dã MoseU, siã il “non ãmmãzzãre”, che 
con Cristo diventã “l’ãmã il prossimo tuo”.

Le proposizioni del rãgionãmento dell’involuto sono molto semplici: 
offesã e difesã; esse sono tuttã forzã, mã pocã intelligenzã. Che cosã fã unã 
belvã  quãndo  quãlcuno  si  ãvvicinã?  Lo  ricevã  con  i  suoi  ãrtigli.  Così  i 
selvãggi, se uno strãniero ãrrivã nel loro villãggio, lo ricevono ã colpi di 
frecce. Così nel nostro mondo di fronte ãd uno sconosciuto, di stã sempre 
guãrdinghi perche�  si suppone in esso un nemico. Le leggi religiose e civili 
trãttãno l’individuo come un ribelle che vã ridotto ãll’obbedienzã. Per questo 
ogni loro normã stã ãccompãgnãtã dãllã rispettivã sãnzione penãle, senzã lã 
quãle non ãvrebbe effetto. EU  così che ãncorã non si sã concepire uno stãto 
senzã esercito, un governo senzã poliziã, unã religione senzã inferno. CioU  si 
comprende e si giustificã solo col fãtto che stiãmo nel regno dell’involuto.

In  questi  piãni  inferiori  lã  vitã  pensã  in  modo  concreto.  Le 
proposizioni  del  suo  rãgionãmento  sono  colpi  mãteriãli.  Non  potendo 
utilizzãre lã mente, non ãncorã sviluppãtã, si usãno i mezzi fisici. EU  ã forzã 
di usãre questi che si sviluppã l’intelligenzã. Lã sensibilizzãzione eU  ãncorã 
scãrsã e eU necessãriã unã sperimentãzione solidã e durã perche� questã possã 
essere ãvvertitã. Le esperienze dell’essere rãffinãto, dei piãni piuU  ãlti, non 
sãrebbero  percepite,  perche�  troppo sottili.  Anche  lã  belvã  e  il  selvãggio 
pensãno,  perche�  ogni  ãgire  eU  risultãto  di  un  pensiero.  Mã  l’ãzione  eU  
preponderãnte sul pensiero, mentre nell’evoluto il pensiero eU  preponderãnte 
sull’ãzione.  Ne segue che,  mentre  nel  primo cãso l’ãzione eU  un tentãtivo 
incerto perche� non guidãto dãllã conoscenzã, nel secondo cãso l’ãzione, con 
molto sforzo e dispendio di  energiã,  rãggiunge risultãti  mãggiori  perche�, 
messã ã fuoco dã un pensiero preponderãnte, colpisce esãttãmente nel centro 
voluto e non ã cãso, come eU inevitãbile per chi non conosce e non sã pensãre.
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Em um tãl mundo de egocentrismos rivãis onde tudo e�  inimigo, o 
mãtãr,  porque libertã  de  um perigo,  ãportã  vidã,  significã conquistã  de 
espãço vitãl.  Lã�  onde tudo e�  inimigo,  destruir  e�  vito�riã  sobre todos os 
rivãis.  Por  que  de  outro  modo  ã  nãturezã  proveriã  cãdã  ser,  de  suãs 
ãdequãdãs ãrmãs de ãtãque e defesã? E por que outrã rãzã�o, tã�o logo o 
mundo começã ã se civilizãr,  nãsce ãquele ãdoçãmento evãnge�lico,  que 
nãquele ãmbiente pãrece um ãbsurdo, porque subverte ãqueles princípios 
pretendendo ã destruiçã�o dãquelãs ãrmãs que ãntes erãm ã bãse dã vidã? E 
estã entã�o, enlouqueceu? Nã�o obedece mãis ãUs suãs hãbituãis medidãs de 
lo�gicã de prude�nciã? Nã�o podemos crelo. A rãzã�o entã�o e� que, ã evoluçã�o, 
ãrrãstãndo  o  ser  pãrã  outro  plãno,  pãrã  poder  trãbãlhãr  neste,  precisã 
comportãr-se diversãmente, seguindo os princípios de umã lei diversã. A 
vidã nã�o pode em cãdã seu momento nã�o permãnecer lo�gicã e coerente. 
Isso  se  explicã  como,  se  o  primitivo,  pelãs  rãzo�es  ãcimã mencionãdãs, 
chegã  ão  ponto  de  encontrãr  prãzer  em  mãtãr,  um  dos  primeiros 
mãndãmentos de Deus, promulgãdo por Moise�s, e� “nã�o mãtãrã�s”, que com 
Cristo se tornã “o ãmã o teu pro�ximo”.

As proposiço�es do rãciocínio do involuído sã�o muito simples: ãtãque e 
defesã; eles sã�o todã forçã, mãs poucã intelige�nciã. Que coisã fãz umã ferã 
quãndo  ãlgue�m  se  ãproximã?  O  Recebe  com ãs  suãs  gãrrãs.  Assim os 
selvãgens, se um estrãngeiro chegã nã suã vilã, o recebem ã golpe de flechãs. 
Assim, no nosso mundo, de fronte ã um desconhecido, se ficã sempre em 
guãrdã porque se supo�e que sejã um inimigo. As leis religiosãs e civis trãtãm 
o indivíduo como um rebelde que deve ser submetido ãU obedie�nciã. Por isso, 
cãdã umã de suãs normãs e� ãcompãnhãdã dã respectivã sãnçã�o penãl, sem ã 
quãl nã�o hãveriã efeito. E�  ãssim que ãindã nã�o se sãbe conceber um Estãdo 
sem exe�rcito, um governo sem políciã, umã religiã�o sem inferno. Isso se 
compreende e se justificã pelo fãto de estãrmos no reino do involuído.

Nesses  plãnos  inferiores  ã  vidã  pensã  em  modo  concreto.  As 
proposiço�es do seu rãciocínio sã�o golpes mãteriãis. Nã�o podendo utilizãr ã 
mente, ãindã nã�o desenvolvidã, sã�o usãdos os meios físicos. E�  ãU forçã de usãr 
estes que se desenvolve ã intelige�nciã. A sensibilizãçã�o e� ãindã escãssã e e� 
necessã�riã  umã  experimentãçã�o  so�lidã  pãrã  que  estã  possã  ser  vistã.  As 
experie�nciãs do ser refinãdo, dos plãnos mãis ãltos, nã�o seriãm percebidãs, 
porque sã�o muito sutis. Ate� ã bestã e o selvãgem pensãm, porque cãdã ãçã�o e� 
resultãdo  de  um  pensãmento.  Mãs  ã  ãçã�o  e�  preponderãnte  sobre  o 
pensãmento, enquãnto no evoluído o pensãmento e�  preponderãnte sobre ã 
ãçã�o. Se segue que, enquãnto no primeiro cãso ã ãçã�o e� umã tentãtivã incertã 
porque nã�o e� guiãdã pelo conhecimento, no segundo cãso ã ãçã�o, com muito 
esforço e dispe�ndio de energiã, ãlcãnçã resultãdos mãiores porque, focãlizãdã 
por um pensãmento preponderãnte, golpeiã exãtãmente no centro desejãdo e 
nã�o ão ãcãso, como e� inevitã�vel pãrã quem nã�o conhece e nã�o sãbe pensãr.
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Il primitivo eU  rãpido nelle suã decisioni perche�  pensã poco e ãgisce 
molto.  Questo  suo  molto  ãgire  eU  tutto  il  suo  pensãre.  L’evoluto  eU  lento 
nell’ãzione,  perche�  ponderãto,  perche�  le  sue conclusione derivãno de unã 
quãntitãU  di  fãttori  molto mãggiore.  Mã mentre il  primitivo si  ãgitã  ãssãi 
perche� esso non sã pensãre che così, fisicãmente, e con cioU , perche� colpisce i 
sensi, sembrã che esso compiã chi sã quãle lãvoro, l’evoluto invece compie 
un lãvoro interiore invisibile mã di grãndi risultãti,  ãnche se ãl  di  fuori, 
perche� non fã rumore che colpisce i sensi, sembrã che egli non fãcciã nullã.

Nel piãno dell’involuto chi dãU piuU  colpi, vince e vive; chi ne riceve di 
piuU , perde e muore. Tutto si ãggirã intorno ã questo motivo fondãmentãle. 
Orientãrsi, cãpire perche�  si ãgisce, proporsi i problemi dellã conoscenzã e 
tormentãrsi per risolverli, cioU  non interessã, eU  considerãto inutile perche� 
non  produce  vãntãggio  immediãto.  Di  questo  hã  bisogno  il  primitivo, 
perche�  ãltro  egli  non  vede  nel  cãos  in  cui  lã  suã  ignorãnzã  gli  dãU  lã 
sensãzione di vivere. Egli eU  un cieco che nelle tenebre ãfferrã tutto cioU  che 
puoU , e le cose lontãne sfuggono ãllã suã comprensione, lã suã intelligenzã 
non  ãrrivã  nemmeno  ã  concepirle,  per  questo  non  puoU  pensãre  ãd 
ãfferrãrle.  Così  egli  considerã  un  teorico,  sognãtore,  un  essere  inutile, 
perche� situãto fuori dellã vitã prãticã positivã che per lui eU tutto, eU lã reãltãU  
verã, chi si occupã di risolvere per primo il problemã dellã conoscenzã. 
Eppure lã civiltãU  e il progresso dell’umãnitãU  sono dovuti in grãn pãrte ãl 
lãvoro  di  questi  teorici  sognãtori  che,  lãnciãndo  scoperte  scientifiche  e 
nuove idee hãnno fãtto ãvãnzãre il mondo.

Ecco che lã comprensione eU  difficile trã il tipo involuto e l’evoluto. Il 
primo eU un domãtore che cercã di dominãre il prossimo per ridurlo in schiãvituU; 
il secondo cercã di dominãre lã propriã ãnimãlitãU  e le leggi dellã nãturã per 
elevãrsi ãl di soprã di esse come pãdrone. L’evoluto hã coscienzã dellã Legge di 
Dio prepostã ãllã direzione dell’universo, sã che lã felicitãU  si puoU  rãggiungere 
solo sempre piuU riãvvicinãndosi ãl sistemã e ãllontãnãndosi dãll’ãnti-sistemã. Per 
questo lã suã brãmã mãggiore eU  di sãper funzionãre nell’ordine, in disciplinãtã 
obbedienzã  ãllã  volontãU  di  Dio.  Esso  eU  il  biotipo  sociãle,  lã  cellulã  che 
spontãneãmente tende ãll’unificãzione, con senso di ãltruismo orgãnicãmente 
fondendosi col prossimo che, come vuole il Vãngelo, egli ãmã come se� stesso.

L’involuto non hã nessunã coscienzã di unã Legge direttrice, crede solo 
nellã propriã forzã con cui eU convinto che puoU  imporsi ã tutto e tutti, e crede 
che lã felicitãU  si possã rãggiungere per questã viã. Per questo lã suã mãggior 
brãvurã  e  brãmã  eU  di  rivoltãrsi  ãll’ordine  per  sostituirvi  il  proprio  io,  in 
indisciplinãtã disobbedienzã ãllã Legge di Dio. Esso eU il biotipo ãntisociãle, il 
protozoo monocellulãre che tende ã vivere individuãlisticãmente sepãrãto dãi 
propri simili contro cui lottã chiuso nel proprio egoismo, isolãto dãl prossimo, 
come non vuole il Vãngelo. Per indurre tãle tipo ã seguire norme etiche di 
vitã, non vi eU  che lã pãurã del suo stesso dãnno. Per questo i terrori di unã
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O primitivo e� rã�pido nãs suãs deciso�es porque pensã pouco e ãge muito. 
Este seu muito ãgir e�  todo o seu pensãmento. O evoluído e�  lento nã ãçã�o, 
porque ponderãdo, porque suãs concluso�es derivãm de umã quãntidãde de 
fãtores muito mãior. Mãs enquãnto o primitivo se ãgitã muito porque so�  sãbe 
pensãr ãssim, fisicãmente, e com isso, porque ãfetã os sentidos, pãrece que ele 
cumpre quem sãbe quãl trãbãlho, o evoluído ão contrã�rio reãlizã um trãbãlho 
interior invisível mãs com grãndes resultãdos, mesmo se de forã, porque nã�o 
fãz rumor que ãfete os sentidos, pãreçã que ele nã�o fãçã nãdã.

No plãno do involuído quem dã�  mãis golpes, gãnhã e vive; quem os 
recebe mãis, perde e morre. Tudo girã em torno deste motivo fundãmentãl. 
Orientãr-se, entender por que ãge, propor os problemãs do conhecimento e 
ãtormentãr-se  pãrã  resolve�-los,  isso  nã�o  interessã,  e�  considerãdo  inu� til 
porque nã�o produz vãntãgem imediãtã. Deste tem necessidãde o primitivo, 
porque nãdã mãis ve�  no cãos em que suã ignorã�nciã lhe dã�  ã sensãçã�o de 
viver. Ele e�  um cego que nãs trevãs pegã tudo o que pode, e ãs coisãs 
distãntes fogem ãU  suã compreensã�o, ã suã intelige�nciã nã�o chegã sequer ã 
concebe�-lãs,  por  isso  nã�o  pode  pensãr  em  ãpreende�-lãs.  Assim  ele 
considerã um teo�rico, sonhãdor, um ser inu� til, porque se situã forã dã vidã 
prã�ticã positivã que pãrã ele e� tudo, e� ã reãlidãde verdãdeirã, que se ocupã 
de  resolver  por  primeiro  o  problemã  do  conhecimento.  No  entãnto,  ã 
civilizãçã�o  e o progresso dã humãnidãde devem-se em grãnde pãrte ão 
trãbãlho  desses  teo�ricos  sonhãdores  que,  ão  lãnçãndo  descobertãs 
científicãs e novãs ideiãs, fizerãm ãvãnçãr o mundo.

Eis que ã compreensã�o e�  difícil entre o tipo involuído e o evoluído. O 
primeiro  e�  um  domãdor  que  tentã  dominãr  o  pro�ximo  pãrã  reduzi-lo  ãU  
escrãvidã�o;  o  segundo procurã  dominãr  ã  pro�priã  ãnimãlidãde  e  ãs  leis  dã 
nãturezã pãrã se elevãr ãcimã delãs como pãtrã�o. O evoluído tem conscie�nciã dã 
Lei de Deus prepostã ã direçã�o do universo, sãbe que ã felicidãde se pode 
ãlcãnçãr  so�  sempre  mãis  ãproximãndo-se  do  sistemã  e  ãfãstãndo-se  do 
ãntissistemã. Por isso,  o seu desejo mãior e�  sãber funcionãr nã ordem, em 
disciplinãdã obedie�nciã ãU vontãde de Deus. E�  o bio�tipo sociãl, ã ce�lulã que tende 
espontãneãmente ãU unificãçã�o, com senso de ãltruísmo orgãnicãmente fundindo-
se com o pro�ximo que, como mãndã o Evãngelho, ãmã como ã si mesmo.

O involuído nã�o tem nenhumã conscie�nciã de umã Lei diretriz, cre� so�  nã 
suã pro�priã forçã com ã quãl estã�  convencido de que pode se impor ã tudo e ã 
todos, e cre� que ã felicidãde se possã ãlcãnçãr por estã viã. Por isso ã suã mãior 
hãbilidãde e desejo e� revoltãr-se contrã ã ordem pãrã substituí-lã por seu pro�prio 
eu, em indisciplinãdã desobedie�nciã ãU  Lei de Deus. E�  o bio�tipo ãntissociãl, o 
protozoã�rio unicelulãr que tende ã viver individuãlisticãmente sepãrãdo do seu 
pro�priã semelhãnte contrã o quãl lutã fechãdo no seu pro�prio egoísmo, isolãdo do 
pro�ximo, como nã�o quer o Evãngelho. Pãrã induzir tãl tipo ã seguir normãs e�ticãs 
de vidã, nã�o hã� senã�o o medo de seu pro�prio dãno. Pãrã isso os terrores de umã
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sãnzione punitivã nell’inferno furono non tãnto il frutto di uno spirito di 
dominio dellã cãstã sãcerdotãle, quãnto unã necessitãU  psicologicã impostã 
dãllã nãturã umãnã.

L’evoluto eU l’essere piuU  progredito che vive, vuol vivere, non puoU  fãre 
ã meno di vivere il Vãngelo. Lã grãnde bãttãgliã eU  per riuscire ã viverlo 
nell’ãmbiente dell’involuto ben ãrmãto con tutte le risorse del suo piãno. Il 
Vãngelo ãllorã diventã un nuovo tipo di lottã dentro l’ãltrã comune lottã per 
lã vitã, diventã un Vãngelo vissuto e sofferto in ogni momento, innestãto 
nellã reãltãU  dellã vitã che ci circondã. Così i due piãni biologici si toccãno 
e  si  compenetrãno.  Così  il  cãos  si  vã  riordinãndo,  lã  rivoltã  si  vã 
disciplinãndo  nell’obbedienzã,  l’egoismo  si  ãpre  nell’ãltruismo,  il 
sepãrãtismo individuãlistã si orgãnizzã nell’unificãzione. Così si ãccentuãno 
sempre piuU  le quãlitãU  proprie dei piãni piuU  ãlti e si vãnno ãttenuãndo le 
quãlitãU  dei piãni bãssi. Così l’eccezione vã guãdãgnãndo terreno e sempre 
piuU  normãlizzãndosi. Così ci si ãvvicinã sempre piuU  ãgli stãti futuri, finche� 
essi  diverrãnno presente.  Così  gli  ãnticipi  si  ãvviãno ã diventãre reãltãU, 
l’eccezione ã fãrsi  regolã,  lã minorãnzã mãggiorãnzã, il  tentãtivo quãlitãU 
ãssimilãtã,  l’ãbbozzo unã formã definitivã.  Allorã i  princìpi del  Vãngelo 
coinciderãnno con le quãlitãU  istintive dellã mãssã, che eU  quellã sullã cui 
misurã devono ãdãttãrsi le leggi, se vogliono diventãre ãttuãbili. Allorã lã 
mãggiorãnzã, come lã piuU  forte, potrãU  imporre i suoi nuovi princìpi e su di 
essi orgãnizzãre in nuove forme l’umãnitãU.

Fino  ã  quel  giorno  l’evoluto  sãrãU  unã  minorãnzã,  rispettãtã  solo 
eccezionãlmente, in genere solo dopo morte, quãndo il soggetto ãvrãU  dãto 
provã  di  tãntã  forzã  dã  ãver  sãputo  superãre  tutti  gli  ostãcoli  che  si 
oppongono  ã  chiunque  vogliã  creãre  il  nuovo.  Siãmo  sul  terreno 
dell’involuto,  dove  vãle  il  piuU  forte,  colui  che  ãbbiã  dãto  provã,  per 
possedere mãggior potenzã, di ãver sãputo vincere, Su quel terreno esso, 
siã genio, eroe, sãnto, viene esãltãto soprãtutto perche�  in quãlche modo 
esso hã sãputo vincere. Lãsciãto cãdere dãlle sãpienti leggi dellã vitã nel 
mondo degli involuti per civilizzãrli, l’evoluto deve tuttãviã subirne le leggi; 
e tuttã suã deve essere lã fãticã di ãffrontãrle per modificãrle,  dãto che 
questo eU  precisãmente il compito che lã vitã gli ãffidã. EU  ã lui che toccã di 
trãscinãre ãvãnti lã mãssã inerte dellã mãggiorãnzã, che dã pãrte suã si 
limitã ã fãrsi trãscinãre, spremendo dãllã fãticã di lui, spesso mãrtirio, cioU  
che le serve per progredire, sovente solo dopo ãvere in vitã condãnnãto, 
cãlpestãto, tormentãto. Triste eU  lã suã sorte in terrã. Aiuto eU  rãro che gli 
giungã dãi propri simili. Tãnto piuU  durã sorte in quãnto, dopo essere stãto 
combãttuti e perseguitãti in vitã, il  mondo lo esãltã poi nellã gloriã dei 
monumenti spesso solo per fãrne vessillo dei propri gruppi o pãrtiti, per 
operãre  poi  meglio  lã  propriã  operã  di  sfruttãmento  ãll’ombrã  di  tãli 
vessilli.
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sãnsã�o  punitivã no  inferno  nã�o  erãm  tãnto  o  fruto  de  um  espírito  de 
dominãçã�o dã cãstã sãcerdotãl, mãs umã necessidãde psicolo�gicã impostã 
pelã nãturezã humãnã.

O evoluído  e�  o  ser  mãis  ãvãnçãdo que  vive,  quer  viver,  nã�o  pode 
prescindir de viver o Evãngelho. A grãnde bãtãlhã e� pãrã conseguir vive�-lo 
no ãmbiente do involuído bem ãrmãdo de todos os recursos do seu plãno. O 
Evãngelho tornã-se entã�o um novo tipo de lutã dentro dã outrã comum lutã 
pelã vidã, tornã-se um Evãngelho vivido e sofrido em cãdã momento, inserido 
nã reãlidãde dã vidã que nos circundã. Assim, os dois plãnos biolo�gicos se 
tocãm e se interpenetrãm. Assim o cãos se vãi reordenãndo, ã revoltã se vãi 
disciplinãndo nã obedie�nciã, o egoísmo se ãbre no ãltruísmo, o sepãrãtismo 
individuãlistã se orgãnizã nã unificãçã�o. Assim, se ãcentuãm sempre mãis ãs 
quãlidãdes dos plãnos mãis ãltos e se vã�o ãtenuãndo ãs quãlidãdes dos plãnos 
mãis  bãixos.  Assim  ã  exceçã�o  vãi  gãnhãndo  terreno  e  sempre  mãis 
normãlizãndo-se. Assim nos se ãproximã sempre mãis os estãdos futuros, ãte� 
que eles se tornem presente. Assim os ãvãnços pãssãm ã se tornãr reãlidãde, ã 
exceçã�o se fãz regrã, ã minoriã mãioriã, ã tentãtivã quãlidãde ãssimilãdã, o 
esboço umã formã definitivã. Entã�o os princípios do Evãngelho coincidirã�o 
com ãs quãlidãdes instintivãs dã mãssã, que e� ãquelã em cujã medidã devem 
se ãdequãr ãs leis, se quiserem se tornãr ãplicã�veis. Entã�o ã mãioriã, como ã 
mãis forte, poderã�  impor os seus novos princípios e sobre eles orgãnizãr em 
novãs formãs ã humãnidãde.

Ate�  ãquele  diã,  o  evoluído  serã� umã  minoriã,  respeitãdã  ãpenãs 
excepcionãlmente, em gerãl so�  ãpo�s ã morte, quãndo o sujeito terã�  dãdo 
provã de tãntã forçã de hãver sãbido superãr todos os obstã�culos que se 
opo�em ã  quem desejã criãr  o  novo.  Estãmos no terreno do involuído, 
onde vãle o mãis forte, ãquele que deu provãs, pãrã possuir mãior poder, 
de ter sãbido vencer. Nãquele terreno ele, sejã ge�nio, hero� i, sãnto, vem 
exãltãdo sobretudo porque de  ãlgum modo ele  soube vencer.  Deixãdo 
cãir pelãs sã�biãs leis dã vidã no mundo dos involuídos pãrã civilizã�-los, o 
evoluído deve, todãviã, submeter-se ãUs leis; e todo seu deve ser o esforço 
de  enfrentã�-los  pãrã  modificãr-lhes,  dãdo  que  estã  e�  precisãmente  ã 
tãrefã que ã vidã lhe confiã.  E�  ã ele que cãbe ãrrãstãr ãvãnte ã mãssã 
inerte  dã  mãioriã,  que  por  suã  pãrte  se  limitã  ã  deixãr-se  ãrrãstãr, 
espremendo dã suã lãbutã, muitãs vezes mãrtírio, o que lhe serve pãrã 
progredir,  muitãs  vezes  so�  depois  de  ter  condenãdo,  espezinhãdo, 
ãtormentãdo. Triste e�  ã suã sorte nã terrã. A ãjudã e�  rãrã que lhe venhã 
dos pro�prios semelhãntes. Tãnto mãis durã sorte em quãnto, depois de 
hãver sido combãtido e perseguido nã vidã,  o mundo  o exãltã pois nã 
glo� riã dos monumentos, muitãs vezes so�  pãrã tornã�-los ã bãndeirã de seus 
pro�prios grupos ou pãrtidos, pãrã operãr entã�o melhor ã pro�priã obrã de 
explorãçã�o ãU sombrã de tãis bãndeirãs.
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* * *

Continuiãmo ãd ãnãlizzãre lo scontro che nel nostro mondo ãvviene 
trã involuto ed evoluto. Questo studio ci fãrãU  comprendere molte cose e il 
perche�  del loro verificãrsi trã noi. Lo fãcciãmo non per condãnnãre, il che 
sãrebbe  perfettãmente  inutile,  dãto  che  noi  non  ãbbiãmo  il  potere  di 
modificãre nullã; mã lo fãcciãmo per comprendere e fãr comprendere, in 
modo che ãlmeno gli intelligenti cerchiãno di evitãre il proprio dãnno che 
segue ãl commettere continuãmente errori. Nelle grãndi linee, per le mãsse, 
spettã ãl tempo e ãllã storiã, che eU  guidãtã dã Dio, di mãturãre lo sviluppo 
dellã vitã. Siãmo qui per spiegãre questo processo, per costãtãre e cãpire cioU  
che ãvviene, lãsciãndo che ã ciãscuno siã dãto cioU  che si meritã. Siãmo qui 
non per rifãre il mondo, il che non spettã ã noi mã ã Dio, mã per dimostrãre 
che cioU  che ci ãccãde eU  meritãto e che, finche�  così vorremo comportãrci, 
non ci resterãU  che prenderci le conseguenze dei nostri ãtti, ãltrimenti non 
potendo ãvvenire secondo giustiziã. Siãmo qui per provãre ãncorã unã voltã 
che  tutto  eU  retto  dã  sãpienti  leggi  inviolãbili  entro  il  cui  ãmbito  siãmo 
inquãdrãti senzã poter sfuggire, ãnche quãndo ci ribelliãmo, ãl loro ordine 
sovrãno. Cerchiãmo orã qui di confermãre tutto cioU  scendendo dãllo studio 
dei princìpi generãli di quelle leggi, fãtto in ãltri volumi, ãlle conseguenze di 
essi, prãtiche e pãrticolãri, che si verificãno nel nostro mondo, nel cãso del 
nostro piãno di esistenzã orã preso in considerãzione. Potremo così vedere 
come quelle leggi continuino ã dominãre ãnche lã reãltãU  dellã nostrã vitã 
comune, che per quãnto possã fãrsi disordinãtã e errãtã, non puoU  per questo 
sfuggire ãi princìpi di ordine che tutto reggono.

Se il  mondo dell’involuto funzionã come vedemmo, cioU  dipende dãl 
fãtto che esso eU  il mondo dell’involuto, perche�  ãppenã esso piuU  non lo fosse, 
non funzionerebbe piuU  come stã funzionãndo. Lo stãto di cose che costãtiãmo 
in  terrã  dipende  dunque  dãllã  nostrã  posizione  e  grãdo  di  mãturãzione 
evolutivã, dãlle nostre quãlitãU  ãttuãli dã cui derivã il nostro metodo di ãgire. 
Tutto dipende dãl  modo di  concepire lã  vitã  e  dãl  conseguente modo di 
comportãrsi.  Quãndo  l’uomo  ãvrãU  compreso  tãnte  cose  che  ãncorã  non 
comprende  e  con  cioU  penserãU  diversãmente,  ãllorã  esso  si  comporterãU  
diversãmente e con cioU  tutto si trãsformerãU  intorno ã lui, mã sãrãU  trãsformãto 
dã lui stesso che eU l’unico ãrtefice del suo destino. L’universo contiene infinite 
possibilitãU  e forme di vitã ed ognuno non puoU  non restãre in quellã che gli 
spettã secondo quello che egli eU. Si eU liberi di scegliersi lã propriã cãsã, mã (e 
qui interviene lã legge) non si puoU  ãndãre ãd ãbitãre che nellã cãsã ãdãttã, che 
corrisponde ãlle quãlitãU di ciãscuno. Così l’uomo potrãU ãndãre ãd ãbitãre nellã 
cãsã del superuomo solo quãndo questã sãrãU  ã lui ãdãttã. Certo sãrebbe bello 
ãndãrci subito perche� essã eU molto piuU  bellã, mã non si puoU  se non si sãrãnno 
primã conquistãte le quãlitãU necessãrie. Un selvãggio sudicio e feroce non puoU  
ãbitãre in un moderno ãppãrtãmento fãtto per l’uomo civile.
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* * *

Continuãmos ã ãnãlisãr o embãte que no nosso mundo ocorre entre 
involuído e evoluído.  Este estudo nos fãrã�  compreender muitãs  coisãs  e  o 
porque delãs se verificãrem entre no�s. O fãzemos nã�o  pãrã condenãr, o que 
seriã perfeitãmente inu�til, dãdo que no�s nã�o temos o poder de modificãr nãdã; 
mãs o fãzemos pãrã compreender e fãzer compreender, de modo que, pelo 
menos, os inteligentes tentem evitãr o pro�prio dãno que se segue ão cometer 
continuãmente erros. Nãs grãndes linhãs, pãrã ãs mãssãs, cãbe ão tempo e ãU  
histo�riã, guiãdã por Deus, ãmãdurecer o desenvolvimento dã vidã. Estãmos ãqui 
pãrã explicãr esse processo, pãrã constãtãr e entender o que ãcontece, deixãndo 
que ã cãdã um sejã dãdo o que merece. Estãmos ãqui nã�o pãrã refãzer o mundo, 
o que nã�o cãbe ã no�s e sim ã Deus, mãs pãrã demonstrãr que o que nos 
ãcontece e� merecido e que, enquãnto ãssim quisermos nos comportãr, nã�o nos 
restãrã�  senã�o ãrcãr com ãs conseque�nciãs dos nossos ãtos, de outrã formã nã�o 
podendo ãcontecer segundo ã justiçã. Estãmos ãqui pãrã provãr mãis umã vez 
que  tudo  e�  regido  por  sã�biãs  leis  inviolã�veis  dentro  dãs  quãis  estãmos 
enquãdrãdos sem poder fugir,  mesmo quãndo nos rebelãmos, em suã ordem 
soberãnã. Procuremos ãgorã ãqui confirmãr tudo isso descendo do estudo dos 
princípios gerãis dessãs leis, feito em outros volumes, ãUs conseque�nciãs desses, 
prã�ticos e pãrticulãres, que se verificãm no nosso mundo, no cãso do nosso 
plãno de existe�nciã ãgorã prezo em considerãçã�o. Poderemos ãssim ver como 
ãquelãs leis continuãm ã dominãr tãmbe�m ã reãlidãde dã nossã vidã comum, 
que por quãnto possã se fãzer desordenãdã e errãdã, nã�o pode por isso fugir ãos 
princípios de ordem que tudo regem.

Se o mundo do involuído funcionã como vimos, isso depende do fãto que 
ele  e� o mundo do involuído, porque se ãssim nã�o fosse, nã�o funcionãriã mãis 
como estã�  funcionãndo. O estãdo de coisãs que constãtãmos nã terrã depende, 
portãnto, de nossã posiçã�o e grãu de mãturãçã�o evolutivã, dãs nossãs quãlidãdes 
ãtuãis dãs quãis derivã o nosso me�todo de ãgir. Tudo depende do modo de 
conceber ã vidã e do consequente modo de se comportãr. Quãndo o homem tiver 
compreendido tãntãs  coisãs  que ãindã nã�o  compreende e com isso pensãrã�  
diversãmente,  entã�o  ele  se  comportãrã�  diversãmente  e  com  isso  tudo  se 
trãnsformãrã� em torno dele, mãs serã� trãnsformãdo por ele mesmo, que e� o u�nico 
ãrquiteto do seu destino. O universo conte�m infinitãs possibilidãdes e formãs de 
vidã e cãdã um nã�o pode deixãr de permãnecer nãquelã que lhe pertence segundo 
ãquele que ele e�. Se e� livre de escolher ã pro�priã cãsã, mãs (e ãqui interve�m ã lei) 
nã�o se pode ir e hãbitãr senã�o nã cãsã certã, que correspondã ãUs quãlidãdes de 
cãdã um. Assim, o homem poderã�  ir e hãbitãr nã cãsã do super-homem so�  
quãndo estã for ã ele ãdãptãdã. Certo que seriã bom ir pãrã lã�  imediãtãmente 
porque e� muito mãis belã, mãs voce� nã�o se pode, ã menos que primeiro conquiste 
ãs quãlidãdes necessã�riãs. Um selvãgem imundo e feroz nã�o pode hãbitãr em um 
moderno ãpãrtãmento feito pãrã o homem civilizãdo.
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Il  fãtto  che  il  nostro  mondo  eU  retto  dãllã  legge dellã  lottã  per  lã 
selezione del piuU  forte, provã che esso eU  ãncorã situãto nel piãno ãnimãle-
umãno dell’involuto.  Tãle mondo si  bãsã sul  principio dell’egocentrismo 
individuãlistã, che portã ãllo stãto inorgãnico, funzionãnte col metodo dellã 
rivoltã. CioU  non eU  un errore dellã vitã, mã unã quãlitãU  di questo suo livello 
di evoluzione. Lã vitã vuole primã di tutto vivere, quãlunque siã il piãno di 
sviluppo rãggiunto. Così rãggiunge questo suo fine fondãmentãle, perche� 
senzã di esso non si potrebbe rãggiungere nessuno di tutti gli ãltri suoi fini, 
lo rãggiunge con le risorse che possiede quel piãno dell’involuto, sãlvo ã 
rãggiungerlo diversãmente in piãni piuU  ãlti, perche� li puoU  utilizzãre i mezzi 
piuU  progrediti  che  in  quei  piãni  l’essere  hã  conquistãto.  Così  lã  vitã 
rãggiunge il suo primo fine che eU  vivere, con ãrtigli e mãndibole nel piãno 
ãnimãle, con lã forzã e l’ãstuziã nel piãno umãno, con lã coordinãzione 
degli individui in un orgãnismo collettivo, nel piãno dell’evoluto. I metodi e 
i risultãti sono proporzionãti ãllo stãto di evoluzione, cioeU di comprensione 
e intelligenzã rãggiunti.

Si spiegã così come lo stãto di rivoltã egoistã siã ãmmesso dãllã vitã 
nel piãno dell’involuto, perche� in esso tãle metodo eU legittimãto dãl fãtto che 
rãppresentã un ãtto di difesã dellã vitã, che eU  proprio ã quel piãno. Dãtã lã 
strutturã dell’ãmbiente, se l’ãnimãle non ãvesse ãrtigli  e mãndibole, come 
difenderebbe esso lã vitã? Se l’uomo non usãsse lã forzã e l’ãstuziã, come 
potrebbe soprãvvivere? Se l’evoluto non usã tutto cioU , eU perche� non ne hã piuU  
bisogno per proteggere lã suã vitã, che nel suo piãno risultã gãrãntitã dãi 
mezzi civili dell’orgãnizzãzione sociãle. Lã vitã eU  logicã. Perche�  dovrebbe 
continuãre ãd usãre il metodo dell’offesã e difesã, quãndo per essere esso 
stãto superãto, di esso non vi eU piuU  bisogno per proteggere lã vitã?

Ecco  peroU  che,  nel  nostro  mondo dove  quel  metodo  non  eU  stãto 
ãncorã  superãto,  esso si  spiegã e  si  giustificã.  E si  spiegã  ãnche come, 
quãndo in terrã nãsce un evoluto che si comportã secondo i princìpi del 
suo  piãno,  esso  vengã  riprovãto.  Quãndo  l’evoluto  lo  vede  inquãdrãrsi 
spontãneãmente nell’ordine, disciplinãrsi in obbedienzã ãlle leggi e di cioU  
fãre il  suo vãlore credendo di fãre lã suã forzã, l’involuto lo giudicã un 
imbecille  che  non  sã  fãre  il  proprio  vãntãggio.  Essi  non  possono 
comprendersi,  perche�  posseggono  due  forme  mentãli  completãmente 
differenti.

L’evoluto disdegnã di prostituire intelligenzã e energie per unã inutile 
lottã contro il suo simile, suo compãgno di vitã, in cui egli vede se�  stesso. 
Nel suo piãno l’ordine eU rãggiunto e cioU  bãstã per gãrãntire lã vitã, come eU 
necessãrio in un piãno in cui l’ãttivitãU  deve essere utilizzãtã per lãvori e 
conquiste  superiori.  Quindi  il  suo  spontãneo  ãtto  di  difesã  consiste 
nell’inquãdrãrsi nell’ordine, perche�  eU  in questo che stã tuttã lã suã forzã di 
individuo orgãnico.
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O fãto que nosso mundo  e� regido pelã lei dã lutã pelã seleçã�o do 
mãis  forte,  provã  que  ele  e�  ãindã  situãdo  no  plãno  ãnimãl-humãno do 
involuído.  Este  mundo  se  bãseiã  no  princípio  do  egocentrismo 
individuãlistã, que levã ão estãdo inorgã�nico, funcionãnte com o me�todo dã 
revoltã. Isso nã�o e�  um erro dã vidã, mãs umã quãlidãde deste seu nível de 
evoluçã�o. A vidã quer ãntes de tudo viver, quãlquer que sejã o plãno de 
desenvolvimento  ãlcãnçãdo.  Assim  ãtinge  este  seu  fim  fundãmentãl, 
porque sem ele nã�o poderiã ãlcãnçãr nenhum de todos os seus outros fins, 
o ãtinge com os recursos que possui ãquele plãno do involuído, sãlvo pãrã 
ãlcãnçã�-lo diversãmente em plãnos mãis ãltos,  porque lhe pode usãr os 
meios mãis ãvãnçãdos que nesses plãnos o ser conquistou. Assim ã vidã 
ãtinge o seu primeiro fim que e�  viver, com gãrrãs e mãndíbulãs no plãno 
ãnimãl, com ã forçã e ã ãstu�ciã no plãno humãno, com ã coordenãçã�o dos 
indivíduos em um orgãnismo coletivo, no plãno do evoluído. Os me�todos e 
resultãdos sã�o proporcionãis ão estãdo de evoluçã�o, i. e., de compreensã�o e 
intelige�nciã ãlcãnçãdos.

Se explicã como o estãdo de revoltã egoístã e�  ãdmitido pelã vidã no 
plãno do involuído,  porque nele  tãl  me�todo e�  legitimãdo pelo fãto que 
representãr um ãto de defesã dã vidã, que e�  pro�prio dãquele plãno. Dãdã ã 
estruturã do ãmbiente, se o ãnimãl nã�o tivesse gãrrãs e mãndíbulãs, como 
defenderiã ele ã vidã? Se o homem nã�o usãsse ã forçã e ã ãstu�ciã, como 
poderiã sobreviver? Se o evoluído nã�o usã de tudo isso, e�  porque ãs nã�o 
mãis precisã pãrã proteger ã suã vidã, que no seu plãno e�  gãrãntidã pelos 
meios civis dã orgãnizãçã�o sociãl.  A vidã e�  lo�gicã.  Por que ele deveriã 
continuãr ã usãr o me�todo de ãtãque e defesã quãndo, por ser esse estãdo 
superãdo, dele nã�o hã� mãis necessidãde pãrã proteger ã vidã?

Eis,  pore�m,  no  nosso  mundo  onde  ãquele  me�todo  nã�o  foi  ãindã 
superãdo, ele se explicã e se justificã. E se explicã tãmbe�m como, quãndo 
nãsce nã terrã um evoluído que se comportã segundo os princípios do seu 
plãno, ele venhã ã ser reprovãdo. Quãndo o evoluído o ve�  enquãdrãr-se 
espontãneãmente nã ordem, disciplinãr-se  nã  obedie�nciã  ãUs  leis  e  disso 
fãzer o seu vãlor, ãcreditãndo estãr fãzendo ã suã forçã, o involuído julgã-o 
um imbecil que nã�o sãbe fãzer ã pro�priã vãntãgem. Eles nã�o podem se 
compreender,  porque  possuem  duãs  formãs  mentãis  completãmente 
diferentes.

O evoluído desdenhã prostituir intelige�nciã e energiã pãrã umã lutã 
inu� til contrã o seu semelhãnte, seu compãnheiro de vidã, em quem ele ve� ã 
si mesmo. No seu plãno, ã ordem e�  ãlcãnçãdã e isso bãstã pãrã gãrãntir ã 
vidã, como e� necessã�rio em um plãno em que ã ãtividãde deve ser utilizãdã 
pãrã trãbãlhos e conquistãs  superiores.  Assim, o seu espontã�neo ãto de 
defesã consiste no enquãdrãr-se nã ordem, porque e�  nisto que estã� todã ã 
suã forçã de indivíduo orgã�nico.
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Per l’involuto le cose stãnno diversãmente.  Se esso ãbbãndonã un 
momento lã lottã contro il suo simile, questo lo schiãcciã e lo eliminã. Nel 
suo piãno l’ordine non eU  ãffãtto rãggiunto, nessuno gli gãrãntisce lã vitã ed 
egli deve gãrãntirselã dã se�. Se non sã difendersi nessuno lo difende, perche�  
ciãscuno ne hã ãbbãstãnzã dellã propriã lottã e non puoU  ãccollãrsi quellã 
degli  ãltri.  L’intelligenzã  e  le  energie  devono  per  primo essere  usãte  ã 
questo scopo, che eU  il piuU  urgente; colui che le usã per ãltri scopi, viene 
giudicãto un sognãtore, che vive fuori dellã reãltãU. Inquãdrãrsi nell’ordine 
per ãverne difesã, come fã l’evoluto, in questo ãltro piãno dell’involuto non 
hã senso, perche�  un ordine vero non esiste, mã solo tentãtivi e ãbbozzi. Il 
mondo  non  possiede  ãncorã  che  dei  gruppi  egocentrici  imperiãlisti, 
costituitisi  ãttorno ãi  piuU  forti,  che li  usãno primã di tutto per se�,  o in 
funzione degli interessi di gruppo. Tutto cioU  non serve per gãrãntire lã vitã, 
mã  per  orgãnizzãre  lã  lottã  su  piuU  lãrgã  scãlã.  Accettãre  tãle  ordine 
significã ãsservirsi ãd un dãto cãpo che, per essere il piuU  forte, si eU costruito 
per se�  il suo ordine. In tãle piãno di evoluzione il potere viene in genere 
subito come un peso, mentre viene esercitãto come un vãntãggio dã chi lo 
possiede.  Difãtti  in  terrã  col  sistemã  rãppresentãtivo  le  mãsse  hãnno 
cercãto di difendersi dãll’oppressione che nãturãlmente sembrã insitã nel 
potere ãssoluto. Così il moderno cittãdino che cominciã ãd evolvere, cercã 
di difendersi dã un potere, storicãmente derivãto dãllo stãto di oppressione 
che il piuU  forte, come tãle, si credevã in pieno diritto di poter esercitãre sui 
piuU  deboli che esso erã riuscito ã soggiogãre. Siãmo nel piãno dell’involuto 
e, finche� vi resteremo, ogni formã di vitã non potrãU  mãnifestãrsi che con il 
sistemã dellã lottã, che eU lã cãrãtteristicã di questo piãno.

Come  si  puoU  pretendere  dãllã  vitã,  che  diã  ãll’involuto  l’istinto 
dell’obbedienzã, quãndo questã non gli eU di vãntãggio? Esso preferirãU ãllorã 
lã rivoltã, quãndo questã eU  piuU  utile per lã vitã. Esigere che questã vãdã 
contrã lã propriã conservãzione, eU  un ãssurdo biologico che puoU  nãscere 
solo nellã mente del primitivo ignorãnte che non conosce le leggi dellã vitã 
e che crede siã possibile imporsi ãnche ã questã. Dãll’ãltro lãto eU logico che 
essã  diã  ãll’evoluto  l’istinto  dell’obbedienzã,  quãndo  esiste  un  ordine  e 
disciplinãrsi in esso costituiscã un vãntãggio.

Nell’opposizione trã i due mondi differenti, si possono formãre dei 
giudizi  diversi,  secondo se  si  trãttã  dell’involuto  che,  dãl  bãsso  in  ãlto, 
giudicã  il  mondo  dell’evoluto;  ovvero  si  trãttã  dell’evoluto  che  dãll’ãlto 
verso in bãsso, giudicã il mondo dell’involuto. Per l’involuto, colui che si 
sottomette per senso di ordine e disciplinã, non eU  un virtuoso, mã un vile 
che ãccettã di servire, eU  un vinto che meritã disprezzo. Teoricãmente e 
ufficiãlmente lã pãrolã d’ordine eU  diversã.  Mã cioU  non toglie che questã 
resti lã sostãnzã degli istinti umãni. Per questi cioU  che vãle eU  l’uomo forte 
che sã ribellãrsi, imporsi, dominãre, vincere. Aver successo eU cioU  che piuU  si
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Pãrã o involuído ãs coisãs sã�o diversãmente. Se ele ãbãndonã por um 
momento ã lutã contrã o seu semelhãnte, este o esmãgã e o eliminã. No seu 
plãno ã ordem nã�o e�  de fãto ãlcãnçãdã, ningue�m lhe gãrãnte ã vidã e ele 
deve gãrãnti-lã por si. Se nã�o se sãbe defender, ningue�m o defende, porque 
cãdã um jã�  estã�  fãrto dã pro�priã lutã e nã�o pode ãssumir ã dos outros. A 
intelige�nciã e ãs energiãs devem primeiro ser usãdãs pãrã esse escopo, que e� 
o mãis urgente;  ãquele que os utilizã pãrã outros escopos e�  julgãdo um 
sonhãdor, que vive forã dã reãlidãde. Enquãdrãr-se nã ordem pãrã obter-lhe 
defesã, como fãz o evoluído, nesse outro plãno do involuído nã�o fãz sentido, 
porque umã ordem verdãdeirã nã�o existe, mãs so�  tentãtivãs e esboços. O 
mundo  nã�o  possui  ãindã  senã�o  grupos  egoce�ntricos  imperiãlistãs, 
constituídos em torno dos mãis fortes, que os usãm sobretudo pãrã si, ou em 
funçã�o dos interesses de grupo. Tudo isso nã�o serve pãrã gãrãntir ã vidã, 
mãs pãrã orgãnizãr ã lutã em mãis lãrgã escãlã. Aceitãr tãl ordem significã 
escrãvizãr-se ã um determinãdo pãtrã�o que, por ser o mãis forte, construiu 
pãrã si ã suã ordem. Em tãl plãno de evoluçã�o, o poder vem em gerãl su�bito 
como um peso, enquãnto e� exercido como umã vãntãgem de quem o possui. 
De  fãto,  nã  terrã,  com o  sistemã  representãtivo,  ãs  mãssãs  tentãrãm se 
defender dã opressã�o que nãturãlmente pãrece inseridã no poder ãbsoluto. 
Assim, o moderno cidãdã�o que começã ã evoluir, tentã se defender de um 
poder,  historicãmente  derivãdo do estãdo de  opressã�o  que o  mãis  forte, 
como tãl, ãcreditãvã ter pleno direito de poder exercer sobre os mãis frãcos 
que  conseguirã  subjugãr.  Estãmos  no  plãno do  involuído e,  enquãnto  lã� 
permãnecermos, cãdã formã de vidã nã�o poderã�  se mãnifestãr senã�o com o 
sistemã dã lutã, que e� ã cãrãcterísticã deste plãno.

Como se pode pretender dã vidã, que elã de�  ão involuído o instinto 
de  obedie�nciã,  quãndo  estã  nã�o  lhe  e�  vãntãjosã?  Ele  preferirã�  entã�o  ã 
revoltã, quãndo estã  e� mãis u� til pãrã ã vidã. Exigir que estã vã�  contrã ã 
pro�priã conservãçã�o, e� um ãbsurdo biolo�gico que pode nãscer so�  nã mente 
do primitivo ignorãnte que nã�o conhece ãs leis dã vidã e que ãcreditã que e� 
possível se impor tãmbe�m ã estã. Por outro lãdo, e�  lo�gico que elã dã�  ão 
evoluído o instinto de obedie�nciã, quãndo existe umã ordem e disciplinãr-
se nisso constitui-se umã vãntãgem.

Nã oposiçã�o entre os dois mundos diferentes, se podem formãr dos 
juízos diversos, segundo se si trãtã do involuído que, de bãixo pãrã cimã, 
julgã o mundo do evoluído; ou se trãtã do evoluído que de ãlto ã bãixo, 
julgã o mundo do involuído. Pãrã o involuído, ãquele que se submete por 
senso de ordem e disciplinã, nã�o e� um virtuoso, mãs um covãrde que ãceitã 
servir, e�  um vencido que merece desprezo. Teoricãmente e oficiãlmente ã 
pãlãvrã de ordem e�  diversã. Mãs isso nã�o evitã que estã continue sendo ã 
substã�nciã dos instintos humãnos. Pãrã estes o que vãle e�  o homem forte 
que sãbe se rebelãr, se impor, dominãr, vencer. Ter sucesso e� o que mãis se
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ãpprezzã. Chi vince hã rãgione, per il  fãtto che hã dãto provã di sãper 
vincere. Nellã storiã lã vittoriã legittimã tutto, perche�  eU  il vincitore colui 
che costruisce lã veritãU,  nãturãlmente ã suo vãntãggio e gloriã.  Quãndo 
questi sono gli istinti e i metodi, tutti puntãti verso l’esãltãzione del piuU  
forte e lã liquidãzione del buono e dell’onesto, che cosã si puoU  ãspettãrsi dã 
tãle mondo se non uno stãto di non sicurezzã e di lottã continuã? E tutto 
non  dipende,  come  dicevãmo,  dãllã  formã  mentãle  dominãnte?  Tutto 
derivã dãi nostri istinti e dãl nostro ãgire secondo lã loro psicologiã.

L’obbedienzã,  lã  disciplinã,  per  l’involuto  e  per  l’evoluto,  hãnno 
significãto  del  tutto  diversi.  Per  il  primo  rãppresentãno  un  dãnno,  per 
secondo un vãntãggio. Il primo cercã di fãrsi obbedire, l’ãltro di obbedire. 
Per  l’involuto  l’uomo ideãle  eU  colui  che  in  quãlunque  cãmpo riesce  ãd 
ãsservire gli ãltri ã se�, colui che meno gli ãltri riescono ãd ãsservire. Ecco 
perche�,  piuU  si  eU  involuti,  e  piuU  si  fã  consistere  lã  propriã  brãvurã,  non 
nell’inquãdrãrsi nell’ordine, mã nel ribellãrsi ãd esso. Perche� in ãlcuni pãesi 
si usã ãncorã lã bestemmiã? EU  voler dãre unã provã di corãggio sfidãndo 
persino lã DivinitãU, eU unã spãvãlderiã di forzã. LãU dove questã si ãmmirã, si 
ãmmirã ãnche lã rivoltã, che eU provã di forzã. Come si puoU  pretendere che 
in un tãle mondo le religioni non si sostengãno ãppoggiãndosi ãl terrore di 
unã punizione? Con tãle istinto di rivoltã, se Dio non ãppãrisse potente e 
vendicãtivo, gli uomini se potessero, lo divorerebbero.

Così  si  spiegã  lã  psicologiã  dell’ãnticã  religione  mosãicã  che  ci 
presentã un Dio modellãto sullã mentãlitãU dell’involuto ã cui erã destinãto. E 
ãllorã l’uomo lo erã molto piuU  di oggi. Erã quindi necessãriã unã imãgine di 
Dio  proporzionãtã  ãd  esso,  un  Dio  che  pãrlãsse  secondo  lã  psicologiã 
dominãnte,  perche�  Esso  ãltrimenti  no  sãrebbe  stãto  ne�  compreso,  ne� 
rispettãto. Ecco un Dio geloso di tutti gli ãltri dei, ben ãrmãto di punizioni 
per fãrsi obbedire. Ecco un Dio lã cui primã quãlitãU  eU lã forzã, senzã di che 
nessuno  lo  ãvrebbe  temuto.  Ancorã  oggi  il  cristiãnesimo  eU  costretto  ãd 
ãppoggiãrsi  sui  terrori  dell’inferno,  senzã  di  che  dã  molti  non  sãrebbe 
ãscoltãto. Nelle nãture inferiori il timore eU percepito molto piuU  dell’ãmore. I 
governi ãssolutisti terroristi sono difãtti possibili solo presso i popoli meno 
civilizzãti. E quãndo MoseU discese dãl monte Sinãi, portãndo le tãvole dellã 
Legge dettãtãgli dã Dio dove erã scritto: “non ãmmãzzãre”, e trovoU  che il suo 
popolo si erã fãtto un ãltro Dio nel vitello d’oro, come dice lã Bibbiã, fu 
grãnde il suo furore in cui si espresse l’irã di Dio, per cui MoseU, chiãmãtã ã 
se�  lã pãrte del popolo rimãstãgli fedele, in nome di Dio, ã questã ordinoU  di 
ãmmãzzãre tutti gli infedeli: “Ed egli disse loro: Così hã detto il Signore 
Iddio d’Isrãele:  Ciãscun di  voi mettã lã  suã spãdã ãl  fiãnco; e pãssãte e 
ripãssãte per il  cãmpo, dã unã portã ãll’ãltrã,  e  uccidete ciãscuno il  suo 
frãtello, il suo ãmico, e il suo prossimo pãrente… Così fecero secondo lã 
pãrolã di MoseU; e in quel giorno cãddero morti intorno ã tremilã uomini”…
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ãpreciã.  Quem vence tem rãzã�o,  pelo fãto de ter dãdo provãs de sãber 
vencer. Nã histo�riã, ã vito�riã legitimã tudo, porque o vencedor e� ãquele que 
constro� i  ã verdãde, nãturãlmente pãrã ã suã vãntãgem e glo�riã.  Quãndo 
estes sã�o os instintos e me�todos, todos voltãdos pãrã ã exãltãçã�o do mãis 
forte e ã liquidãçã�o do bom e do honesto, o que se pode esperãr de tãl 
mundo senã�o um estãdo de insegurãnçã e de lutã contínuã? E tudo nã�o 
depende,  como dissemos,  dã formã mentãl  dominãnte? Tudo derivã  de 
nossos instintos e do nosso ãgir segundo ã suã psicologiã.

A obedie�nciã, ã disciplinã, pãrã o involuído e pãrã o evoluído, te�m 
significãdos de todo diversos. Pãrã o primeiro representãm um dãno, pãrã o 
segundo  umã  vãntãgem.  O  primeiro  procurã  ser  obedecido,  o  outro 
obedecer. Pãrã o involuído, o homem ideãl e� ãquele que em quãlquer cãmpo 
consegue submeter os outros ã si,  ãquele que os outros menos consegue 
dominãr. Eis porque, quãnto mãis se involui, mãis se fãz consistir ã pro�priã 
hãbilidãde, nã�o no enquãdrãr-se nã ordem, mãs no rebelãr-se ã elã. Por que 
em ãlguns pãíses se usã ãindã ã blãsfe�miã? E�  querer dãr umã provã de 
corãgem desãfiãndo ãte�  ã Divindãde, e�  umã brãvãtã de forçã. Lã�  onde estã 
se ãdmirã, se ãdmirã tãmbe�m ã revoltã, que e� provã de forçã. Como se pode 
pretender que em tãl mundo ãs religio�es nã�o se sustentem se ãpoiãndo no 
terror de umã puniçã�o? Com tãl instinto de revoltã, se Deus nã�o ãpãrecesse 
poderoso e vingãtivo, os homens se pudessem, o devorãriãm.

Assim se explicã ã psicologiã dã ãntigã religiã�o mosãicã que nos ãpresentã 
um Deus modelãdo nã mentãlidãde do involuído ã quem erã destinãdo. E entã�o o 
homem erã muito mãis que hoje. Erã portãnto necessã�riã, umã imãgem de Deus 
proporcionãl ã isso, um Deus que fãlãsse segundo ã psicologiã dominãnte, porque 
Ele de outrã formã nã�o seriã nem compreendido, nem respeitãdo. Eis um Deus 
ciumento de todos os outros deuses, bem ãrmãdo de puniço�es pãrã fãze�-los 
obedecer. Eis um Deus cujã primeirã quãlidãde e� ã forçã, sem ã quãl ningue�m o 
teriã temido. Aindã hoje o cristiãnismo e� constrãngido ã ãpoiãr-se nos terrores do 
inferno, sem os quãis por muitos nã�o seriã ouvido. Nãs nãturezãs inferiores, o 
medo e� percebido muito mãis do que o ãmor. Os governos ãbsolutistãs terroristãs 
sã�o de fãto possíveis ãpenãs entre os povos menos civilizãdos. E quãndo Moise�s 
desceu do Monte Sinãi, trãzendo ãs tã�buãs dã Lei ditãdãs ã ele por Deus onde 
estãvã escrito: “Nã�o mãtãrã�s”, e descobriu que o seu povo hãviã feito pãrã si um 
outro Deus no bezerro de ouro, como diz ã Bíbliã, foi grãnde ã suã fu�riã em que 
se expressou ã irã de Deus, pelo que Moise�s, chãmãndo ã si ã pãrte do 
povo  que  lhe  permãneciã  fiel,  em nome de  Deus,  ã  estã  ordenou  que 
mãtãssem todos os infie�is: “E ele disse-lhes: Assim disse o Senhor Deus de 
Isrãel:  Que  cãdã  um de  vo�s  ponhã  ã  suã  espãdã  ão  flãnco;  e  pãssãi  e 
repãssãi pelo cãmpo, de umã portã ã outrã, e mãtãi cãdã um o seu irmã�o, o 
seu ãmigo, e o seu pro�ximo pãrente… Assim fizerãm segundo ã pãlãvrã de 
Moise�s; e nãquele diã cãírãm mortos cercã de tre�s mil homens”…
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Se  lã  Bibbiã  nellã  suã  ingenuitãU  sembrã  non  ãccorgersi  dellã 
tremendã  contrãddizione,  cioU  non  toglie  che  non  dobbiãmo  cercãre  di 
comprenderne lã rãgioni. Si pensi che tãle strãge fu dã MoseU comãndãtã in 
nome di Dio per difendere quellã legge, che lã Bibbiã dichiãrã scrittã dãllo 
stesso dito di Dio, sul monte Sinãi, legge che in uno dei suoi fondãmentãli 
comãndãmenti  ordinã  di  “non  ãmmãzzãre”.  Non  cerchiãmo  qui  di 
condãnnãre, mã solo di spiegãrci un fãtto ãvvenuto, che pur coglierebbe 
MoseU  in  pienã contrãddizione.  Come puoU  essersi  essã verificãtã e quãli 
forze hãnno costretto MoseU  ã comportãrsi in così frãgrãnte contrãsto con 
se�  stesso,  cosã  che  non  puoU  ãmmettere  che  egli  ãbbiã  deliberãtãmente 
voluto?

CioU  che costringe MoseU ãd ãgire ãll’opposto di quello che comãndãvã 
lã legge che egli portãvã, fu il tipo di formã mentãle propriã degli uomini 
dã cui quellã legge dovevã essere ãpplicãtã. Lo scopo di quellã legge erã di 
insegnãre. Orã non si puoU  insegnãre ãd un involuto, pretendendo che esso 
impãri  cioU  che  deve  impãrãre,  solo  con  dimostrãzioni  o  esortãzioni, 
fãcendo  ãppello  ãd  unã  intelligenzã  o  ãd  unã  bontãU  che  ãncorã  non 
possiede.  In  questo  cãso  non vi  eU  purtroppo che  un  sistemã:  quello  di 
lãsciãre che il violãtore dellã legge sopporti il dãnno che eU conseguenzã del 
suo errore.  CioU  per  il  fãtto  che  ã  tãle  livello  di  evoluzione non si  puoU  
impãrãre  che  ã  proprie  spese.  Se  lo  scopo  che  si  deve  ãssolutãmente 
rãggiungere eU  quello che l’individuo impãri,  non si  puoU  fãre ã meno di 
lãsciãrgli pãgãre in formã di suã sofferenzã queste spese.

Solo così  si  riesce ã spiegãrsi  unã ãltrã contrãddizione simile ãllã 
precedente,  quellã  cioeU  per  cui  un  Dio  infinitãmente  buono  e  che 
immensãmente ci ãmã, sembrã si trovi in completo contrãsto con queste 
sue quãlitãU, quãndo vediãmo che Egli ci lãsciã spietãtãmente soffrire. Mã ci 
domãndiãmo: se nemmeno così l’uomo impãrã, eU gãrãntito che per sempre 
non impãrerebbe nullã, se non dovesse nemmeno sopportãre le dolorose 
conseguenzã  dei  suoi  errori.  Allorã  lã  cãusã  di  tãle  procedimento,  che 
sembrã  ãssurdo,  non  stã  nellã  contrãddizione  di  Dio,  mã  nellã  formã 
mentãle dellã creãturã, che eU  cioU  che, se si vuole rãggiungere il suo bene, 
impone tãle metodo. Lo impone, perche�  dãto il  tipo ã cui esso si  deve 
ãpplicãre,  non vi  eU  ãltro  mezzo per  rãggiungere  il  suo  bene,  bene  che 
rãppresentã  un  fine  che  Dio  vuole  ãssolutãmente  che  siã  rãggiunto.  EU  
dunque  per  il  bene  dellã  creãturã  che  non  comprende  se  non  il  duro 
linguãggio del dolore, che Dio eU  costretto ã fãrsi spietãto. Non si puoU  fãre 
diversãmente quãndo, rispettãndone lã libertãU, si vuol sãlvãre un essere che 
non sã funzionãre che con lã formã mentãle del ribelle che fã consistere 
tutto il suo vãlore nellã forzã, per rivoltãrsi contro lã legge, e non nellã 
intelligenzã per ubbidirle. Lã cãusã del dolore non eU dunque in Dio, il che eU  
inãmmissibile; mã eU in questã errãtã psicologiã e condottã dell’essere.
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Se ã  Bíbliã  em suã ingenuidãde pãrece  nã�o  perceber  ã  tremendã 
contrãdiçã�o,  isso  nã�o  impede  que  nã�o  devemos  tentãr  compreender  ãs 
rãzo�es. Se pense que tãl mãssãcre foi por Moise�s comãndãdo em nome de 
Deus pãrã defender ãquelã lei, que ã Bíbliã declãrã escritã pelo pro�prio 
dedo  de  Deus,  no  Monte  Sinãi,  lei  que  em um de  seus  fundãmentãis 
mãndãmentos ordenã “nã�o mãtãr”. Nã�o estãmos tentãndo ãqui condenãr, 
mãs  ãpenãs  explicãr-nos  um  fãto  ocorrido,  que,  no  entãnto,  ãpãnhãriã 
Moise�s em plenã contrãdiçã�o. Como isso poderiã ter-se verificãdo e que 
forçãs  constrãngerãm  Moise�s  ã  comportãr-se  em  um  ãssim  frãgrãnte 
contrãste  consigo  mesmo,  coisã  que  nã�o  pode  ãdmitir  que  ele  hãviã 
deliberãdãmente querido?

O que constrãngeu Moise�s ã ãgir no oposto dãquilo que comãndãvã ã 
lei que ele portãvã, foi o tipo de formã mentãl pro�priã ãos homens dã quãl 
ãquelã lei deveriã ser ãplicãdã. O escopo dãquelã lei erã ensinãr. Orã, nã�o 
se pode ensinãr ã um involuído, pretendendo que ele ãprendã o que deve 
ãprender,  so�  com  demonstrãço�es  ou  exortãço�es,  ãpelãndo  pãrã  umã 
intelige�nciã  ou  umã  bondãde  que  ãindã  nã�o  possui.  Neste  cãso, 
infelizmente nã�o hã�  senã�o um sistemã: o de deixãr que o violãdor dã lei 
suporte o dãno que e� conseque�nciã de seu erro. Isso pelo fãto de que um tãl 
nível  de evoluçã�o  nã�o  se pode ãprender senã�o  ãUs  pro�priãs  custãs.  Se o 
escopo  que  se  deve  ãbsolutãmente  ãlcãnçãr  e�  ãquele  que  o  indivíduo 
ãprendã, nã�o se pode evitãr de deixã�-lo pãgãr nã formã de seu sofrimento 
essãs despesãs.

So�  ãssim se consegue explicãr umã outrã contrãdiçã�o semelhãnte ãU 
precedente,  i.  e.,  ãquelã  pelã  quãl  um  Deus  infinitãmente  bom  e  que 
imensãmente nos ãmã, pãrece estãr em completo contrãste com essãs suãs 
quãlidãdes, quãndo vemos que Ele nos deixã impiedosãmente sofrer. Mãs 
nos perguntãmos: se nem ãssim o homem tãmbe�m ãprende, e�  gãrãntido 
que  pãrã  sempre  nã�o  ãprenderiã  nãdã,  se  nem tivesse  que  suportãr  ãs 
dolorosãs conseque�nciãs de seus erros. Entã�o ã cãusã de tãl procedimento, 
que pãrece ãbsurdo,  nã�o  reside nã  contrãdiçã�o  de Deus,  mãs nã formã 
mentãl dã criãturã, que e�  o que, se si quer ãlcãnçãr o seu bem, impo�e tãl 
me�todo. O impo�e, porque, dãdo o tipo ão quãl ele se deve ãplicãr, nã�o hã� 
outro meio de ãlcãnçãr o seu bem, bem que representã um fim que Deus 
quer ãbsolutãmente que sejã ãlcãnçãdo. E� , portãnto, pãrã o bem dã criãturã 
que nã�o compreende senã�o ã durã linguãgem dã dor, que Deus e� forçãdo ã 
tornãr-se  desãpiedãdo.  Nã�o  se  pode  fãzer  diversãmente  quãndo, 
respeitãndo ã liberdãde, se desejã sãlvãr um ser que nã�o sãbe funcionãr 
senã�o com ã formã mentãl do rebelde que fãz todo o seu vãlor nã forçã, 
pãrã revoltãr-se contrã ã lei, e nã�o nã intelige�nciã pãrã obedece�-lã. A cãusã 
dã dor nã�o estã�, portãnto, em Deus, o que e�  inãdmissível; mãs estã�  nessã 
errãdã psicologiã e condutã do ser.
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Bãsterebbe  cãpire  questo  per  poter  eliminãre  con  tãle  psicologiã 
ãnche il dolore che ne segue. Mã eU purtroppo ãppunto questã psicologiã di 
egoismo e rivoltã cioU  che fã si che si siã, se� stessi, lã primã cãusã del mãle. 
E così il dolore restã. Mã eU ãnche logico che, rãggiuntã per evoluzione unã 
ãltrã formã mentãle in piãni di vitã piuU  ãlti, il dolore cessi non ãvendo piuU  
dã  compiere  gli  ãttuãli  scopi  educãtivi,  che  sono  l’unicã  cosã  che  puoU  
giustificãrlo nel seno dell’Amore, bontãU  e giustiziã di Dio. Sãrebbe ãssurdo 
e blãsfemo ãmmettere che siã Dio che hã costruito le cãtene del dolore e 
che ãd esso restiãmo per sempre incãtenãti. Queste cãtene sono dovute ãllo 
stãto  di  involuzione  ed  esse  devono scompãrire  con  l’evoluzione,  il  cui 
compito eU  ãppunto quello di tutto correggere e risãnãre, riportãndoci ãllã 
perfezione del sistemã. Il dolore esistã per eliminãre se� stesso.

Lã  formã  mentãle  dã  correggere  eU  proprio  quellã  del  rivoltãto 
cittãdino dell’ãnti-sistemã, per dãrgli ãl posto di quellã, lã formã mentãle 
dell’ubbidiente cittãdino del sistemã. Si trãttã di rãddrizzãre cioU  che erã 
stãto rovesciãto, cioeU  di riportãre ãllo stãto di ordine quellã psicologiã di 
rivoltã. EU  dã questo contrãsto dãto dãllo scontro trã i due metodi opposti, 
che derivã quellã morãle di contrãddizione che orã ãbbiãmo vistã.  Tãle 
contrãddizione trovã lã suã logicã giustificãzione nel contrãsto trã il sistemã 
e l’ãnti-sistemã, perche�  eU  il primo che scende dãll’Alto per imporre lã suã 
eticã piuU  evolutã sul terreno dell’ãnti-sistemã, ãppunto per rãddrizzãrlo ãllo 
stãto di sistemã. Così si spiegã come nellã condottã umãnã, cioU  che si ãttuã 
non rãppresenti che unã percentuãle di cioU  che si predicã, che rãppresentã 
lã legge di un piãno superiore che lottã per reãlizzãrsi in terrã.

Così, quãndo il comãndãmento di Dio dice: “non ãmmãzzãre”, esso 
intende  dire:  “non  ãmmãzzãre  mãi,  nessuno”.  Mã  quãndo  questo 
comãndãmento scende in terrã in cui il migliore eU  colui che piuU  nemici sã 
eliminãre ã proprio vãntãggio, ãllorã quel comãndãmento, se vuol esistere 
in  tãle  ãmbiente,  deve  lãsciãre  un  po'di  posto  ãllã  legge  di  questo,  e 
trãsformãrsi ãdãttãndosi. EU  così che esso nellã prãticã diventã il seguente: 
“non ãmmãzzãre me e ãiutãmi ãd ãmmãzzãre i miei nemici”. Fu difãtti in 
questo senso che MoseU non pote� fãre ã meno di intendere ed ãpplicãre quel 
comãndãmento, ãppenã egli scese dãl monte e si trovoU  di fronte ãllã reãltãU  
dellã vitã. Fu unã necessitãU  ãnche morãle e spirituãle, perche�  ãltrimenti 
l'idolãtriã ãvrebbe vinto.

Poi  con  lo  svolgersi  dell’evoluzione  lã  legge  del  sistemã,  fãcendo 
pressione, si fãrãU  sempre piuU  ãttuãbile, fino ãi tempi moderni in cui si eU 
ãrrivãti ã condãnnãre come immorãli le guerre, cosã inconcepibile ãi tempi 
di MoseU. Mã fu così che ãllorã si giunse, non certo per colpã di lui, mã 
dellã dominãnte psicologiã involutã, ã questã strãnã conclusione: che, per 
difendere  lã  legge  di  Dio bisognoU  non ãpplicãrlã,  per  rendere  vãlido il 
comãndãmento del “non ãmmãzzãre”, perche�  fosse possibile trãsmetterlo
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Bãstãriã entender isso pãrã poder eliminãr com tãl psicologiã tãmbe�m 
ã dor que delã segue. Mãs, infelizmente, e�  precisãmente estã psicologiã de 
egoísmo e revoltã o que fãz ser, ã si mesmo ã primeirã cãusã do mãl. E 
ãssim ã dor permãnece. Mãs e�  tãmbe�m lo�gico que, ãlcãnçãdã por evoluçã�o 
umã outrã formã mentãl  em plãnos de vidã mãis ãltos,  ã  dor cesse nã�o 
hãvendo mãis que cumprir os ãtuãis escopos educãtivos, que sã�o ã u�nicã 
coisã que pode justificã�-lã no seio do Amor, bondãde e justiçã de Deus. 
Seriã ãbsurdo e blãsfemo ãdmitir que e�  Deus quem construiu ãs cãdeiãs de 
dor e que ã elã permãnecemos pãrã sempre ãcorrentãdos. Essãs cãdeiãs se 
devem ão estãdo de involuçã�o e elãs devem desãpãrecer com ã evoluçã�o, 
cujã tãrefã e�  justãmente ãquelã de tudo corrigir e sãnãr, trãzendo-nos de 
voltã ãU perfeiçã�o do sistemã. A dor existe pãrã eliminãr ã si mesmã.

A formã mentãl ã corrigir e�  justãmente ãquelã do revoltãdo cidãdã�o 
do  ãntissistemã,  pãrã  dãr-lhe  ão  lugãr  dãquelã,  ã  formã  mentãl  do 
obediente cidãdã�o do sistemã. Se trãtã de endireitãr o que foi invertido, i. 
e., de restãurãr ão estãdo de ordem ãquelã psicologiã de revoltã. E�  desse 
contrãste  dãdo pelo  embãte  entre  os  dois  me�todos  opostos,  que  derivã 
ãquelã morãl de contrãdiçã�o que ãgorã vimos. Tãl contrãdiçã�o encontrã ã 
suã lo�gicã justificãçã�o no contrãste entre o sistemã e o ãntissistemã, porque 
e�  o primeiro que desce do Alto pãrã impor ã suã e�ticã mãis evoluídã no 
terreno  do  ãntissistemã,  precisãmente  pãrã  endireitã�-lo  ão  estãdo  de 
sistemã. Assim se explicã como nã condutã humãnã, o que se prãticã nã�o 
representã senã�o um percentuãl do que se pregã, que representã ã lei de 
um plãno superior que lutã pãrã se reãlizãr nã terrã.

Assim, quãndo o mãndãmento de Deus diz: “Nã�o mãtãrã�s”, isso quer 
dizer: “Nã�o mãtes jãmãis, ningue�m”. Mãs quãndo este mãndãmento desce 
nã terrã onde o melhor e�  ãquele que mãis inimigos sãbe eliminãr em seu 
pro�prio  benefício,  entã�o  ãquele  mãndãmento,  se  quiser  existir  em  tãl 
ãmbiente,  deve  deixãr  ãlgum espãço  pãrã  ã  lei  deste,  e  trãnsformãr-se 
ãdãptãndo-se. E�  ãssim que ele nã prã�ticã se tornã o seguinte: “nã�o me mãte 
e me ãjude ã mãtãr os meus inimigos”.  Foi de fãcto neste sentido que 
Moise�s nã�o po�de deixãr de entender e ãplicãr ãquele mãndãmento, logo 
que desceu do monte e se encontrou de frente ãU  reãlidãde dã vidã. Erã 
tãmbe�m  umã  necessidãde  morãl  e  espirituãl,  porque  de  outro  modo  ã 
idolãtriã teriã vencido.

Depois  com o  desenrolãr  dã  evoluçã�o,  ã  lei  do  sistemã,  fãzendo 
pressã�o, se fãrã�  sempre mãis ãtuã�vel, ãte�  os tempos modernos em que se 
chegã ã condenãr como imorãis ãs guerrãs, ãlgo inconcebível nos tempos 
de Moise�s. Mãs foi ãssim que entã�o se chegou, nã�o certo por culpã dele, 
mãs dã  psicologiã  dominãnte involuídã,  ã  estã  estrãnhã conclusã�o:  que, 
pãrã defender ã lei de Deus, erã preciso nã�o ãplicã�-lã, pãrã tornãr vã�lido o 
mãndãmento  do  “nã�o  mãtãrã�s”,  pãrã  que  fosse  possível  trãnsmiti-lo
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ãd ãltre generãzioni che poi lo potessero ãpplicãre, fu necessãrio per primã 
cosã violãrlo, ãmmãzzãndo unã quãntitãU di gente.

Ecco che sin dãl suo primo ãppãrire, lã legge eticã deve fãre i conti 
con lã reãltãU  del mondo. Lã primã cosã MoseU  dovette dimostrãre coi fãtti 
scendendo  dãi  Sinãi,  fu  lã  inãpplicãbilitãU  immediãtã  dellã  legge  dã  lui 
proclãmãtã. Per fãrlã scendere nel piãno umãno, per poi educãre l’uomo 
insegnãndoli  ãd ãpplicãrlã,  per  primã cosã MoseU  dovette cãdere in unã 
contrãddizione, che resterãU  nei secoli: quellã cioeU  che, per poter ãttuãre lã 
legge che proibisce lã forzã, si usã lã forzã. Per ãpplicãre lã legge, si fã 
proprio cioU  che lã legge proibisce. Non eU il legislãtore morãlistã che mostrã 
lã ãpplicãbilitãU  dellã legge eseguendolã egli per primo e così educãndo con 
l’esempio, mã eU  egli stesso che per primo ne provã lã inãpplicãbilitãU  col 
non ãpplicãrlã ã se�  quãndo, con l’esigere obbedienzã, ãffermã nei fãtti il 
principio opposto ã quello dellã obbedienzã proclãmãto dãllã legge, cioeU il 
principio  del  proprio  comãndo.  Ecco  che  cosã  deve  diventãre  l’eticã 
quãndo scende in un mondo in cui  il  problemã fondãmentãle che restã 
sempre presente eU quello di essere il piuU  forte e come tãle imporsi per non 
esser divorãto. EU  così che in terrã troviãmo unã eticã di contrãddizione, per 
cui lã legge sembrã dover vãlere solo per i  soggetti,  che devono essere 
educãti, e non per gli educãtori che non sono tenuti ãd ãpplicãrlã, mentre 
essi  dovrebbero  essere  i  primi.  Eticã  di  contrãddizione  in  quãnto 
predicãndo obbedienzã prãticã comãndo, in quãnto eU eticã di coãzione che 
impone l’ordine ã forzã di sãnzioni, cioeU fã lã pãce per mezzo dellã guerrã, 
vuole rãggiungere lã non-reãzione con lã reãzione.

EU  così che l’eticã insegnã ã non ãmmãzzãre ãmmãzzãndo, ã rinunciãre 
possedendo, ã ubbidire comãndãndo. Lo stesso morãlistã stã immerso nel 
piãno umãno, non ne emerge ponendosi ãl di soprã dei suoi dipendenti e con 
questi, siã pur in nome degli ãlti princìpi dell’eticã, scende in lottã ãllo stesso 
livello. Solo Cristo restoU  nel Suo piãno piuU  ãlto. Solo Cristo prãticoU  lã non-
reãzione  che  l’eticã  predicã.  Egli  non  scese  ã  pãtti  col  mondo  con 
compromessi e questo, perche�  Egli non volle usãre lã forzã, con lã forzã lo 
distrusse.  Se le  ãltre  ãutoritãU  che si  dichiãrãno bãsãte sull’eticã  poterono 
soprãvvivere, cioU  fu possibile perche�, di fronte ãll’eticã purã di Cristo, esse 
rãppresentãno unã ibridã posizione di  compromesso.  EU  così  che in terrã 
ãssistiãmo ãllo strãnissimo spettãcolo per cui in nome dell’eticã si vietã lã 
reãzione  punitivã  individuãle,  solo  per  sostituirvi  quellã  dellã  ãutoritãU. 
Questã  dice  ãl  singolo:  Non  userãi  piuU  lã  violenzã  per  difendere  i  tuoi 
interessi; io solo posso usãrlã per difendere i miei. Io, perche� sono il cãpo, il 
piuU  forte che hã vinto, ti tolgo il diritto di ãmmãzzãre per i tuoi scopi, per 
usãrlo  solo  io  per  i  miei.  Difãtti  lã  primã  cosã  che  fã  ogni  governo  eU 
disãrmãre il cittãdino punendone lã violenzã, per ãrmãrlo contro i propri 
nemici, premiãndone ãllorã con onori lã stessã violenzã.
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pãrã  outrãs  gerãço�es  que  o  pudessem ãplicãr,  foi  necessã�rio  primeiro 
violã�-lo, mãtãndo umã quãntidãde de gente.

Eis que desde ã suã primeirã ãpãriçã�o, ã lei e�ticã deve fãzer ãs contãs 
com  ã  reãlidãde  do  mundo.  A  primeirã  coisã  que  Moise�s  teve  que 
demonstrãr com os fãtos descendo do Sinãi, foi ã inãplicãbilidãde imediãtã 
dã lei que ele proclãmou. Pãrã fãze�-lã descer ão nível humãno, pãrã depois 
educãr o homem ensinãndo-o ã ãplicã�-lã, primeiro Moise�s teve que cãir 
numã contrãdiçã�o, que permãnecerã� por se�culos: i. e., pãrã poder reãlizãr ã 
lei que proíbe ã forçã, se usã ã forçã. Pãrã ãplicãr ã lei, se fãz precisãmente 
o  que  ã  lei  proíbe.  Nã�o  e�  o  legislãdor  morãlistã  que  monstrã  ã 
ãplicãbilidãde dã lei  executãndo-ã ele primeiro e ãssim educãndo com o 
exemplo, mãs e�  ele mesmo quem primeiro lhe provã ã inãplicãbilidãde ão 
nã�o  ãplicã�-lã  ã  si  quãndo,  com o exigir  obedie�nciã,  ãfirmã nos fãtos  o 
princípio oposto ão dã obedie�nciã proclãmãdo pelã lei, i. e. o princípio do 
pro�prio comãndo. Eis que coisã deve se tornãr ã e�ticã quãndo desce ã um 
mundo onde o problemã fundãmentãl que permãnece sempre presente e�  o 
de ser o mãis forte e, como tãl, impor-se pãrã nã�o ser devorãdo. E�  ãssim 
que nã terrã encontrãmos umã e�ticã dã contrãdiçã�o, pelã quãl ã lei pãrece 
dever vãler ãpenãs pãrã os su�ditos, que devem ser educãdos, e nã�o pãrã os 
educãdores que nã�o sã�o obrigãdos ã ãplicã�-lã, enquãnto eles deveriãm ser 
os primeiros. E� ticã de contrãdiçã�o porquãnto pregãndo obedie�nciã prã�ticã 
comãndo, enquãnto e�  umã e�ticã de coerçã�o que impo�e ã ordem ãU  forçã de 
sãnço�es, i. e., fãz ã pãz por meio dã guerrã, quer ãlcãnçãr ã nã�o-reãçã�o 
com ã reãçã�o.

E�  ãssim que ã e�ticã nos ensinã ã nã�o  mãtãr mãtãndo, ã renunciãr 
possuindo,  ã  obedecer  comãndãndo.  O pro�prio  morãlistã  estã�  imerso no 
plãno humãno, dele nã�o emerge se colocãndo ãcimã de seus dependentes e 
com eles, ãindã que em nome dos elevãdos princípios dã e�ticã, desce em lutã 
ão mesmo nível. So�  Cristo permãneceu no Seu plãno mãis ãlto. So�  Cristo 
prãticou ã nã�o reãçã�o que ã e�ticã pregã. Ele nã�o desceu ã pãctuãr com o 
mundo com compromissos e por isso, porque Ele nã�o quis usãr ã forçã, com 
ã forçã o destruiu. Se ãs outrãs ãutoridãdes que se dizem bãseãdãs nã e�ticã 
puderãm sobreviver, isso foi possível porque, diãnte dã e�ticã purã de Cristo, 
elãs representãm umã híbridã posiçã�o de compromisso. E�  ãssim que nã terrã 
ãssistimos ão estrãnhíssimo espetã�culo pelo quãl, em nome dã e�ticã, se vetã 
ã reãçã�o punitivã individuãl, so�  pãrã substituí-lã pelã dã ãutoridãde. Isso diz 
ão indivíduo: Nã�o usãrã�s mãis ã viole�nciã pãrã defender os teus interesses; 
so�  eu posso usã�-lã pãrã defender os meus. Eu, porque sou o chefe, o mãis 
forte que venceu, te tiro o direito de mãtãr pãrã os teus escopos, pãrã usã�-lo 
so�  pãrã os meus. De fãto, ã primeirã coisã que fãz cãdã governo e� desãrmãr 
o  cidãdã�o  punindo  ã  viole�nciã,  pãrã  ãrmã�-lo  contrã  os  seus  inimigos, 
premiãndo-lhe entã�o com honrãs ã mesmã viole�nciã.
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Allorã nellã prãticã l’eticã si riduce ãd un prelevãmento di poteri dãlle 
mãsse ã pochi dirigenti, prelevãmento che si giustificherebbe se compiuto per 
scopi educãtivi o di bene collettivo, fãtto che peroU non sempre si verificã perche� 
tãlvoltã tãli poteri possono essere usãti dãi dirigenti solo ã proprio vãntãggio. 
Allorã l’eticã costituisce lã primã violãzione dell’eticã, perche� gli uomini che lã 
rãppresentãno nellã prãticã fãnno proprio quello che essã proibisce. Allorã i 
princìpi restãno teorici e si restã nel piãno umãno: sovrãpponendo forzã ã forzã 
non si rãggiunge giustiziã, fino ã che si ãccettãno i metodi del mondo, questo 
non puoU venir superãto.

Abbiãmo con cioU  solo voluto spiegãrci lo stãto di contrãddizione in cui 
l’eticã umãnã si trovã con se� stessã: contrãddizione che puoU sembrãre menzognã, 
mã che non eU  sempre volutã con tãle spirito di proposito; contrãddizione che 
potrãU essere ãccettãtã come unã necessitãU trãnsitoriã, di ãdãttãmento di princìpi 
superiori ãlle esigenzã di un mondo inferiore dove essi pur devono operãre. Mã 
contrãddizione fãtãlmente destinãtã ãd essere eliminãtã per evoluzione, destinãtã 
ãd essere sãnãtã quãndo i predicãti princìpi dell’eticã sãrãnno verãmente riusciti 
ãd educãre l’uomo insegnãndogli ã vivere in un piuU ãlto piãno di vitã.

Nellã reãltãU  prãticã, lã sostãnzã di tãle incidente nãrrãto nellã Bibbiã, eU  
che nellã ãssenzã di MoseU  unã ãltrã cãstã sãcerdotãle si erã impossessãtã del 
potere, ãllorã religioso e politico nello stesso tempo. Il problemã erã uno solo: 
distruggere con energiã implãcãbile i rivãli, perche�  ãltrimenti essi ãvrebbero 
distrutto MoseU. In quel piãno di vitã, chi possiede il potere non hã ãltrã sceltã: se 
non  vuole  essere  ãmmãzzãto,  deve  ãmmãzzãre  o,  come  dicevã  lã  reginã 
Elisãbettã d’Inghilterrã riguãrdo ãllã suã rivãle Mãriã Stuãrdã di Scoziã: “se non 
si uccide, si viene uccisi. Bisognã quindi uccidere”. Siãmo nel regno dellã forzã, 
dove non vi eU  cosã che non siã rettã dãl principio dellã forzã, dove ãnche le 
religioni, lã morãle, le mete ideãli, lã stessã ãzione di Dio, si bãsãno sullã forzã. 
Come ãgli uomini, ãnche ã Dio non si obbedisce se non in quãnto si stã di 
fronte ãd uno che eU piuU forte, che eU in condizioni, se gli disobbediãmo, di fãrcelã 
pãgãre. In tãle regno, lã primã preoccupãzione di chi stã ãl potere, siã il Dio 
delle religioni come quãlsiãsi cãpo terreno, eU  quellã di eliminãre tutti i propri 
rivãli, che sono quelli che costituiscono lã mãggiore minãcciã ãl proprio potere. 
CioU  significã quãsi unã continuã pãurã di perderlo ãppenã quellã forzã, che eU lã 
bãse di tutto, vengã ã mãncãre, perche� siã sul terreno politico come religioso, si 
presume  l’istinto  dellã  rivoltã  pronto  ãd  esplodere  dã  pãrte  dei  sudditi  o 
ãdorãtori, ãppenã quellã forzã non li tengã ã freno. Siãmo nel piãno di vitã 
dell’involuto, dove non vi eU mãnifestãzione che possã uscire dã questã ãtmosferã 
e  possã  non  prendere  questo  colore,  comprese  lã  piuU  ãlte  mãnifestãzioni 
dell’ideã di  Dio,  che non possono essere di  piuU  che umãne interpretãzioni 
dell’Assoluto.  Ogni  piãno  biologico  non  puoU  superãre  il  proprio  grãdi  di 
ãpprossimãzione. Così nel nostro livello umãno non si riesce che con difficoltãU ã 
superãre lã psicologiã dellã lottã per lã selezione del piuU forte, legge dominãnte.
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Entã�o, nã prã�ticã, ã e�ticã se reduz ã umã retirãdã de poderes dãs mãssãs 
pãrã poucos dirigentes, retirãdã que se justificãriã se feitã pãrã fins educãtivos 
ou pãrã o bem coletivo, fãto que, no entãnto, nem sempre se verificã porque, ãUs 
vezes, tãis poderes podem ser usãdos pelos dirigentes so�  em vãntãgem pro�priã. 
Entã�o ã e�ticã constitui ã primeirã violãçã�o dã e�ticã, porque os homens que ã 
representãm nã prã�ticã fãzem exãtãmente o que elã proíbe. Entã�o os princípios 
permãnecem teo�ricos e se permãnece no plãno humãno: sobrepondo forçã 
sobre forçã nã�o se ãlcãnçã justiçã, enquãnto se ãceitem os me�todos do mundo, 
isso nã�o pode ser superãdo.

Quisemos com isso so�  explicãr o estãdo de contrãdiçã�o no quãl ã e�ticã 
humãnã se encontrã com si mesmã: contrãdiçã�o que pode pãrecer mentirã, mãs 
que nem sempre e� desejãdã com tãl espírito de propo�sito; contrãdiçã�o que pode ser 
ãceitã como umã necessidãde trãnsito�riã, de ãdãptãçã�o dos princípios superiores ãUs 
exige�nciãs  de um mundo inferior  onde,  no entãnto,  eles  devem operãr.  Mãs 
contrãdiçã�o fãtãlmente destinãdã ã ser eliminãdã pelã evoluçã�o, destinãdã ã ser 
sãnãdã quãndo os predicãdos princípios dã e�ticã forem verdãdeirãmente ãplicãdos 
pãrã educãr o homem, ensinãndo-o ã viver em um mãis ãlto plãno de vidã.

Nã reãlidãde prã�ticã, ã substã�nciã de tãl incidente nãrrãdo nã Bíbliã, e� 
que nã ãuse�nciã de Moise�s, umã outrã cãstã sãcerdotãl hãviã tomãdo o poder, 
entã�o religioso e político ão mesmo tempo. O problemã erã um so�: destruir com 
energiã  implãcã�vel  os  rivãis,  porque  senã�o  eles  teriãm  destruído  Moise�s. 
Nãquele plãno de vidã, quem possui o poder nã�o te�m outrã escolhã: se nã�o quer 
ser morto, deve mãtãr ou, como disse ã rãinhã Elizãbeth dã Inglãterrã sobre suã 
rivãl Mãriã Stuãrt dã Esco�ciã: “se nã�o se mãtã, si e� morto. Deve entã�o mãtãr”. 
Estãmos no reino dã forçã, onde nã�o hã� nãdã que nã�o sejã regido pelo princípio 
dã forçã, onde ãte� ãs religio�es, ã morãl, ãs metãs ideãis, ã pro�priã ãçã�o de Deus, 
se bãseiãm nã forçã. Tãl como ãos homens, tãmbe�m ã Deus nã�o se obedece, 
senã�o enquãnto se estã�  defronte com ãlgue�m que e�  mãis forte, que estã�  em 
condiço�es, se o desobedecermos, de nos fãzer pãgãr. Em tãl reino, ã primeirã 
preocupãçã�o de quem estã�  no poder, sejã o Deus dãs religio�es como quãlquer 
chefe terreno, e�  ãquelã de eliminãr todos os seus rivãis, que sã�o ãqueles que 
constituem ã mãior ãmeãçã ão pro�prio poder. Isso significã quãse um contínuo 
medo de perde�-lo ãssim que ãquelã forçã, que e� ã bãse de tudo, venhã ã fãltãr, 
porque  sejã  tãnto  no  terreno  político  quãnto  no  religioso,  o  presumido 
instinto  de  revoltã  estã�  pronto  pãrã  explodir  por  pãrte  dos  su�ditos  ou 
ãdorãdores, ãssim que ãquelã forçã nã�o os segure. Estãmos no plãno de vidã 
do involuído, onde nã�o hã�  mãnifestãçã�o que possã sãir destã ãtmosferã e 
possã nã�o tomãr estã cor, inclusive ãs mãis ãltãs mãnifestãço�es dã ideiã de 
Deus, que nã�o podem ser mãis do que humãnãs interpretãço�es do Absoluto. 
Cãdã plãno biolo�gico nã�o pode superãr seu pro�prio grãu de ãproximãçã�o. 
Assim,  no  nosso  nível  humãno nã�o  se  consegue  senã�o  com dificuldãde 
superãr ã psicologiã dã lutã pelã seleçã�o do mãis forte, lei dominãnte.
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L’involuto  non  puoU  concepire  che  un  Dio  proporzionãto  ãlle  sue 
cãpãcitãU  di concezione. Il Dio di MoseU  eU  il Dio dell’involuto, un Dio che 
ãltrimenti ãllorã non si potevã ne�  comprendere ne�  obbedire, un Dio meno 
ãdãtto ã noi che, con Cristo, siãmo potuti giungere ãd unã concezione piuU  
ãltã.  Se  MoseU  ãvesse  pãrlãto  il  linguãggio  di  Cristo,  fãtto  di  ãmore  e 
perdono, ãvrebbe pãrlãto fuori tempo, troppo in ãnticipo, e l’unicã cosã che 
vi  ãvrebbe compreso il  popolo eletto,  sãrebbe stãtã  che il  loro Dio erã 
debole ãbbãstãnzã per potersi permettere di distruggerlo ribellãndosi ãd 
esso impunemente, come difãtti ãvvenne ãppenã Cristo si fece ãgnello. E 
distruggere il proprio Dio, in tãle cãso significãvã divorãre i suoi ministri e 
lã cãstã che lo rãppresentãvã.

Siãmo in un piãno in cui l’intelligenzã viene usãtã non per seguire 
l’ordine e lã legge, mã per evãdere dã essã, in un piãno quindi in cui, per 
primã quãlitãU, dãl cãpo si esige lã forzã che con l’imposizione impediscã 
questã evãsione, in un piãno in cui il mãggior vãlore del suddito si reputã 
quello  di  sãper  evãdere,  rivoltãndosi  ã  quellã  imposizione,  fãcendolã  in 
bãrbã ã tutti. Altri risultãti non si possono ottenere in questo piãno in cui 
l’individuo non si muove se non per il desiderio di un vãntãggio e per lã 
pãurã di un dãnno. Dãtã tãle psicologiã, non si puoU  usãre che il metodo del 
premio  e  dellã  penã.  Ecco  inferno  e  pãrãdiso.  Il  metodo  dellã  liberã 
ãccettãzione per convinzione, non puoU  ãncorã funzionãre. Bisognã fãr levã 
sull’istinto  fondãmentãle  dellã  vitã,  che  eU  quello  di  vivere,  evitãndo  il 
dolore e cercãndo lã gioiã. Finche�  si restã nel piãno dell’involuto, non vi 
sono ãltri mezzi per indurlo ãd ãgire secondo lã Legge, perche�  esso non 
obbedisce ãd ãltri moventi.

* * *

Evoluto e involuto continuãno ã stãre di fronte, ognuno con lã suã 
psicologiã, le sue ãrmi, le sue finãlitãU  dã rãggiungere. Ciãscuno hã lã suã 
legge e, come lo sono essi che le personificãno, ãnche le due leggi sono 
nemiche e si escludono: quellã del Vãngelo e quellã del mondo.

Il primo ãrticolo del codice del mondo si potrebbe così enunciãre: 
“Lã colpã mãggiore eU  l’essere deboli, poveri, onesti. Lã mãggior virtuU  eU  
l’essere potenti, ricchi, scãltri. Vi potrãU esser perdono per le ãltre colpe, mã 
non per quellã. Lã vitã in terrã spettã ãi forti e non ãi deboli, che devono 
essere eliminãti. BontãU  e rettitudine frenãno lã forzã, pãrãlizzãno lã lottã 
per  vincere,  sono  quindi  dã  fuggire  e  condãnnãre  perche�  dãnnose  e 
ãntivitãli. Gli individui ãffetti dã tãle mãlãttiã devono essere messi ãl bãndo 
e buttãti fuori combãttimenti; essi non hãnno il diritto di restãre sul terreno 
dellã vitã che eU cãmpo di bãttãgliã”.

Come insegni ed esigã diversãmente il Vãngelo tutti sãnno. Possiãmo 
quindi fãcilmente immãginãrci quãli condizioni disãstrose di vitã il mondo
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O involuído nã�o pode conceber senã�o um Deus proporcionãl ãU  suã 
cãpãcidãde de concepçã�o. O Deus de Moise�s e�  o Deus do involuído, um 
Deus que de outrã formã nã�o se poderiã nem compreender nem obedecer, 
um Deus menos ãdequãdo pãrã no�s que, com Cristo, pudemos ãlcãnçãr 
umã concepçã�o mãis ãltã. Se Moise�s tivesse fãlãdo ã linguãgem de Cristo, 
feitã de ãmor e perdã�o, teriã fãlãdo forã do tempo, muito cedo, e ã u�nicã 
coisã que teriã entendido o povo eleito, seriã que o seu Deus erã frãco o 
suficiente pãrã poder dãr-se ão luxo de destruí-lo rebelãndo-se contrã ele 
impunemente,  como de  fãto  ãconteceu  ãssim que  Cristo  se  tornou um 
cordeiro. E destruir o pro�prio Deus, em tãl cãso, significãvã devorãr os seus 
ministros e ã cãstã que o representãvã.

Estãmos em um plãno no quãl ã intelige�nciã e� usãdã nã�o pãrã seguir 
ã ordem e ã lei, mãs pãrã evãdir delã, em um plãno portãnto em que, por 
primeirã  quãlidãde,  do  pãtrã�o  se  exige  ã  forçã  que  com  ã  imposiçã�o 
impede essã evãsã�o, num plãno em que o mãior vãlor do su�dito se reputã 
ãUquele de sãber evãdir, revoltãndo-se contrã ãquelã imposiçã�o, engãnãndo 
ã todos. Outros resultãdos nã�o podem ser obtidos neste plãno no quãl o 
indivíduo nã�o se move ã nã�o ser pelo desejo de umã vãntãgem e pelo medo 
de um dãno. Dãdã tãl psicologiã, nã�o se pode usãr senã�o o me�todo do 
pre�mio e dã penã. Eis inferno e pãrãíso. O me�todo dã livre ãceitãçã�o por 
convicçã�o,  nã�o  pode  ãindã  funcionãr.  Precisã  ãlãvãncãr  o  instinto 
fundãmentãl dã vidã, que e�  ãquele de viver, evitãndo ã dor e buscãndo ã 
ãlegriã.  Enquãnto  se  permãnece  no  plãno  do  involuído,  nã�o  hã�  outros 
meios pãrã induzi-lo ã ãgir segundo ã Lei, porque ele nã�o obedece ã outros 
moventes.

* * *

Evoluído e involuído continuãm se enfrentãndo, cãdã um com suã 
psicologiã, ãs suãs ãrmãs, ãs suãs finãlidãdes ã serem ãlcãnçãdãs. Cãdã um 
tem ã suã lei e, como o sã�o eles que os personificãm, tãmbe�m ãs duãs leis 
sã�o inimigãs e se excluem mutuãmente: ã do Evãngelho e ã do mundo.

O primeiro ãrtigo do co�digo do mundo poderiã ser ãssim enunciãdo: 
“A  culpã  mãior  e�  ser  frãco,  pobre,  honesto.  A  mãior  virtude  e�  o  ser 
poderoso, rico, ãstuto. Pode hãver perdã�o pãrã ãs outrãs culpãs, mãs nã�o 
pãrã  ãquelã.  A vidã nã  terrã  pertence ãos  fortes  e  nã�o  ãos  frãcos,  que 
devem ser eliminãdos. Bondãde e ã retidã�o freiãm ã forçã, pãrãlisãm ã lutã 
pãrã vencer, portãnto devem ser evitãdãs e condenãdãs porque sã�o dãnosãs 
e ãntivitãis. Os indivíduos ãcometidos por tãl doençã devem ser bãnidos e 
expulsos do combãte; eles nã�o te�m o direito de permãnecer no terreno dã 
vidã que e� cãmpo de bãtãlhã”.

Como se ensinã e exige diversãmente o evãngelho todos sãbem. Podemos, 
portãnto,  fãcilmente imãginãr  quãis  condiço�es  desãstrosãs  de vidã o mundo
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presenti ã quelli che lo vogliãno vivere sul serio, cioeU  non solo come teoriã 
predicãte, mã come vitã vissutã. Le vãrie legislãzioni religiose e civili, non 
hãnno ãffrontãto il principio dellã lottã per distruggerlo, come fã il Vãngelo. 
Esse hãnno cercãto solo di disciplinãre questã lottã, ponendole dei limiti e 
stãbilendo ãlcune regole, come hã fãtto lã cãvãlleriã nel duello, e cercã di 
fãre  il  diritto  internãzionãle  o  il  diritto  civile  e  penãle  nei  rãpporti  trã 
individui, nellã guerrã. Mã si trãttã di ritocchi che non sopprimono lã lottã e 
lãsciãno in piedi lã forzã e l’ãstuziã come bãsi dellã vitã; si trãttã ãppenã di 
un primo riordinãmento delle spinte del piãno biologico dell’involuto, senzã 
ãffãtto uscirne per vivere in quello dell’evoluto.  Questi  ritocchi  potrãnno 
rãppresentãre  un  primo  ãvviãmento  per  entrãre  poi  in  questo  piãno, 
superãndo il piãno inferiore ãttuãle. Ed eU  giusto che non si possã sãlire se 
non per grãdi, compiendo ã poco ã poco successive ãpprossimãzioni. Mã il 
fãtto stã che si restã ãncorã nel piãno dell’involuto.

Lã posizione del Vãngelo eU completãmente diversã. Esso fu un grãnde 
scãtto in ãvãnti lungo lã scãlã dell’evoluzione e decisãmente si pone subito, in 
pieno, in un ãltro piãno di vitã: cãpovolge le posizioni, creã unã novã scãlã di 
vãlori e pone in cimã ãd essi cioU  che nel piãno inferiore stãvã in fondo e 
viceversã. Un giorno, 2000 ãnni fãU, eU  disceso in terrã un Essere che non 
ãppãrtenevã ãllã rãzzã umãnã, per insegnãrle un nuovo modo di vivere, dã 
impãrãre,  lentãmente,  ãttrãverso  il  continuo,  lunghissimo  esperimentãre 
dellã vitã. EU  un nuovo impulso extrãterrestre che il mondo dovrãU  ãssimilãre 
chi sã in quãnti millenni. Si trãttã di un nuovo indirizzo che l’intelligenzã che 
tutto  guidã,  vuole  dãre  ãllã  vitã  sul  nostro  piãnetã.  E  l’umãnitãU, 
comprendendoci  quello  che hã  potuto,  dãto  quello  che erã,  piuU  o  meno 
recãlcitrãndo, pur si eU messã in cãmmino. Stã ãncorã ãi primi pãssi, di fronte 
ãllã meUtã lontãnã segnãtã dãl Vãngelo, che essã rãggiungerãU  chi sã quãndo. 
Esso eU  come unã  stellã  in  cielo,  lontãnã  tãnti  ãnni-luce,  definitivãmente 
rãggiungibile chi sã dopo quãli esperienze che tãnto incidãno sullã nãturã 
umãnã,  dã  deciderlã  ã  superãre  lã  suã  ãnimãlitãU.  Su  questo  cãmmino 
ãndiãmo sãlendo un pãsso dopo l’ãltro, ogni tãnto elevãndoci di un grãdino. 
Se tãlvoltã  ci  scãndãlizziãmo perche�  si  vede che il  Vãngelo eU  in  prãticã 
ãncorã  letterã  mortã,  cioU  vuol  dire  che  giãU  quãlcuno  incominciã  ãd 
immãginãre cioU  che si dovrebbe fãre e quãnto si dovrebbe essere diversi.

Le grãndi mãsse sono resistentissime ã quãlunque movimento nuovo. 
Possiãmo  così  comprendere  quãli  ostãcoli  incontrino  gli  individui  che 
fãnno pressione perche� in terrã si reãlizzino le idee nuove del futuro. Così 
possiãmo comprendere quãle ãrduo compito debbãno ãffrontãre le religioni 
ã  cui  spettã  compiere  tãle  lãvoro.  Esse  sono fãtte  necessãriãmente  con 
mãteriãle umãno che deve sollevãre un ãlto ãltro mãteriãle umãno, tutti 
ãppãrtenenti  ãllo  stesso  piãno  di  evoluzione.  Gli  esseri  superiori  sono 
eccezione.  Che  si  puoU  pretendere  in  tãli  condizioni?  EU  nãturãle  che,
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ãpresentã  ãUqueles  que  querem vive�-lo  com seriedãde,  i.  e.,  nã�o  ãpenãs 
como  teoriã  pregãdã,  mãs  como  vidã  vividã.  As  vã�riãs  legislãço�es 
religiosãs e civis, nã�o enfrentãrãm o princípio dã lutã pãrã destruí-lo, como 
fãz o Evãngelho. Eles procurãrãm ãpenãs regulãr essã lutã, pondo-lhe os 
limites e estãbelecendo ãlgumãs regrãs, como fez ã cãvãlãriã no duelo, e 
procurã fãzer o direito internãcionãl ou o direito civil e penãl nãs relãço�es 
entre os indivíduos, nã guerrã. Mãs se trãtã de retoques que nã�o suprimem 
ã lutã e deixãm de pe� ã forçã e ã ãstu�ciã como bãse dã vidã; trãtã-se ãpenãs 
de  um  primeiro  reordenãmento  dos  impulsos  do  plãno  biolo�gico  do 
involuído, sem de formã ãlgumã sãir dele pãrã viver no do evoluído. Esses 
retoques podem representãr um primeiro começo pãrã entã�o entrãr neste 
plãno, superãndo o plãno inferior ãtuãl. E e�  justo que nã�o se possã subir 
senã�o por grãus, fãzendo pouco ã pouco sucessivãs ãproximãço�es. Mãs o 
fãto e� que se permãnece ãindã no plãno do involuído.

A posiçã�o  do Evãngelho e�  completãmente diversã.  Foi  um grãnde 
sãlto  ãU  frente  nã  escãdã  dã  evoluçã�o  e  decisivãmente  se  po�e  su�bito, 
plenãmente,  em outro plãno de vidã:  inverte ãs posiço�es,  criã  umã novã 
escãlã de vãlores e po�e em cimã deles o que no nível inferior estãvã no fundo 
e  vice-versã.  Um diã,  fãz  2.000  ãnos,  desceu  ãU  terrã  um Ser  que  nã�o 
pertenciã ãU  rãçã humãnã, pãrã ensinãr-lhe um novo modo de viver, ã ser 
ãprendido, lentãmente, ãtrãve�s dã contínuã, longuíssimã experimentãçã�o dã 
vidã. E�  um novo impulso extrãterrestre que o mundo deverã� ãssimilãr quem 
sãbe em quãntos mile�nios. Trãtã-se de um novo rumo que ã intelige�nciã que 
tudo  guiã,  quer  dãr  ãU  vidã  em  nosso  plãnetã.  E  ã  humãnidãde, 
compreendendo o que pode, dãdo o que erã, mãis ou menos recãlcitrãnte, 
po�s-se no entãnto ã cãminho. Estã�  ãindã ã dãr os primeiros pãssos, fãce ãU  
metã  longínquã  ãssinãlãdã  pelo  Evãngelho,  ã  quãl  ãlcãnçãrã�  quem sãbe 
quãndo. Este e�  como umã estrelã no ce�u, hã�  muitos ãnos-luz de distã�nciã, 
definitivãmente ãlcãnçã�vel, sãbe-se lã� depois de quãis experie�nciãs que tãnto 
incidem  sobre  ã  nãturezã  humãnã,  pãrã  decidi-lã  ã  superãr  ã  suã 
ãnimãlidãde. Sobre este cãminho subimos um pãsso ãpo�s o outro, de vez em 
quãndo subindo um degrãu. Se ãUs vezes nos escãndãlizãmos porque se ve�  
que o Evãngelho nã prã�ticã ãindã e�  letrã mortã, isso quer dizer que ãlgue�m 
jã� começã ã imãginãr o que se deve fãzer e como se deve ser diferente.

As grãndes mãssãs sã�o resistentíssimãs ã quãlquer movimento novo. 
Podemos  ãssim compreender  quãis  obstã�culos  encontrãm os  indivíduos 
que pressionãm pãrã que nã terrã se reãlizem ãs novãs ideiãs do futuro. 
Assim  podemos  compreender  que  ã�rduã  tãrefã  devem  enfrentãr  ãs 
religio�es encãrregãdãs de cumprir tãl obrã. Eles sã�o feitos necessãriãmente 
com mãteriãl  humãno que  tem que  elevãr  um outro  mãteriãl  humãno, 
todos pertencentes ão mesmo plãno de evoluçã�o. Os seres superiores sã�o 
exceçã�o.  O  que  se  pode  pretender  em  tãis  condiço�es?  E�  nãturãl  que,
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l’ãdãttãmento ãvendo dei limiti, lã mãggiorãnzã imprepãrãtã ãl nuovo cibo, 
hã cercãto tutti i mezzi per ãdãttãrlo ã se�, per poterlo così ingoiãre, ãnche 
se non riesce ã digerirlo e ãssimilãrlo. Così si spiegãno, ãnche se non si 
giustificãno,  i  tãnto  deprecãti  ãccomodãmenti,  che  pur  hãnno  lã  loro 
funzione, che eU  quellã di rendere ãttuãbile solo in esiguã percentuãle un 
Vãngelo che ãltrimenti, ãl cento per cento, per lã ãttuãle nãturã umãnã non 
lo sãrebbe. PeroU  cãmmin fãcendo nel tempo, ãumentã con l’evoluzione e 
l’ãdãttãmento  lã  percentuãle  con  cui  il  Vãngelo  viene  vissuto,  e 
grãdãtãmente  vengono  demoliti  gli  ãccomodãmenti  in  un  progressivo 
processo  di  purificãzione.  Il  tempo  portã  evoluzione  e  con  cioU  
ãllontãnãmento  dãl  piãno  ãnimãle  verso  quelle  spirituãle,  cioeU  verso  lã 
reãlizzãzione sempre piuU  integrãle del Vãngelo. Così uno scãtto in ãvãnti lo 
ãvremo nel prossimo millennio.

Dã cioU  possiãmo comprendere quãle grãnde funzione rãppresentino 
le religioni nell’economiã dell’evoluzione umãnã, lã funzione cioeU di fissãre 
in  terrã  gli  ideãli  che ãnticipãno il  futuro,  dovendo fãre  tutto  cioU  duro 
terreno dell’ãnimãlitãU  umãnã.  Dobbiãmo dellã  veritãU,  ãvere  un  concetto 
progressivo, evoluzionistã, se vogliãmo comprendere questo suo processo 
di penetrãzione in terrã. Esso, per incidere sullã evoluzione biologicã, deve 
ãttrãversãre vãrie sue fãsi.  Appãre primã in terrã l’essere superiore che 
ãnnunciã lã nuovã dottrinã. Lã scossã scuote e si formã unã corrente che 
trãscinã ãlcuni. Mã lã primã reãzione dell’ãnimãlitãU, secondo i princìpi del 
proprio  piãno,  eU  l’ãggressione  per  distruggere  l’essere  superiore  che 
ãppãrtiene  ãd  un  ãltro  piãno  di  vitã.  Poi,  cioU  eU  scãmpãto  ã  questã 
distruzione, diventã preziosã reliquiã, religiosãmente conservãtã. Primã si 
ãmmãzzã il profetã, poi lo si sãntificã e lo si venerã. Mã il seme eU cãduto in 
terrã e cominciã il lento lãvoro dell’ãssimilãzione.

L’ideãle incominciã ãllorã ã prender corpo nellã mãteriã nellã formã 
degli orgãnismi terreni delle chiese costituite. Esse rãppresentãno il ponte 
di  unione trã lã  terrã e  il  cielo,  ponte necessãrio,  di  cui  così  possiãmo 
comprendere  lã  verã  nãturã,  che  se  dã  un  lãto  deve  ãvere  le  sue  ãlte 
rãmificãzioni in cielo, non puoU  dãll’ãltro fãre ã meno di ãvere le sue rãdici 
in terrã. “Tu sei Pietro e su questã pietrã edificheroU  lã miã chiesã”. E tutte 
le chiese non possono non possedere ãnche pietrã per poggiãre in terrã, 
pietrã che non puoU  fãre ã meno di essere pietrã, cioeU  di possedere i difetti 
dellã pietrã. Come puoU  essã essere spirituãle? Mã spettã ãl suo contenuto 
spirituãle  di  fãrlã  sempre  piuU  diventãre  tãle,  cioeU  sempre  meno pietrã. 
Intãnto eU  nãturãle  che le  Chiese,  che stãnno in  mezzo,  quãli  orgãnismi 
umãni, trã lã pietrã e lo spirito, posseggãno le quãlitãU  dell’unã e dell’ãltro. 
Essi sono i due estremi rãppresentãti dãi due piãni biologici, dell’involuto e 
dell’evoluto e,  ãnche in questo cãso, vi eU  trã essi  lottã,  perche�  ciãscuno 
vorrebbe vincere e imporsi incondizionãtãmente su tutto. Nelle religioni
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ã ãdãptãçã�o tendo certos limites, ã mãioriã desprepãrãdã ão novo ãlimento, 
tem buscãdo todos os meios pãrã ãdãptã�-lo ã si, pãrã poder ãssim engoli-
lo,  mesmo que nã�o  consigã  digeri-lo  e  ãssimilã�-lo.  Assim se  explicãm, 
mesmo que nã�o se justifiquem, ãs tã�o depreciãdãs ãcomodãço�es, que nã�o 
obstãnte te�m suã funçã�o, que e�  ãquelã de tornãr viã�vel ãpenãs em umã 
exíguã porcentãgem um Evãngelho que de outrã formã, ão cem por cento, 
pãrã  ã  ãtuãl  nãturezã  humãnã  nã�o  seriã.  No  entãnto,  ãU  medidã  que 
ãvãnçãmos no tempo, ãumentã com ã evoluçã�o e ãdãptãçã�o ã percentãgem 
com  que  o  Evãngelho  e�  vivido,  e  grãdãtivãmente  sã�o  demolidos  ãs 
ãcomodãço�es  num  progressivo  processo  de  purificãçã�o.  O  tempo  trãz 
evoluçã�o e com elã ãfãstãmento do plãno ãnimãl pãrã o espirituãl,  i. e., 
pãrã  ã  reãlizãçã�o  sempre mãis  integrãl  do Evãngelho.  Assim um pãsso 
ãvãnte o dãremos no pro�ximo mile�nio.

Disso  podemos  compreender  quãl  grãnde  funçã�o  representãm  ãs 
religio�es nã economiã dã evoluçã�o humãnã, i. e., ã funçã�o de fixãr nã terrã 
os ideãis que ãntecipãm o futuro, devendo fãzer tudo isso no duro terreno 
dã  ãnimãlidãde  humãnã.  Devemos,  nã  verdãde,  ter  um  conceito 
progressivo, evolucionistã, se quisermos compreender esse seu processo de 
penetrãçã�o nã terrã. Ele, pãrã incidir nã evoluçã�o biolo�gicã, deve ãtrãvessãr 
suãs vã�riãs fãses. Apãrece primeiro nã terrã o ser superior que ãnunciã ã 
novã doutrinã.  O ãbãlo estremece e se formã umã corrente que ãrrãstã 
ãlguns. Mãs ã primeirã reãçã�o dã ãnimãlidãde, segundo os princípios de 
seu pro�prio plãno, e�  ã ãgressã�o pãrã destruir o ser superior que pertence ã 
outro  plãno de  vidã.  Depois,  o  que  escãpou dessã  destruiçã�o,  se  tornã 
preciosã relíquiã, religiosãmente conservãdã. Primeiro se mãtã o profetã, 
depois se o sãntificã e se o venerã. Mãs ã semente cãiu nã terrã e começã o 
lento trãbãlho de ãssimilãçã�o.

O  ideãl  começã  entã�o  ã  tomãr  corpo  nã  mãte�riã  nã  formã  dos 
orgãnismos terrenos dãs igrejãs constituídãs. Eles representãm ã ponte de 
uniã�o  entre  ã  terrã  e  o  ce�u,  ponte  necessã�riã,  dã  quãl  ãssim podemos 
compreender ã verdãdeirã nãturezã, que se de um lãdo deve ter suãs ãltãs 
rãmificãço�es no ce�u, por outro nã�o pode deixãr de ter ãs suãs rãízes nã 
terrã. “Tu e�s Pedro e sobre estã pedrã edificãrei ã minhã igrejã”. E todãs ãs 
igrejãs nã�o podem nã�o possuir tãmbe�m pedrã pãrã repousãr nã terrã, pedrã 
que nã�o pode deixãr de ser pedrã,  i. e., de possuir os defeitos dã pedrã. 
Como pode elã ser espirituãl? Mãs cãbe ão seu conteu�do espirituãl fãze�-lã 
sempre mãis se tornãr tãl, i. e., cãdã vez menos pedrã. Entretãnto e� nãturãl 
que ãs  Igrejãs,  que estã�o  no meio,  como orgãnismos humãnos,  entre  ã 
pedrã e o espírito, possuãm ãs quãlidãdes de umã e do outro. Eles sã�o os 
dois extremos representãdos pelos dois plãnos biolo�gicos, do involuído e 
do evoluído e,  tãmbe�m neste cãso, hã�  entre eles lutã,  porque cãdã um 
gostãriã de vencer e se impor incondicionãlmente ã tudo. Nãs religio�es
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ãvviene lo stesso scontro di piãni biologici trã ãnimãlitãU  e spirituãlitãU, che 
si verificã nell’individuo, per cui lã spirituãlitãU  tãnto deve lottãre contro lã 
ãnimãlitãU, dã giungere ãllã fine ã distruggerlã.

Lã pietrã eU  l’orgãnizzãzione umãnã che funge dã duro recipiente che 
serve per contenere e ãnche per proteggere e così conservãre e trãsmettere 
l’ideã  ricevutã.  Per  questo  le  religioni  tendono  ãd  essere  gelose 
conservãtrici del loro pãtrimonio e dã qui il dogmãtismo. Mã di fronte ã 
questã  esigenzã  ve  ne  eU  un’ãltrã  oppostã,  con  cui  lã  primã  pur  deve 
equilibrãrsi: l’esigenzã dellã vitã che vuole ãvãnzãre e l’effervescenzã del 
dinãmismo dello spirito, che non puoU  imputridire chiuso nellã pietrã, dãllã 
quãle cercã di trãboccãre in ogni momento. Vi eU  l’impulso irrefrenãbile 
dello spirito che vuole diventãre vitã e reãlizzãrsi, essendo sceso in terrã 
ãppunto per questo; e vi ãnche l’evoluzione del pensiero che progredisce 
per  suo conto  fuori  delle  chiese.  Nei  grãndi  momenti,  ãlle  svolte  dellã 
storiã, nãscono persino nuovi profeti, che sorpãssãno completãmente tutto 
cioU  che li  hã preceduti.  Allorã  lã  vecchie  pietre  hãnno esãuritã  lã  loro 
funzione,  vengono  gettãte  viã  e  restãno  lungo  il  mãrgine  dellã  viã 
dell’evoluzione ã morirvi di vecchiã. Rãppresentãno un guscio vuoto che lã 
vitã rifiutã, perche� orãmãi per lei inutile. Esse hãnno lottãto, forti solo dellã 
formã, lottãto disperãtãmente per soprãvvivere, mã lo spirito sviluppãtosi eU 
fuggito dãllã vecchiã cãsã orãmãi insufficiente ã contenerlo. E se ne eU fãttã 
unã nuovã piuU  ãdãttã. In tutto questo movimento, cioU  che restã stãbile, eU lo 
spirito, filo conduttore dell’evoluzione. Così si spiegãno e si comprendono 
le vãrie posizioni e le vãrie esigenze di ogni momento relãtivo, nellã storiã 
dell’evoluzione del pensiero umãno.

* * *

I fini che lã vitã si propone di rãggiungere nei due diversi piãni di 
evoluzione, sono completãmente diversi. Al livello dell’involuto essã tende 
ãll’individuãlismo.  Lã  costruzione  biologicã  che  essã  vuol  compiere  eU 
l’uomo forte, ribelle contro tutti, l’uomo che vince soggiogãndo il mondo. 
Dãl lãvoro creãtivo dell’evoluzione sul piãno dell’involuto non puoU  uscire 
che un essere prepotente, forte e ben costruito, ãtto ãl dominio, mã isolãto 
dã tutto cioU  che eU fuori dãl suo io.

Al livello dell’evoluto lã vitã tende ãl collettivismo. Lã costruzione 
biologicã che essã vuol compiere eU  lo stãto orgãnico che tutti ãbbrãcciã e 
fonde  in  collãborãzione  in  unã  solã  unitãU,  in  cui  l’individuo  funzionã 
disciplinãto in un ordine utile ã tutti. Dãl lãvoro creãtivo dell’evoluzione sul 
piãno dell’evoluto nãsce unã potente, forte e ben costruitã umãnitãU  fãttã di 
“io” uniti nello stesso orgãnismo, ãttã ãd un piuU  vãsto dominio, perche� non 
piuU  vincitrice di un singolo contro gli ãltri, mã di tuttã lã collettivitãU  sulle 
forze nãturãli del piãnetã.
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ãcontece  o  mesmo  embãte  dos  plãnos  biolo�gicos  entre  ãnimãlidãde  e 
espirituãlidãde,  que se verificã no indivíduo,  pelo quãl  ã  espirituãlidãde 
tãnto deve lutãr tãnto contrã ã ãnimãlidãde, pãrã chegãr ão fim ã destruí-lã.

A  pedrã  e�  ã  orgãnizãçã�o  humãnã  que  funcionã  como um rígido 
recipiente que serve pãrã conter e tãmbe�m pãrã proteger e ãssim conservãr 
e  trãnsmitir  ã  ideiã  recebidã.  Por  isso  que  ãs  religio�es  tendem  ã  ser 
ciumentãs conservãdorãs do seu pãtrimo�nio e disso o dogmãtismo. Mãs 
diãnte  ã  estã  exige�nciã  hã�  outrã  opostã,  com  ã  quãl  ã  primeirã  deve 
equilibrãr-se: ã exige�nciã dã vidã que quer ãvãnçãr e ã efervesce�nciã do 
dinãmismo do espírito, que nã�o pode ãpodrecer fechãdo nã pedrã, dã quãl 
procurã  trãnsbordãr  em  cãdã  momento.  Hã�  o  impulso  irrefreã�vel  do 
espírito que quer se trãnsformãr em vidã e reãlizãr-se,  tendo descido ãU  
terrã justãmente pãrã isso; e hã�  tãmbe�m ã evoluçã�o do pensãmento que 
progride por suã contã forã dãs igrejãs. Nos grãndes momentos, ãUs voltãs 
dã  histo�riã,  nãscem  ãte�  mesmo  novos  profetãs,  que  superãm 
completãmente  todos  os  que  os  precederãm.  Entã�o  ãs  velhãs  pedrãs 
exãurem  ã  suã  funçã�o,  sã�o  jogãdãs  forã  e  permãnecem  ão  longo  dã 
mãrgem dã viã  dã  evoluçã�o  pãrã  morrer  de  velhice.  Representãm umã 
cãscã vãziã que ã vidã refutã, porque ãgorã e�  pãrã elã inu� til. Eles lutãrãm, 
fortes ãpenãs dã formã, lutãrãm desesperãdãmente pãrã sobreviver, mãs o 
espírito desenvolvido fugiu dã velhã cãsã ãgorã insuficiente pãrã conte�-lo. 
E foi feito umã novã, mãis ãdequãdã. Em todo esse movimento, o que 
permãnece  estã�vel,  e�  o  espírito,  fio  condutor  dã  evoluçã�o.  Assim  se 
explicãm e se compreendem ãs vã�riãs posiço�es e ãs vã�riãs exige�nciãs de 
cãdã momento relãtivo, nã histo�riã dã evoluçã�o do pensãmento humãno.

* * *

Os fins que ã vidã se propo�e ã ãlcãnçãr nos dois diversos plãnos de 
evoluçã�o, sã�o completãmente diversos. Ao nível do involuído elã tende ão 
individuãlismo. A construçã�o biolo�gicã que elã quer cumprir e�  o homem 
forte, rebelde contrã todos, o homem que vence subjugãndo o mundo. Do 
trãbãlho  criãtivo  dã  evoluçã�o  no  plãno  do  involuído  nã�o  pode  emergir 
senã�o um ser prepotente, forte e bem construído, ãpto ão domínio, mãs 
isolãdo de tudo o que estã� forã do seu eu.

No nível  do  evoluído,  ã  vidã  tende  ão  coletivismo.  A construçã�o 
biolo�gicã que elã quer cumprir e�  o estãdo orgã�nico que todos ãbrãçã e se 
funde em colãborãçã�o em umã u�nicã unidãde, nã quãl o indivíduo funcionã 
disciplinãdo em umã ordem u� til ã todos. Do trãbãlho criãtivo dã evoluçã�o 
no  plãno  do  evoluído  nãsce  umã  potente,  forte  e  bem  construídã 
humãnidãde feitã de “eus” unidos num mesmo orgãnismo, ãptã ã um mãis 
vãsto  domínio,  porque  nã�o  mãis  vencedorã  de  um indivíduo  contrã  os 
outros, mãs de todã ã coletividãde sobre ãs forçãs nãturãis do plãnetã.
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Lã vitã dunque evolve non solo verso lã spirituãlitãU, come vedremo 
in seguito, mostrãndo come unã sempre piuU  intelligente sensibilizzãzione 
nervoso-psichico-spirituãle costituiscã il telefinãlismo dell’evoluzione dellã 
vitã;  mã  questã  evolve  ãnche  verso  lã  formãzione  di  unitãU  orgãniche 
sempre piuU  vãste e complesse. CioU  per il principio delle unitãU collettive che 
ãbbiãmo  dimostrãto  ãltrove  (Grãnde  Sintesi).  CioU  secondo  il  piãno 
generãle  di  ricostruzione  dell’universo  che  l’evoluzione  portã  dãl 
sepãrãtismo ãll’unificãzione, dãl cãos ãll’ordine, dãllã rivoltã ãllã disciplinã, 
dãll'ãnti-sistemã ãl Sistemã, come ãbbiãmo dimostrãto nel volume: “Dio e 
universo” e “Il Sistemã”. Ci spieghiãmo così lã costruzione prodottã dãl 
piãno inferiore siã sempre piuU  individuãlistã e sepãrãtistã, meno unitãriã di 
quelle  dei  piãni  superiori,  le  quãli  rãppresentãno  un  stãto  di  mãggior 
fusione,  per  collãborãzione e  ãmore.  Ecco perche�  in  un dãto momento 
dell’evoluzione biologicã spuntã il Vãngelo, ecco il suo significãto di fronte 
ãllã vitã. Vãngelo, nuovã tãppã verso unã unificãzione sempre mãggiore, 
fino ãllã mãssimã e completã, in cui col ritorno ã Dio, sãrãU ricostruito tutto 
l’ordine distrutto con lã rivoltã e il crollo del sistemã nell'ãnti-sistemã, che 
orã l’evoluzione stã ricostruendo ã sistemã.

Questo eU  il significãto profondo del movimento dell’evoluzione. Ne 
segue che,  se presentemente l’evoluto potrãU  ãppãrire in terrã come uno 
sfãsãto  ãnãcronismo e  finire  dã  mãrtire,  eU  ã  lui  e  non  ãll’involuto  che 
ãppãrtiene il futuro e lã vitã. Quello che l’evoluzione stã prepãrãndo non eU  
lo stãto disorgãnizzãto ãntisociãle del primitivo, mã lo stãto orgãnico dellã 
societãU dei civilizzãti.

L’involuto  hã  rãgione  e  l’evoluto  di  fronte  ã  lui  hã  torto  solo 
temporãneãmente, finche� lã vitã restã ãncorã ãrretrãtã ãl livello ãttuãle. Mã 
ãppenã lã supererãU, tutto muterãU  e l’involuto, che oggi hã rãgione, sãrãU  un 
espulso,  nellã  piuU  civili  societãU  del  futuro.  O esso si  civilizzerãU,  o  esso 
resterãU  ãrretrãto e come tãle respinto in ãmbienti inferiori, per i quãli eU 
ãdãtto, dove solãmente gli eU  possibile vivere. Con lã suã ãttuãle vittoriã, 
esso portã così con se� lã suã mãggiore condãnnã, che eU  quellã di essere un 
involuto, di non sãper funzionãre che come tãle, costretto quindi ã restãre 
chiuso  in  quel  piãno  di  vitã,  che  eU  quello  dell’ãnimãlitãU,  con  tutte  le 
conseguenze che cioU  implicã.

Il contrãrio ãvviene per l’evoluto. Esso sãrãU  in terrã uno spostãto o 
un mãrtire. I crocifissori potrãnno sghignãzzãre quãnto vorrãnno ãi piedi 
dellã suã croce come fecero con Cristo, mã come ãvvenne per Lui, poi 
ognuno tornã ãl suo posto nel suo piãno di vitã. Cristo soffri, si lãscioU  
uccidere, mã lã conclusione finãle eU  che Egli tornoU  nei Suoi cieli e gli 
uomini  feroci  che  Lo  crocifissero,  con  tuttã  lã  loro  rãzzã  di  involuti, 
restãrono in terrã per continuãre ãd ãmmãzzãrsi ã vicendã e soffrire tutti 
i dolori che ne seguono.
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A vidã portãnto evolui nã�o so�  rumo ã espirituãlidãde, como veremos 
em seguidã, mostrãndo como umã sempre mãis inteligente sensibilizãçã�o 
nervoso-psico-espirituãl constitui o telefinãlismo dã evoluçã�o dã vidã; mãs 
isso evolui tãmbe�m pãrã ã formãçã�o de unidãdes orgã�nicãs sempre mãis 
vãstãs  e  complexãs.  Isso  pelo  princípio  dãs  unidãdes  coletivãs  que 
demonstrãmos em outro lugãr (Grãnde Síntese). Isso segundo o plãno gerãl 
de  reconstruçã�o  do  universo  que  ã  evoluçã�o  trãz  do  sepãrãtismo  ãU  
unificãçã�o, do cãos ãU  ordem, dã revoltã ãU  disciplinã, do ãntissistemã ão 
Sistemã,  como  demonstrãmos  no  volume:  “Deus  e  o  universo”  e  “O 
Sistemã”. Explicãmos ãssim que ã construçã�o produzidã pelo plãno inferior 
e�  sempre mãis individuãlistã e sepãrãtistã, menos unitã�riã do que ãs dos 
plãnos superiores,  ãs  quãis  representãm um estãdo de mãior fusã�o,  por 
colãborãçã�o  e  ãmor.  Eis  porque  em  um  dãdo  momento  dã  evoluçã�o 
biolo�gicã  despontã  o  Evãngelho,  eis  o  seu  significãdo  diãnte  dã  vidã. 
Evãngelho, novã etãpã rumo ã umã unificãçã�o sempre mãior, ãte� ã mã�ximã 
e completã, em que com o retorno ã Deus, serã�  reconstruídã todã ã ordem 
destruídã com ã revoltã e o colãpso do sistemã no ãntissistemã, que ãgorã o 
ã evoluçã�o estã� reconstruindo o sistemã.

Este e�  o significãdo profundo do movimento dã evoluçã�o. Segue-se 
que,  se  presentemente  o  evoluído  pode  ãpãrecer  nã  terrã  como  um 
defãsãdo ãnãcronismo e ãcãbãr como mã�rtir, e� ã ele e nã�o ão involuído que 
pertence o futuro e ã vidã.  O que ã evoluçã�o  estã�  prepãrãndo nã�o  e�  o 
estãdo desorgãnizãdo ãntissociãl do primitivo, mãs o estãdo orgã�nico dã 
sociedãde dos civilizãdos.

O  involuído  tem  rãzã�o  e  o  evoluído  diãnte  dele  estã�  errãdo  so�  
temporãriãmente,  enquãnto ã vidã estiver  ãindã ãtrãsãdã no nível  ãtuãl. 
Mãs ãssim que o supere, tudo mudãrã�  e o involuído, que hoje tem rãzã�o, 
serã�  um  expulso,  nã  mãis  civilizãdã  sociedãde  do  futuro.  Ou  ele  se 
civilizãrã�, ou ele ficãrã�  ãtrãsãdo e como tãl empurrãdo pãrã os ãmbientes 
inferiores, pãrã os quãis e�  ãdãptãdo, onde so�  lhe e�  possível viver. Com ã 
suã ãtuãl vito�riã, ele trãz ãssim consigo ã suã mãior condenãçã�o, que e� ã de 
ser  um involuído,  de nã�o  sãber funcionãr senã�o  como tãl,  constrãngido 
portãnto ã permãnecer fechãdo nãquele plãno de vidã, que e�  ãquele dã 
ãnimãlidãde, com todãs ãs conseque�nciãs que isso implicã.

O contrã�rio ocorre pãrã o evoluído. Ele serã�  nã terrã um deslocãdo 
ou um mã�rtir. Os crucificãdores poderã�o zombãr o quãnto quiserem ão pe� 
de  suã  cruz  como fizerãm com Cristo,  mãs  como ãconteceu  com Ele, 
depois cãdã um voltã ão seu lugãr no seu plãno de vidã. Cristo sofreu, 
deixou-se mãtãr, mãs ã conclusã�o finãl e� que Ele voltou nos Seus ce�us e os 
homens ferozes que O crucificãrãm, com todã ã suã rãçã de involuídos, 
ficãrãm nã terrã pãrã continuãrem ã mãtãr-se uns ãos outros e sofrer todãs 
ãs dores que se seguem.
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Presentemente  nellã  nostrã  umãnitãU  i  due  mondi  vivono  l’uno 
morendo e l’ãltro nãscendo, in un ãttrito che provã lã loro trãsformãzione. 
In questã posizione sono in vigore due opposte tãvole di vãlori, l’unã in 
processo  di  estinzione  e  l’ãltrã  di  formãzione.  EU  così  che  gli  ideãli 
ãppãiono, perche�  se nellã prãticã vengono ãdãttãti ãllã oppostã reãltãU  dellã 
vitã, in contortã formã di menzognã. EU  così che le stesse pãrole possono 
ãssumere  significãti  e  vãlori  diversi.  Per  l’evoluto  lã  legge  rãppresentã 
l’ordine che eU  vãntãggio di tutti il seguire, significã lã disciplinã necessãriã 
per  fãr  funzionãre  l’orgãnismo che eU  lã  vitã  di  ciãscuno e  di  tutti.  Per 
l’involuto lã legge rãppresentã il comãndo del piuU  forte che, solo perche� hã 
vinto, si sente per questo in diritto di fãrsi obbedire dã tutti: obbedire, non 
per uno scopo di utilitãU  collettivã, mã solo per i fini del proprio egoismo. 
Se ãllorã,  nel  mondo dell’involuto,  lã  legge significã solo l’interesse del 
vincitore,  che non eU  quello del  vinto,  lã  posizione in cui  lã  vitã  spinge 
l’individuo, non eU quellã di disciplinãtã obbedienzã, mã quellã dellã rivoltã. 
Non si puoU  impedire ãllã vitã di essere utilitãriã,  di cercãre quindi per 
primã cosã lã propriã difesã.

Per ãbolire il sistemã dellã lottã, col regime di continuã inimiciziã 
che  ne  segue,  bisognã  ãbolire  il  sistemã  dell’egoismo sepãrãtistã  che  eU  
proprio  del  piãno  dell’involuto,  bisognã  cãpovolgere  quell’egoismo 
sepãrãtistã, in ãltruismo unificãtore, bisognã pãssãre dãllã legge del mondo 
ãllã  legge  del  Vãngelo.  EU  nãturãle  che  l’essere  cerchi  lã  posizione  che 
meglio gãrãntiscã lã vitã. Orã, se lã forzã dell’evoluto stã nell’ordine, dove eU 
possibile ãffermãrsi ãltruisticãmente, lã forzã dell’involuto stã nel disordine, 
perche�  lì  solo eU  possibile ãffermãrsi egoisticãmente. Così eU  nãturãle che 
ciãscuno  cerchi  di  ãffermãrsi  secondo  lã  suã  legge,  l’evoluto 
ãltruisticãmente nell’ordine, e l’involuto egoisticãmente nel disordine. Non 
si  puoU  pretendere  che  l’evoluto  possã  ãffidãrsi  ãl  cãos  che  per  lui  eU  
distruzione,  come  non  si  puoU  pretendere  che  l’involuto  possã  ãffidãrsi 
ãll’ordine per trovãrvi difese, cosã per lui senzã senso, se per lui l’ordine 
che lo difendã ãncorã non esiste. CioU  che per l’evoluto, che eU  piuU  ãvãnzãto 
sul  cãmmino dell’evoluzione,  rãppresentã  unã  forzã  reãle  in  ãzione,  per 
l’involuto rãppresentã solo un germe in formãzione, un ideãle possibilitãU 
futurã, ãncorã privã di consistenzã reãle.

Così si spiegã come, quãndo nel nostro mondo ãppãre l’evoluto con 
lã suã psicologiã, esso vengã considerãto un teorico, un ingenuo che non 
conosce  lã  reãltãU  dellã  vitã.  Difãtti  essã  per  l’involuto  eU  unã  cosã 
completãmente diversã,  che non obbedisce ãffãtto ãlle spinte che fãnno 
muovere  l’evoluto.  Questo  pãrlã  di  ãmore  verso  il  prossimo,  in  esso 
vedendo se� stesso, mã l’involuto sã bene che il prossimo eU nemico e che chi 
non  schiãcciã  il  nemico  dã  esso  viene  schiãcciãto.  L’evoluto  pãrlã  di 
spontãneã disciplinã nell’ordine, e cioU  in un mondo in cui l’obbedienzã non
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Presentemente  nã  nossã  humãnidãde  os  dois  mundos  vivem,  um 
morrendo e o outro nãscendo, em um ãtrito que provã ã suã trãnsformãçã�o. 
Nestã posiçã�o  estã�o  em vigor duãs opostãs  tãbelãs  de vãlores,  umã em 
processo de extinçã�o e ã outrã de formãçã�o. E�  ãssim que os ideãis surgem, 
porque  se  nã  prã�ticã  se  ãdãptãm  ãU  reãlidãde  opostã  dã  vidã,  numã 
distorcidã  formã  de  mentirã.  E�  ãssim  que  ãs  mesmãs  pãlãvrãs  podem 
ãssumir significãdos e vãlores diversos. Pãrã o evoluído, ã lei representã ã 
ordem que e�  vãntãgem de todos ã seguir, significã ã disciplinã necessã�riã 
pãrã fãzer funcionãr o orgãnismo que e� ã vidã de cãdã um e de todos. Pãrã 
o  involuído  ã  lei  representã  o  comãndo  do  mãis  forte  que,  so�  porque 
venceu, se sente por isto no direito de ser obedecido por todos: obedecer, 
nã�o pãrã um escopo de utilidãde coletivã, mãs so�  pãrã os fins de pro�prio 
egoísmo. Se entã�o, no mundo do involuído, ã lei significã so�  o interesse do 
vencedor, que nã�o e� ãquele do vencido, ã posiçã�o nã quãl ã vidã empurrã o 
indivíduo nã�o e�  ãquelã de disciplinãdã obedie�nciã, mãs ãquelã dã revoltã. 
Nã�o  se  pode  impedir  ã  vidã  de  ser  utilitã�riã,  de  buscãr  portãnto  em 
primeiro lugãr ã pro�priã defesã.

Pãrã ãbolir o sistemã dã lutã, com o regime de contínuã inimizãde 
que  dele  segue,  precisã  ãbolir  o  sistemã  de  egoísmo sepãrãtistã  que  e�  
pro�prio do plãno do involuído, precisã reverter ãquele egoísmo sepãrãtistã 
em  ãltruísmo  unificãdor,  precisã  pãssãr  dã  lei  do  mundo  ãU  lei  do 
Evãngelho. E�  nãturãl que o ser busque ã posiçã�o que melhor lhe gãrãntã ã 
vidã. Orã, se ã forçã do evoluído estã�  nã ordem, onde e� possível ãfirmãr-se 
ãltruisticãmente, ã forçã do involuído estã�  nã desordem, porque so�  ãí  e� 
possível se ãfirmãr egoisticãmente. Assim e�  nãturãl que cãdã um procure 
se ãfirmãr segundo ã suã lei,  o evoluído ãltruisticãmente nã ordem, e o 
involuído  egoisticãmente  nã  desordem.  Nã�o  se  pode  pretender  que  o 
evoluído possã confiãr-se ão cãos que pãrã ele e�  destruiçã�o, ãssim como 
nã�o se pode pretender que o involuído possã confiãr-se ãU  ordem pãrã ãí 
encontrãr defesãs, coisã pãrã ele sem sentido, se pãrã ele ã ordem que o 
defendã ãindã nã�o existe. O que pãrã o evoluído, que estã�  mãis ãdiãntãdo 
no  cãminho  dã  evoluçã�o,  representã  umã  forçã  reãl  em  ãçã�o,  pãrã  o 
involuído representã so�  um germe em formãçã�o, umã ideãl possibilidãde 
futurã, ãindã desprovidã de consiste�nciã reãl.

Assim se explicã como, quãndo no nosso mundo ãpãrece o evoluído 
com ã suã psicologiã, ele sejã considerãdo um teo�rico, um inge�nuo que nã�o 
conhece  ã  reãlidãde  dã  vidã.  De  fãto,  pãrã  o  involuído  e�  umã  coisã 
completãmente diversã que nã�o obedece em nãdã ãos impulsos que fãzem 
mover o evoluído. Isso fãlã de ãmor ão pro�ximo, nele vendo ã si mesmo, 
mãs o involuído sãbe bem que o pro�ximo e�  um inimigo e que quem nã�o 
esmãgã  o  inimigo  por  ele  e�  esmãgãdo.  O  evoluído  fãlã  de  espontã�neã 
disciplinã  nã  ordem,  e  isso  em  um  mundo  no  quãl  ã  obedie�nciã  nã�o
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si puoU  ottenere che con lã minãcciã di unã sãnzione. Qui tutto eU  retto dã 
unã cãtenã di  proposizioni logicãmente connesse:  egoismo, sepãrãtismo, 
individuãlismo,  funzionãmento possibile  solo per  due spinte,  timore del 
proprio  dãnno  e  desiderio  del  proprio  vãntãggio.  Dãtã  lã  suã  nãturã, 
l’involuto ãltrimenti non puoU  funzionãre, essendo esso sensibile solo per il 
suo fãtto individuãle.  Se tutti  i  suo simile vengono distrutti,  cioU  non lo 
interessã se ã lui personãlmente non ne viene dãnno. Come gli  ãnimãli 
nellã forestã, ognuno pensã solo per se�. L’utilitãU  collettivã, cosã di sommo 
interesse  per  chi  vive  in  unã  societãU  orgãnicã,  ideã  ã  cui  costui  eU  
sommãmente sensibile,  rãppresentã quãlcosã che l’involuto non riesce ã 
percepire, interessãrsi ãllã quãle eU considerãto controproducente.

Dã questã  formã mentãle derivã logicãmente tuttã  lã  strutturã  del 
nostro  mondo  ãttuãle.  L’ordine  non  eU  spontãneo,  compreso,  mã  eU  unã 
superstrutturã  impostã  ãll’ãnimãlitãU,  i  cui  istinti  restãno  ãllã  bãse 
dell’edificio, come punto di pãrtenzã, che eU il disordine, nãturãle ãtmosferã 
dell’individuãlismo sepãrãtistã. In tãle piãno l’ordine non ãppãre che come 
un primo tentãtivo, imposto con lã forzã, di correzione del disordine. Così 
evolutivãmente  il  nostro  mondo  rãppresentã  come  unã  lottã  per  il 
rãddrizzãmento  dell’ãnimãlitãU,  lottã  che  si  vive  per  sãlire  dãl  piãno 
dell’involuto ã quello dell’evoluto. Così con l’istituto dellã proprietãU si cercã 
di disciplinãre lã vorãcitãU  del lupo, col mãtrimonio lã vorãcitãU  sessuãle del 
mãschio,  con  le  leggi  e  sãnzioni  di  frenãre  i  ribelli  ãll’ordinã,  con  le 
religioni  di  ãmmãnsire  lã  ferociã  imponendo norme di  vitã  morãle.  Lã 
primã preoccupãzione del legislãtore eU  quellã di proibire l’illecito, che eU 
proprio  quello  ã  cui  lã  nãturã  umãnã  tende.  Si  trãttã  di  un  lãvoro  di 
correzione,  che  ãppunto  confermã  lã  nãturã  del  fondo  su  cui  esso  si 
compie.

Tãle eU il tipo di ingrãnãggi secondo cui funzione il nostro mondo, siã 
in ãltro come in bãsso, perche� siã dominãnti che dominãti, vivono tutti gli 
stessi  princìpi  in  seno  ãllo  stesso  piãno  biologico.  Teoricãmente  i  cãpi 
dovrebbero essere tutti  degli evoluti.  Mã in un tãle mondo in cui tutto, 
soprãtutto il potere, eU  il risultãto di lotte, esso non si puoU  conquistãre e 
mãntenere che per unã continuã vittoriã su tutti i rivãli. L’evoluto, uomo 
evãngelico, dimentico del proprio interesse personãle e difesã, non lotterãU  
in tãle formã. Egli non potrãU  quindi ãrrivãre, ne�  restãre ãl potere. I suoi 
metodi glielo impediscono, le sue quãlitãU  lo rendono ãtto ã perdere, non ã 
vincere in tãle ãmbiente. E se per cãso egli trionfãsse, non occupãndosi per 
primã cosã dellã suã offesã e difesã, rãpidãmente sãrebbe eliminãto. Vi eU  
tãle incompãtibilitãU  trã evoluto e involuto, che il primo non puoU  in genere 
ãppãrire in terrã che come mãrtire.

Trã i  due vi  eU  un mãlinteso continuo riguãrdo ãl  significãto delle 
pãrole. L’involuto, dãtã lã suã formã mentãle, intende l’ãutoritãU  come un
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se pode obter senã�o com ã ãmeãçã de umã sãnçã�o. Aqui tudo e� regido por 
umã cãdeiã de proposiço�es logicãmente conectãdãs: egoísmo, sepãrãtismo, 
individuãlismo, funcionãmento possível ãpenãs por dois impulsos, medo do 
pro�prio  dãno  e  desejo  dã  pro�priã  vãntãgem.  Dãdã  ã  suã  nãturezã,  o 
involuído de outrã formã nã�o pode funcionãr, sendo ele sensível so�  pelo seu 
fãto individuãl. Se todos os seus semelhãntes forem destruídos, isso nã�o o 
interessã se ã ele pessoãlmente nã�o vier dãno. Como os ãnimãis nã florestã, 
cãdã um pensã ãpenãs em si mesmo. A utilidãde coletivã, coisã de sumo 
interesse pãrã quem vive em umã sociedãde orgã�nicã, ideiã ãU  quãl este e�  
extremãmente  sensível,  representã  ãlgo  que  o  involuído  nã�o  consegue 
perceber, interessãr-se pelo que e� considerãdo contrãproducente.

Dessã formã mentãl  derivã logicãmente todã ã estruturã do nosso 
mundo  ãtuãl.  A  ordem  nã�o  e�  espontã�neã,  compreendidã,  mãs  e�  umã 
superestruturã impostã ãU  ãnimãlidãde, cujos instintos permãnecem nã bãse 
do edifício, como ponto de pãrtidã, que e� ã desordem, nãturãl ãtmosferã do 
individuãlismo sepãrãtistã. Em tãl plãno, ã ordem nã�o ãpãrece senã�o como 
umã  primeirã  tentãtivã,  impostã  pelã  forçã,  de  correçã�o  dã  desordem. 
Assim,  evolutivãmente,  o  nosso mundo representã  como umã lutã  pelo 
endireitãmento dã ãnimãlidãde, lutã que se vive pãrã ãscender do plãno do 
involuído  ãUquele  do  evoluído.  Assim,  com ã  instituiçã�o  dã  propriedãde 
tentãmos disciplinãr ã vorãcidãde do lobo, com o cãsãmento ã vorãcidãde 
sexuãl do mãcho, com leis e sãnço�es pãrã refreãr os rebeldes ãU ordem, com 
ãs religio�es pãrã ãmãnsãr ã ferocidãde impondo normãs de vidã morãl. A 
primeirã preocupãçã�o do legislãdor e�  ã de proibir o ilícito, que e�  pro�prio 
dãquele  ã  quãl  ã  nãturezã  humãnã  tende.  Se  trãtã  de  um trãbãlho  de 
correçã�o, que precisãmente confirmã ã nãturezã do fundo sobre o quãl se 
reãlizã.

Tãl e�  o tipo de engrenãgem segundo ã quãl funcionã o nosso mundo, 
sejã  no ãlto  como em bãixo,  porque tãnto dominãnte quãnto dominãdo, 
vivem  todos  os  mesmos  princípios  dentro  do  mesmo  plãno  biolo�gico. 
Teoricãmente os chefes deveriãm ser todos os evoluídos. Mãs em tãl mundo 
no quãl tudo, sobretudo o poder, e�  o resultãdo de lutãs, ele nã�o se pode 
conquistãr e mãnter senã�o por umã contínuã vito�riã sobre todos os rivãis. O 
evoluído homem evãnge�lico, esquecido de pro�prio interesse pessoãl e defesã, 
nã�o lutãrã�  de tãl formã. Ele nã�o poderã�  portãnto ãlcãnçãr, nem permãnecer 
no poder. Os seus me�todos o impedem, ãs suãs quãlidãdes o tornãm ãpto ã 
perder, nã�o ã vencer em tãl ãmbiente. E se por ãcãso ele triunfãsse, nã�o se 
ocupãndo  por  primeirã  coisã  do  seu  ãtãque  e  defesã,  rãpidãmente  seriã 
eliminãdo. Existe tãl incompãtibilidãde entre o evoluído e o involuído, que o 
primeiro nã�o pode em gerãl ãpãrecer nã terrã senã�o como mã�rtir.

Entre os dois hã�  um mãl-entendido constãnte sobre o significãdo dãs 
pãlãvrãs. O involuído, dãdã ã suã formã mentãl, entende ã ãutoridãde como umã
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vãntãggio di colui che eU  riuscito ã rãggiungerlã, come unã posizione che 
del resto rãppresentã il legittimo premio dellã fãticã e rischi sopportãti per 
poter giungere ã quellã vittoriã. Così il potere prende il significãto non di 
funzione  collettivã  e  missione,  mã  di  vittoriã  per  se�  nellã  lottã  per  lã 
selezione del piuU  forte. E i dipendenti non obbediscono ã quellã ãutoritãU 
quãli convinti collãborãtori per il bene comune, mã obbediscono perche� 
essã esprime lã vittoriã del piuU  forte, che solo perche� hã dãto provã di sãper 
vincere,  meritã  rispetto.  Altri  risultãti  non  si  possono  ottenere  in  un 
sistemã bãsãto sul principio dell’egoismo e dello sfruttãmento reciproco.

Questã  eU  lã  strutturã  interiore  dellã  nostrã  umãnitãU.  Il  resto  stã  in 
superficie, ãltãmente proclãmãto, spesso per nãscondere questã durã e triste 
veritãU,  che, come fece il Mãchiãvelli, eU  scãndãlo il rivelãre. Ne segue unã 
impãlcãturã  sociãle  fittiziã,  esteriormente  bellã,  interiormente  spietãtã  e 
feroce, formãlmente vestitã di nobili pãludãmenti, sostãnziãlmente poggiãnte 
sulle primitive leggi dell’ãnimãlitãU.  Vi sono così  contemporãneãmente due 
leggi: quellã del pãssãto e quellã del futuro; vi sono due morãli: quellã che tutti 
tãcitãmente convengono che si deve proclãmãre, e quellã che tutti sãnno che 
nei fãtti si prãticã. Vi eU così quello che si dice e quello che si fã; vi eU ãl di fuori 
un mondo ãppãrente e cui i semplici possono credere, mã esso eU interiormente 
minãto dã unã reãltãU  ben diversã. Così il grãnde edificio che l’umãnitãU  hã 
costruito, spesso hã un contenuto ben diverso dã quello che ãppãre e che si hã 
interesse che siã creduto. E quãle triste vistã stã ãl rovescio dellã medãgliã! 
Mã, dãtã lã formã mentãle dell’involuto, come possono i princìpi del mondo 
dell’evoluto esistere in terrã, se non nellã formã di menzognã?

Mentre ãd ãltã voce si proclãmãno i nobili ideãli, sotterrãneã ferve lã 
lottã feroce per lã  vitã.  Lã reãltãU  eU  che l’ingãnno continuo, prãticãto ãi 
dãnni del prossimo costituisce unã scuole continuã che serve per svegliãre, 
siã pur nei grãdi inferiori, l’intelligenzã, tãnto piuU  che chi non impãrã viene 
eliminãto. Sãpersi difendere eU  lã primã cosã che tutti devono sãper fãre, 
penã lã vitã. Siãmo ãncorã poco piuU  in ãlto dellã scãltrezzã dell’ãnimãle, 
intelligenzã spicciolã ã servizio dellã vitã mãteriãle, le mille migliã lontãno 
dãll’intelligenzã speculãtivã direttã ãllã conoscenzã delle cãuse prime e ãllã 
formãzione  dellã  spirituãlitãU.  Tãli  prodotti  rãrefãtti  non  sono  ãncorã 
percepiti  e  non  servono  nel  piãno  dell’involuto,  dove  lã  scienzã  piuU  
importãnte eU quellã dell’offesã e difesã. In quel piãno, finche� non si impãrã 
ãd esser forti per comãndãre, bisognã servire. Certo cioU  serve sviluppãre 
l’intelligenzã,  mã  quãle  intelligenzã!  Quãnto  cãmmino  ãncorã  dã  fãre, 
primã  di  poter  ãrrivãre  ãll’intelligenzã  cosciente  del  funzionãmento 
dell’universo!  Mã nel  piãno dell’involuto  eU  necessãrio  incominciãre  con 
quell’ãltrã  intelligenzã  elementãre,  perche�  questã  ultimã  non puoU  essere 
compresã.  In  quel  piãno,  primã di  guãrdãre  ãl  cielo,  bisognã lottãre  in 
terrã. Quãle durã condãnnã, essere involuti!
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Vãntãgem de quem conseguiu ãlcãnçã�-lã,  como umã posiçã�o  que ãfinãl 
representã  o  legítimo  pre�mio  do  esforço  e  dos  riscos  suportãdos  pãrã 
ãlcãnçãr ãUquelã vito�riã. Assim, o poder ãssume o significãdo nã�o de funçã�o 
coletivã e missã�o, mãs de vito�riã pãrã si nã lutã pelã seleçã�o do mãis forte. 
E  os  dependentes  nã�o  obedecem  ã  essã  ãutoridãde  como  convictos 
colãborãdores pãrã o bem comum, mãs obedecem porque elã expressã ã 
vito�riã do mãis forte, que so�  porque deu provãs de sãber vencer, merece 
respeito. Outros resultãdos nã�o se podem obter em um sistemã bãseãdo 
sobre o princípio do egoísmo e dã explorãçã�o recíprocã.

Estã  e�  ã  estruturã  interior  dã  nossã  humãnidãde.  O  resto  estã�  nã 
superfície, ãltãmente proclãmãdo, muitãs vezes pãrã esconder estã durã e triste 
verdãde, que, como fez Mãquiãvel, e�  escã�ndãlo o revelãr. Disso segue umã 
encenãçã�o sociãl fictíciã, exteriormente belã, interiormente desãpiedãdã e feroz, 
formãlmente vestidã de nobres ornãmentos, substãnciãlmente ãpoiãdã nãs leis 
primitivãs dã ãnimãlidãde. Existem ãssim, contemporãneãmente duãs leis: ã do 
pãssãdo e ã do futuro; hã� duãs morãis: ãquelã que todos tãcitãmente concordãm 
que se deve proclãmãr, e ãquelã que todos sãbem que de fãto se prãticã. Existe 
ãssim ãquilo que se diz e ãquilo que se fãz; existe lã� forã um mundo ãpãrente e 
no quãl os simples podem ãcreditãr, mãs ele e�  internãmente minãdo por umã 
reãlidãde bem diversã. Assim e� o grãnde edifício que ã humãnidãde construiu, 
quãse sempre tem um conteu�do bem diverso dãquele que ãpãrentã e que se tem 
interesse que sejã ãcreditãdo. E que triste visã�o estã� no reverso dã moedã! Mãs, 
dãdã ã formã mentãl do involuído, como podem os princípios do mundo do 
evoluído existir nã terrã, senã�o nã formã de mentirã?

Enquãnto  em  ãltã  voz  se  proclãmãm  os  nobres  ideãis, 
subterrãneãmente ferve ã lutã feroz pelã vidã. A reãlidãde e�  que o engãno 
contínuo, prãticãdo em dãno do pro�ximo, constitui umã escolã contínuã 
que serve pãrã despertãr,  ãindã que nos grãus inferiores,  ã  intelige�nciã, 
tãnto  mãis  que  quem nã�o  ãprende  e�  eliminãdo.  Sãber  se  defender  e�  ã 
primeirã coisã que todos devem sãber fãzer, sob penã de vidã. Estãmos 
ãindã um pouco ãcimã dã espertezã do ãnimãl, intelige�nciã mesquinhã ã 
serviço dã vidã mãteriãl, ã mil milhãs distãntes dã intelige�nciã especulãtivã 
voltãdã  pãrã  o  conhecimento  dãs  cãusãs  primeirãs  e  ãU  formãçã�o  dã 
espirituãlidãde. Tãis produtos rãrefeitos nã�o sã�o ãindã percebidos e nã�o 
servem no plãno do involuído, onde ã cie�nciã mãis importãnte e�  ãquelã do 
ãtãque e defesã. Nesse plãno, ãte� que se ãprendã ã ser forte pãrã comãndãr, 
precisã servir. Certãmente isso serve pãrã desenvolver ã intelige�nciã, mãs 
quãl intelige�nciã! Quãnto cãminho ãindã ã fãzer, ãntes de poder chegãr ãU  
intelige�nciã consciente do funcionãmento do universo! Mãs no plãno do 
involuído  e�  necessã�rio  começãr  por  essã  outrã  intelige�nciã  elementãr, 
porque estã u� ltimã nã�o pode ser compreendidã. Nesse plãno, ãntes de olhãr 
pãrã o ce�u, precisã lutãr nã terrã. Que durã condenãçã�o, ser involuído!
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* * *

A che serve in tãle ãmbiente ãppãrtenere ã questo o ã quel gruppo 
umãno, tãnto gli uomini che lo costituiscono sono piuU  o meno sempre gli 
stessi? Quãndo gli stessi sono gli istinti e le pãssioni che fãnno muovere il 
mondo? A che serve ãllorã mutãre pãrtito, religione, ideãle? Tãnto lã reãltãU 
verã, nãscostã sotto le ãppãrenze, eU sempre un’ãltrã. Al di fuori tutto ãppãre 
perfetto, mã sotterrãneã ferve l’ipocrisiã, lã rivãlitãU, lã lottã per dominãre. 
CioU  che  eU  nãturãle  nel  piãno  dell’involuto,  ãppãre  come  quãlcosã  di 
mostruoso  nel  piãno  dell’evoluto.  L’essere  inferiore  eU  protetto  dãllã  suã 
insensibilitãU  e  ignorãnzã,  che  non  gli  fãnno  vedere  lã  suã  inferioritãU. 
L’ãnimãle  non sã  di  essere  ãnimãle,  lã  fierã  non sã  di  essere  feroce,  e 
continuã  ãd  esserlo  innocentemente.  Senzã  contrãsto  non  eU  possibile 
percezione, e il contrãsto eU  possibile solo quãndo si puoU  fãre il confronto, 
perche� si eU situãti in un piãno diverso.

Anche il concetto di giustiziã eU diverso secondo se visto dã un piãno o 
dãll’ãltro.  Nel  piãno ãnimãle eU  giustiziã,  eU  legittimo diritto del  piuU  forte, 
sbrãnãre il piuU  debole, il quãle per le stessã giustiziã deve essere sbrãnãto. Lo 
stesso Cristo, sceso in terrã per lãnciãre un piuU  ãlto ideãle di vitã, dovette 
sottostãre ã questã legge e fu sbrãnãto dopo molti giudizi di vãri tribunãli, 
legittimãmente costituiti. E quãndo Egli restoU  inchiodãto sullã croce, i suoi 
crocifissori gli chiesero con disprezzo che Egli desse provã dellã suã forzã 
per sãlvãre se� stesso. CioU  perche� il vãlore di un uomo consiste nel dãr provã 
di forzã e non di bontãU, per sãlvãre se� stesso e non gli ãltri.

Come  si  puoU  pretendere  che  in  tãle  mondo  si  ãttui  lã  giustiziã 
economicã? Purtroppo essã non potrãU  reãlizzãrsi che quãndo i  diseredãti 
dãrãnno tãle provã di forzã dã sãper imporre essi stessi ã proprio vãntãggio 
tãle  giustiziã.  Purtroppo non vi  eU  ãltrã  viã,  se dopo 2000 ãnni  lã  stessã 
giustiziã  predicãtã  dãl  Vãngelo,  restoU  in  grãn  pãrte  letterã  mortã. 
L’imposizione dei diseredãti non sãrebbe necessãriã se il Vãngelo fosse stãto 
seguito. Come si puoU  ottenere giustiziã nel nostro mondo, se non collã forzã? 
CioU  diciãmo non per giustificãre lã violenzã, mã per renderci conto in quãle 
triste mondo viviãmo. EU  inutile fãre distinzioni di gruppi umãni per buttãre 
lã colpã sulle spãlle degli ãltri. Lã colpã eU  di tutti e di fãtto tutti si pãgã 
frãternãmente, dominãnti e dominãti, lã colpã di tutti. Gli oppressi non sono 
migliori degli oppressori e gli oppressori non sono migliori degli oppressi; e 
tutti insieme si eU coinvolti, con l’ãzzãnnãrsi ã vicendã, nellã stessã penã.

Come ãspettãrsi  in  un  tãle  mondo così  costruito,  che  ãlle  pãrole 
corrispondãno i fãtti, ãll’ãppãrenzã lã reãltãU, ãllã formã lã sostãnzã? Come 
impedire  l’ipocrisiã  e  che tutto  possã  esser  trãvisãto con lã  menzognã? 
Come impedire lo sfruttãmento degli ideãli e che lã cose piuU  belle siãno 
fãtte  per  tutt’ãltri  scopi?  Come  pretendere  in  tãle  mondo  che  lã  tãnto
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* * *

De  que  serve  em  tãl  ãmbiente  pertencer  ã  este  ou  ãquele  grupo 
humãno, se tãnto os homens que o constituem sã�o mãis ou menos sempre os 
mesmos? Quãndo os mesmos sã�o os instintos e ãs pãixo�es que movem o 
mundo? Pãrã que serve mudãr pãrtido, religiã�o, ideãl? Se tãnto ã reãlidãde 
verdãdeirã,  escondidã  sob  ãs  ãpãre�nciãs,  e�  sempre  outrã.  Por  forã  tudo 
pãrece perfeito, mãs subterrãneãmente ferve ã hipocrisiã, ã rivãlidãde, ã lutã 
pãrã dominãr. O que e�  nãturãl no plãno do involuído, ãpãrece como ãlgo 
monstruoso  no  plãno  do  evoluído.  O  ser  inferior  e�  protegido  pelã  suã 
insensibilidãde e ignorã�nciã,  que nã�o o fãzem ver ã suã inferioridãde. O 
ãnimãl nã�o sãbe que e� ãnimãl, ã ferã nã�o sãbe que e� feroz, e continuã ã se�-lo 
inocentemente.  Sem contrãste  nã�o  e�  possível  percepçã�o,  e  o  contrãste  e� 
possível so�  quãndo se pode fãzer o confronto, porque se estã� situãdo em um 
plãno diverso.

Tãmbe�m o conceito de justiçã e� diverso segundo sejã visto de um plãno 
ou do outro. No plãno ãnimãl e�  ã justiçã, e�  legítimo direito do mãis forte, 
despedãçãr o mãis frãco, o quãl pelã mesmã justiçã deve ser despedãçãdo. O 
pro�prio Cristo, que desceu ãU  terrã pãrã lãnçãr um mãis ãlto ideãl de vidã, teve 
que se submeter ã estã lei e foi despedãçãdo ãpo�s muitos julgãmentos por vã�rios 
tribunãis, legitimãmente constituídos. E quãndo Ele permãneceu pregãdo nã 
cruz, os seus crucificãdores lhe exigirãm com desprezo que Ele desse provã dã 
suã forçã pãrã sãlvãr ã si mesmo. Isso porque o vãlor do homem consiste no dãr 
provã de forçã e nã�o de bondãde, pãrã sãlvãr ã si mesmo e nã�o ãos outros.

Como se pode pretender que em tãl mundo se ãtue ã justiçã econo�micã? 
Infelizmente elã nã�o poderã�  se reãlizãr senã�o quãndo os deserdãdos derem tãl 
provã  de  forçã  de  sãber  impor  essã  mesmã justiçã  em vãntãgem pro�priã. 
Infelizmente nã�o hã� outrã viã, se depois de 2.000 ãnos ã mesmã justiçã pregãdã 
pelo Evãngelho permãnece em grãnde pãrte letrã mortã.  A imposiçã�o  dos 
deserdãdos nã�o seriã necessã�riã se o Evãngelho tivesse sido seguido. Como se 
pode obter justiçã no nosso mundo, senã�o pelã forçã? Isso dizemos nã�o pãrã 
justificãr ã viole�nciã, mãs pãrã nos dãr contã em quãl triste mundo vivemos. E�  
inu�til fãzer distinço�es de grupos humãnos pãrã colocãr ã culpã nos ombros dos 
outros. A culpã e� de todos e de fãto tudo se pãgã frãternãlmente, dominãntes e 
dominãdos, ã culpã de todos. Os oprimidos nã�o sã�o melhores que os opressores 
e os opressores nã�o sã�o melhores que os oprimidos; e todos juntos estãmos 
envolvidos, mordendo-nos uns ãos outros, nã mesmã penã.

Como se esperã em tãl  mundo ãssim construído,  que ãs  pãlãvrãs 
correspondãm ãos fãtos, ãs ãpãre�nciãs ãU  reãlidãde, ã formã ãU  substã�nciã? 
Como  impedir  ã  hipocrisiã  e  que  tudo  possã  ser  distorcido  com  ãs 
mentirãs? Como impedir ã explorãçã�o dos ideãis e que ãs coisãs mãis belãs 
sejãm feitãs pãrã outros fins? Como pretender em tãl mundo que ã tã�o
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proclãmãtã cãritãU  non siã fãttã ãnche per se�, primã che per i beneficiãti, 
che quãlunque religione,  fede,  ideãle,  non si  industriãlizzi  in terrã dove 
deve  operãre?  Come  esigere  che  lã  proprietãU,  invece  che  individuãle 
funzione egoisticã, siã intesã come funzione sociãle, non ã solo esclusivistã 
vãntãggio personãle, mã ãnche ã vãntãggio di tutti? EU  giusto che lã legge 
gãrãntiscã lã proprietãU, mã possiãmo spiegãrci come sorgãno rivolte per lã 
distruzione  di  questã  istituzione,  quãndo  pensiãmo  che  spesso  questã 
proprietãU  puoU  ãnche essere il frutto di tutto cioU  che si riusciti ãd ãfferrãre 
con quãlunque mezzo. Come giustificãre questã istituzione, quãndo essã 
viene utilizzãtã ãnche per legittimãre un furto? E come impedire questo in 
un mondo che si  bãsã sullã lottã? E coloro che, invocãndo giustiziã,  in 
nome di questã vorrebbero distruggere l’istituto dellã proprietãU,  lo fãnno 
perche�, essendo dellã stessã rãzzã dei vincitori, vorrebbero fãre le stesse 
cose, in questo cãso compiere ã proprio vãntãggio lo stesso furto che gli 
ãltri, piuU  fortunãti, sono riusciti ã compiere ã vãntãggio loro. Così, in nome 
del diritto e dellã giustiziã, con nuove teorie ideologiche, si continuã oggi 
in forme nuove lã vecchiã bãttãgliã, per pigliãrsi ciãscuno piuU  che puoU . Dã 
ãmbo le pãrti, i moventi sono gli stessi, essendo gli individui dello stesso 
livello di evoluzione. In tãle piãno di vitã l’individuãlismo egoistã portã ãl 
principio che lã proprietãU  deve servire ã proprio esclusivo vãntãggio, senzã 
preoccupãrsi di ãltri. Tãle eU  l’istinto dell’involuto, e non vi eU  ideologiã o 
sistemã sociãle che possã mutãre tãle istinto, suo movente fondãmentãle. 
Lã  verã  riformã  del  mondo  non  si  puoU  fãre  dãl  di  fuori  con  sistemi 
esteriori,  mã  solo  dãl  di  dentro,  mutãndo  l’uomo,  perche�  si  comporti 
diversãmente.  Altrimenti  esso,  pur  mutãndo vestito  e  ãtteggiãmento,  in 
formã diversã continuerãU ã fãre, mosso dãgli stessi impulsi, le stesse cose.

Proclãmãre le ideologie eU  fãcile. Il mondo ne hã proclãmãte tãnte 
fino ãd oggi! Mã tutto tende ã restãre sempre quello che erã primã. Non 
serve  ã  nullã  cãmbiãre  le  vesti,  quãndo  si  continuã  ã  comportãrsi 
uguãlmente. Il problemã non eU ãppãrtenere ã questo o quel gruppo umãno, 
siã religione, pãrtito, ideologiã, etc., mã eU invece non essere piuU  un involuto 
che non sã  vivere  che con i  princìpi  e  istinti  del  suo piãno.  Il  mãle  eU  
profondo, rãdicãto nellã stessã nãturã umãnã, e non si  curã con sistemi 
politici e riforme sociãli, dentro le quãli l’uomo restã quãle eU. Il problemã eU 
biologico, eU  molto piuU  vãsto del fenomeno sociãle, perche�  interessã tuttã 
l’evoluzione dellã vitã sul nostro piãnetã, di cui il fenomeno sociãle non eU  
che un pãrticolãre.

Il  nostro mondo ãttuãle eU  dominãto dã questã reãltãU,  che eU  il  suo 
piãno di vitã, reãltãU  che investe e trãcinã tutto e tutti, istituzioni, religioni, 
morãle,  ideãli,  perche�  tutto viene inteso e vissuto secondo lã psicologiã 
propriã ã  questo livello di  vitã.  Quãlunque ideãle superiore discendã in 
terrã dã piãni piuU  ãlti, tutto viene ãdãttãto ãllã nãturã umãnã, trãsformãto,
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proclãmãdã  cãridãde  nã�o  sejã  feitã  tãmbe�m  pãrã  si,  ãntes  que  pãrã  os 
beneficiã�rios, que quãlquer religiã�o, fe�, ideãl, nã�o se industriãlize nã terrã 
onde deve operãr? Como exigir que ã propriedãde, mãis do que umã funçã�o 
egoístã  individuãl,  sejã  entendidã  como umã funçã�o  sociãl,  nã�o  pãrã  so�  
exclusivã vãntãgem pessoãl, mãs tãmbe�m pãrã vãntãgem de todos? E�  justo 
que ã lei gãrãntã ã propriedãde, mãs podemos explicãr como surgem revoltãs 
pelã destruiçã�o dessã instituiçã�o, quãndo pensãmos que muitãs vezes essã 
propriedãde  pode  tãmbe�m  ser  fruto  de  tudo  ãquilo  que  conseguiremos 
ãrrebãtãr por quãlquer meio. Como justificãr estã instituiçã�o, quãndo elã e�  
utilizãdã  tãmbe�m  pãrã  legitimãr  o  furto?  E  como impedir  isso  em um 
mundo bãseãdo nã lutã? E ãqueles que, invocãndo ã justiçã, em nome destã 
quereriãm destruir o instituto dã propriedãde, o fãzem porque, sendo dã 
mesmã rãçã dos vencedores, quereriãm fãzer ãs mesmãs coisãs, neste cãso, 
obter  pãrã  ã  pro�priã  vãntãgem  o  mesmo  furto  que  os  outros,  mãis 
ãfortunãdos, eles conseguirãm tirãr vãntãgem pro�priã. Assim, em nome dã 
lei e dã justiçã, com novãs teoriãs ideolo�gicãs, se continuã hoje em formãs 
novãs ã velhã bãtãlhã, pãrã pilhãr cãdã um o mãis que puder. De ãmbãs ãs 
pãrtes, os motivos sã�o os mesmos, sendo os indivíduos do mesmo nível de 
evoluçã�o. Em tãl plãno de vidã, o individuãlismo egoístã levã ão princípio 
que ã propriedãde deve servir ãU pro�priã exclusivã vãntãgem, sem preocupãr-
se com os outros. Tãl e� o instinto do involuído, e nã�o hã� ideologiã ou sistemã 
sociãl que possã mudãr tãl instinto, seu motivo fundãmentãl. A verdãdeirã 
reformã do mundo nã�o se pode fãzer de forã com sistemãs exteriores, mãs 
ãpenãs de dentro, mudãndo o homem, pãrã que se comporte diversãmente. 
De outro modo, emborã mudãndo vestimentã e ãtitude, de formã diversã 
continuãrã� ã fãzer, movido pelos mesmos impulsos, ãs mesmãs coisãs.

Proclãmãr ãs ideologiãs e� fã�cil. O mundo proclãmou tãntãs ãte� hoje! 
Mãs tudo tende ã permãnecer sempre o que erã ãntes. Nã�o serve pãrã nãdã 
trocãr  ãs  vestes,  quãndo  se  continuã  ã  comportãr-se  iguãlmente.  O 
problemã nã�o e�  pertencer ã este ou ãquele grupo humãno, sejã religiã�o, 
pãrtido, ideologiã, etc., mãs e� em vez disso nã�o ser mãis um involuído que 
nã�o sãbe viver senã�o com os princípios e instintos de seu plãno. O mãl e� 
profundo,  rãdicãdo  nã  pro�priã  nãturezã  humãnã,  e  nã�o  se  curã  com 
sistemãs  políticos  e  reformãs  sociãis,  dentro  dos  quãis  o  homem 
permãnece como e�.  O problemã e�  biolo�gico, e�  muito mãis vãsto que o 
feno�meno sociãl, porque ãfetã todã ã evoluçã�o dã vidã em nosso plãnetã, 
dã quãl o feno�meno sociãl nã�o e� senã�o um pãrticulãr.

O nosso mundo ãtuãl e� dominãdo por estã reãlidãde, que e� o seu plãno 
de vidã, reãlidãde que investe e ãrrãstã tudo e todos, instituiço�es, religio�es, 
morãis,  ideãis,  porque  tudo  e�  entendido  e  vivido  segundo  ã  psicologiã 
pro�priã deste nível de vidã. Quãlquer ideãl superior que desçã ãU  terrã dos 
plãnos  mãis  ãltos,  tudo  e�  ãdãptãdo  ãU  nãturezã  humãnã,  trãnsformãdo,
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contorto,  schiãcciãto,  finche�  non entrã nelle misure che lã terrã impone, 
perche�  ãltrimenti,  se  non  viene  così  ridotto,  quellã  non  puoU  contenerlo. 
Quãlunque teoriã, per poter esser vissutã, per quãnto siã ãltã e bellã, deve 
esser fãttã rientrãre nellã formã mentãle dell’essere che deve viverlã. EU  lui 
che lã mãneggiã, lã fã suã, eU  in lui che essã diventã vitã. Quãndo un’ideã 
superiore discende in terrã, si ingãggiã unã lottã trã essã e l’uomo, ognuno 
dei due per vincere, imponendosi ãll’ãltro. Così in 2000 ãnni il Vãngelo hã 
lottãto per trãsformãre l’uomo, come l’uomo hã lottãto per trãsformãre il 
Vãngelo. Ne eU risultãto un ãdãttãmento ã mezzã viã che, se hã gettãto ãcquã 
nel vino diluendolo, hã tuttãviã permesso che unã certã percentuãle pur ne 
venisse ãssorbitã, senzã di che sãrebbe stãtã respintã unã bevãnde troppo 
forte per venire ãccettãtã dãllo stomãco di un essere quãle eU l’uomo ãttuãle.

Forzã per influire sullo sviluppo di così ingenti fenomeni, chi scrive 
un  libro  non  puoU  possederne.  Non  possiãmo  fãre  che  osservãre,  dã 
spettãtori, cioU  che ãvviene. Possiãmo peroU  rãggiungere il risultãto che, così 
orientãto dã questã osservãzione, chiunque lã ãbbiã compresã, potrãU meglio 
destreggiãrsi nellã vitã, dãndo ãi suoi fãttori un piuU  giusto vãlore. Si giunge 
così ã scãndãlizzãrsi e ã condãnnãre meno, perche� comprese le cãuse di cioU  
che ãvviene, si trovã che in ultimã ãnãlisi tutto eU  logicã conseguenzã degli 
elementi che si posseggono e delle forze poste in ãzione. Dãto quello che eU  
l’uomo, nessuno stupore che tutto ãvvengã come ãvviene. Per chi vede tutti 
i fãttori del problemã, tutto rientrã nell’ãmbito di unã perfettã logicitãU.

Se ogni dottrinã che ãppãre in terrã non prendesse corpo in unã cãstã 
dirigente  e  gruppo  sociãle  che  lã  rãppresentãno,  chi  lã  sosterrebbe,  chi 
difenderebbe  e  conserverebbe  quel  pãtrimonio,  se  ãd  esso  non  vengono 
legãti gli interessi mãteriãli di costoro che devono fãre questo lãvoro? Siãmo 
in terrã, dove in nessun momento si puoU  dimenticãre che si eU  soggetti ãlle 
necessitãU  che cioU  implicã. Si deprecã lã rivãlitãU  trã religioni.  Mã dãtã lã 
nãturã dell’uomo ãttuãle, come non riconoscerlã utile, quãndo per un essere 
che eU fãtto di lottã e per cui lã lottã per lã vittoriã sul prossimo eU lã cosã che 
piuU  interessã, questo si dimostrã il modo che piuU  lo spronã ãd occupãrsi di 
problemi  di  cui  ãltrimenti  non  ãvrebbe  nessun  desiderio  di  occupãrsi? 
Quãndo dietro vi sono i propri interessi mãteriãli, con quãnto piuU  cãlore si 
difende un dottrinã; quãndo il discredito in cui questã possã cãdere significã 
il crollo dellã propriã posizione sociãle, come si ãguzzã l’intelligenzã per le 
cose ideãli, come si scopre e si sostiene il loro vãlore!

Così il Vãngelo eU  diventãto un vessillo ã difesã di unã cãstã che hã 
cercãto di vivere ãllã suã ombrã. Mã quãle gãbbiã di ferro esso rãppresentã 
per l’uomo del nostro piãno biologico,  uomo che così  eU  rimãsto chiuso 
dentro quellã gãbbiã, hã dovuto ãdãttãrsi ãd essã, impãrãndo così ã vivere 
secondo lã legge di un piuU  ãlto piãno di vitã! Quãle normã di disciplinã per 
tutti, siãmo ministri che fedeli, quel codice! Così costituendosi in cãste,
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retorcido, esmãgãdo, ãte�  entrãr nãs medidãs que ã terrã impo�e, porque de 
outrã formã, se nã�o for ãssim reduzido, nã�o pode conte�-lo. Quãlquer teoriã, 
pãrã ser vividã, por mãis elevãdã e belã que sejã, deve ser feitã reentrãr nã 
formã mentãl do ser que deve vive�-lã. E�  ele quem ã mãnejã, ã fãz suã, e�  
nele que elã se tornã vidã. Quãndo umã ideiã superior desce ãU  terrã, se 
trãvã  umã  lutã  entre  elã  e  o  homem,  cãdã  um  dos  dois  pãrã  vencer, 
impondo-se  ão  outro.  Assim,  em  2.000  ãnos,  o  Evãngelho  lutou  pãrã 
trãnsformãr  o  homem,  como  o  homem  lutou  pãrã  trãnsformãr  o 
Evãngelho. O resultãdo foi umã ãdãptãçã�o ã meiã viã que, se jogou ã�guã 
no vinho diluindo-o,  todãviã  permitiu  que umã certã  porcentãgem dele 
fosse ãbsorvidã, sem ã quãl teriã sido rejeitãdã umã bebidã forte demãis 
pãrã ser ãceitã pelo esto�mãgo de um ser quãl e� o homem ãtuãl.

Forçã pãrã influir no desenvolvimento de tã�o enormes feno�menos, quem 
escreve um livro nã�o pode possuí-lã. Nã�o podemos fãzer senã�o observãr, como 
espectãdores, o que ãcontece. Podemos pore�m chegãr ão resultãdo que, ãssim 
orientãdo por  estã  observãçã�o,  quem ã  hãjã  compreendido,  poderã�  melhor 
desembãrãçãr-se nã vidã, dãndo ãos seus fãtores um vãlor mãis justo. Se chegã 
ãssim ã se escãndãlizãr e ã condenãr menos, porque compreende ãs cãusãs do 
que ãcontece, se descobre que em u�ltimã ãnã�lise tudo e� lo�gicã conseque�nciã dos 
elementos que se possui e dãs forçãs postãs em ãçã�o. Dãdo o que e� o homem, 
nã�o espãntã que tudo ãconteçã como ãcontece. Pãrã quem ve� todos os fãtores 
do problemã, tudo reentrã no ã�mbito de umã perfeitã lo�gicã.

Se cãdã doutrinã que ãpãrece nã terrã nã�o tomãsse corpo numã cãstã 
dirigente  e  grupo  sociãl  que  ã  representã,  quem  ã  sustentãriã,  quem  ã 
defenderiã e conservãriã ãquele pãtrimo�nio, se ã este nã�o estã�o ligãdos os 
interesses mãteriãis de quem deve fãzer este trãbãlho? Estãmos nã terrã, onde 
em nenhum momento se pode olvidãr que se e�  sujeitos ãUs necessidãdes que 
isso implicã. Se deprecã ã rivãlidãde entre ãs religio�es. Mãs dãdã ã nãturezã 
do homem ãtuãl, como nã�o reconhece�-lã como u�til, quãndo pãrã um ser que e� 
feito de lutã e pãrã quem ã lutã pelã vito�riã sobre o pro�ximo e�  ã coisã que 
mãis interessã, este se demonstrã o modo que mãis o estimulã ã ocupãr-se 
com problemãs dos quãis, de outrã formã, nã�o teriã nenhum desejo de ocupãr-
se? Quãndo por trã�s disso estã�o os pro�prios interesses mãteriãis, com muito 
mãis fervor se defende umã doutrinã; quãndo o descre�dito em que estã possã 
cãir significã o colãpso de pro�priã posiçã�o sociãl, como se ãguçã ã intelige�nciã 
pãrã ãs coisãs ideãis, como se descobre e se sustentã o seu vãlor!

Assim, o Evãngelho tornou-se umã bãndeirã em defesã de umã cãstã 
que tentou viver ãU  suã sombrã. Mãs quãl jãulã de ferro ele representã pãrã 
o homem do nosso plãno biolo�gico, homem que ãssim ficou fechãdo dentro 
dãquelã jãulã, teve de se ãdãptãr ã elã, ãprendendo ãssim ã viver segundo ã 
lei de um plãno mãis ãlto de vidã! Que normã de disciplinã pãrã todos, 
somos  ministros  e  fie�is,  esse  co�digo!  Assim constituindo-se  em cãstãs,
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con posizioni terrene ben definite, le religioni fissãno in terrã con quelle 
orgãnizzãzioni  terrene,  ãnche  unã  disciplinã  di  vitã.  Il  fãtto  eU 
biologicãmente importãnte,  perche�  il  fissãrsi  di  unã normã di  condottã, 
implicã lã lungã ripetizione, che eU  ãppunto cioU  che ã lungo ãndãre incide 
sullã nãturã umãnã, trãsformãndolã, perche�  lã ripetizione eU  cioU  che generã 
gli ãutomãtismi che costituiscono lã bãse dei nuovi istinti. EU  per questã viã 
che  il  Vãngelo  si  innesterãU  nelle  cãrni  e  nel  sãngue  dell’essere  umãno, 
trãsformãndolo dã involuto in evoluto.

Così si comprende perche� le religioni dovettero ãppoggiãrsi ãi ricchi 
e  ãi  potenti.  EU  vero  che  lã  loro  forzã  dovrebbe  essere  tuttã  spirituãle, 
disdegnãndo  gli  ãccorgimenti  umãni.  Mã  questã  sãrebbe  unã  chiesã 
perfettã fãttã di sãnti, il che non eU possibile in terrã. Essendo ãl contrãrio le 
religioni  fãtte  del  comune mãteriãle  umãno,  dãto che in  terrã  ãltri  non 
esiste,  eU  nãturãle  che,  perche�  siã  loro  possibile  esistere  in  terrã,  dette 
religioni debbãno ãppoggiãrsi ãnche ãi metodi umãno. Si spiegã così come 
cioU  siã  storicãmente  ãvvenuto  e  tuttorã  ãvvengã;  si  spiegã,  mã  non  si 
giustificã. Mã, se non si giustificã, cioU  non vuol dire che si possã subito 
eliminãre. Tãle eliminãzione non puoU  ãvvenire che per grãdi, secondo il 
potere di sopportãzione dellã nãturã umãnã, dovuto ãl livello di evoluzione 
dã essã rãggiunto. Si verificã così nelle religioni un processo di progressivã 
purificãzione, in cui lã dottrinã viene sempre piuU  innestãndosi nellã nãturã 
umãnã,  fino  ã  che  tutte  le  scorie  dell’involuzione  vengono  eliminãte  e 
dãll’involuto finãlmente nãsce l’evoluto. Restã il fãtto positivo che, ãttorno 
ãl nocciolo dellã propriã dottrinã, ogni religione vã evolvendo, sempre piuU  
smãteriãlizzãndosi e spirituãlizzãndosi: in ãltri termini sempre piuU  sãlendo 
dãll’ãnimãlitãU, ãllã fãse umãnã e superumãnã.

Così, se nel nostro mondo tutto eU dominãto dã unã reãltãU  biologicã di 
piãno evolutivo inferiore, tutto lentãmente vã tuttãviã sãlendo verso un piãno 
di vitã superiore. Osserviãmo l’evoluzione dell’istituto dellã fãmigliã, primo 
nucleo  dellã  societãU  umãnã.  Retrocedendo  verso  gli  stãdi  piuU  primitivi, 
vediãmo fãrsi piuU  durã lã lottã e con cioU  piuU  feroce lã vitã. Lã donnã eU  lã 
schiãvã, che deve lãvorãre, obbedire, servire. L’evoluzione portã ãllã sempre 
mãggiore protezione dei deboli, ãppunto perche� portã l’essere fuori del piãno 
dell’involuto dove regnã lã legge del piuU  forte. Il liberãrsi, con l’ãscesã dellã 
vitã, dã questã legge di prepotenzã, portã sempre piuU  dãllã fãse dellã forzã ã 
quellã dellã giustiziã, in cui vi eU  sempre piuU  posto per i deboli che primã 
venivãno  inesorãbilmente  condãnnãti.  Pãrãllelãmente  si  fã  sempre  piuU  
importãnte il problemã dellã difesã ed educãzione dei figli, problemã primã 
inesistente. Nello stãto piuU  ãrretrãto, lã nãturã lãsciã che si generi con tuttã 
prodigãlitãU, sottoponendo poi ferocemente i figli ãllã selezione nãturãle, in 
modo che solo i piuU  forti soprãvvivãno e gli ãltri periscãno. Donnã schiãvã e 
figli ãbbãndonãti ãlle propriã forzã, questo erã lo stãto primitivo.
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com posiço�es terrenãs bem definidãs, ãs religio�es fixãm nã terrã com essãs 
orgãnizãço�es  terrenãs,  tãmbe�m  umã  disciplinã  de  vidã.  O  fãto  e� 
biologicãmente  importãnte,  porque  o  estãbelecer-se  de  umã  regrã  de 
condutã implicã umã longã repetiçã�o, que e�  justãmente isso que ã longo 
prãzo incide sobre ã nãturezã humãnã, trãnsformãndo-ã, pois ã repetiçã�o e�  
o que gerã os ãutomãtismos que constituem ã bãse dos novos instintos. E�  
por estã viã que o Evãngelho se enxertãrã�  nã cãrne e no sãngue do ser 
humãno, trãnsformãndo-o de involuído em evoluído.

Assim se compreende por que ãs religio�es tiverãm que se ãpoiãr nos 
ricos  e  poderosos.  E�  verdãde  que  ã  suã  forçã  deve  ser  todã  espirituãl, 
desdenhãndo estrãtãgemãs humãnos.  Mãs estã  seriã  umã igrejã  perfeitã 
feitã  de  sãntos,  o  que  nã�o  e�  possível  nã  terrã.  Sendo  ão  contrã�rio  ãs 
religio�es feitãs do comum mãteriãl humãno, dãdo que nã terrã outros nã�o 
existe,  e�  nãturãl  que,  pãrã  que  possãm existir  nã  terrã,  essãs  religio�es 
devãm ãpoiãr-se tãmbe�m em me�todos humãnos. Isso explicã como isso 
historicãmente ãconteceu e ãindã ãcontece; se explicã, mãs nã�o se justificã. 
Mãs se nã�o se justificã, isso nã�o quer dizer que se possã de su�bito eliminãr. 
Tãl  eliminãçã�o  nã�o  pode ocorrer  senã�o  por  grãus,  segundo o poder  de 
suportãçã�o dã nãturezã humãnã, devido ão nível de evoluçã�o que ãlcãnçou. 
Se verificã, ãssim, nãs religio�es um processo de progressivã purificãçã�o, no 
quãl  ã  doutrinã  e�  sempre mãis  enxertãdã  nã  nãturezã  humãnã,  ãte�  que 
todos ãs esco�riãs dã involuçã�o sejãm eliminãdãs e do involuído finãlmente 
nãsçã o evoluído. Restã o fãto positivo que, em torno ão cerne dã pro�priã 
doutrinã, cãdã religiã�o vãi evoluindo, sempre mãis se desmãteriãlizãndo e 
se  espirituãlizãndo:  em  outros  termos  sempre  mãis  ãscendendo  dã 
ãnimãlidãde, ãU fãse humãnã e super-humãnã.

Assim,  se  no  nosso  mundo  tudo  e�  dominãdo  por  umã  reãlidãde 
biolo�gicã de plãno evolutivo inferior, tudo lentãmente vãi todãviã subindo 
pãrã um plãno de vidã superior. Observemos ã evoluçã�o dã instituto fãmíliã, 
primeiro nu�cleo dã sociedãde humãnã. Retrocedendo pãrã os estã�gios mãis 
primitivos, vemos tornãr-se mãis durã ã lutã e com elã mãis feroz ã vidã. A 
mulher e�  ã escrãvã, que deve trãbãlhãr, obedecer, servir. A evoluçã�o levã ã 
sempre mãior proteçã�o dos frãcos, justãmente porque levã o ser pãrã forã do 
plãno do involuído onde reinã ã  lei  do mãis  forte.  O libertãr-se,  com ã 
ãscensã�o dã vidã, destã lei de prepote�nciã, levã sempre mãis dã fãse dã forçã 
ãUquelã dã justiçã nã quãl hã�  sempre mãis lugãr pãrã ãos frãcos que ãntes 
erãm  inexorãvelmente  condenãdos.  Pãrãlelãmente  se  fãz  sempre  mãis 
importãnte o problemã dã defesã e educãçã�o  dos filhos,  problemã ãntes 
inexistente. No estãdo mãis ãtrãsãdo, ã nãturezã deixã que se gere com todã 
ã prodigãlidãde, submetendo depois ferozmente os filhos ãU  seleçã�o nãturãl, 
de modo que so�  os mãis fortes sobrevivãm e os outros pereçãm. Mulher 
escrãvã e filhos ãbãndonãdos ãU pro�priã sorte, este erã o estãdo primitivo.
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Unã delle mãggiori opere dell’evoluzione umãnã, eU lã redenzione dellã 
donnã.  Orã  il  mãtrimonio  le  gãrãntisce  con  diritti  lã  protezione  e  lã 
posizione sociãle del  mãrito.  Unã voltã  tutti  i  diretti  erãno del  mãschio, 
perche� erã il piuU  forte, secondo lã legge che imperã nei piãni di vitã inferiori. 
Pãssãndo dãl regno dellã forzã ã quello dellã giustiziã, i pesi, come eU giusto, 
incominciãno ã pãssãre dãlle spãlle dei piuU  deboli ã quelle dei piuU  forti. Ecco 
ãllorã che ãl mãschio non spettã piuU  solo il diritto di fãrsi servire, mã ãnche 
il dovere do proteggere, di lãvorãre per provvedere ãl necessãrio. Lã donnã 
non eU  piuU  lã schiãvã, mã lã compãgnã. I figli non si buttãno fuori in bãlìã 
dellã  selezione  nãturãle,  mã  vãnno  ãllevãti,  deve  provvedersi  ãllã  loro 
educãzione, vengono ãccompãgnãti fino ã che non si siãmo formãtã unã loro 
posizione nellã societãU. Allorã lã fãmigliã ãssume un ãspetto etico superiore, 
rãppresentã  un  funzione  sociãle,  diventã  unã  missione  dã  compiere.  In 
questo processo tocchiãmo con mãno lã trãsformãzione ã cui l’essere viene 
sottoposto  col  pãssãre  per  evoluzione  dãl  piãno  dell’involuto  ã  quello 
dell’evoluto.  Difãtti  lo  stãto  di  egoismo  sepãrãtistã  viene  sempre  piuU  
riãssorbito in uno stãto de ãmplesso frãterno, il cãos di fã ordine, lã forzã 
giustiziã, lã rivoltã si fã disciplinã. Si iniziã così, incominciãndo dãl primo 
nucleo che eU lã fãmigliã, quel processo di ricostruzione che portã dãllo stãto 
cãotico  dell’individuãlismo  sepãrãtistã,  ãllo  stãto  orgãnico,  che  come 
dicemmo eU quello delle piuU  evolute societãU future.

Con  le  osservãzioni  che  ãndiãmo  compiendo  ci  eU  stãto  dunque 
possibile non solo renderci conto in quãle piãno di evoluzione l’umãnitãU  
ãttuãle si trovi situãtã, mã ãnche di osservãre lã trãsformãzione che in essã 
si verificã col sãlire dãl piãno biologico dell’involuto ã quello dell’evoluto. 
Abbiãmo potuto così rãggiungere lã spiegãzione di vãri ãspetti dellã reãltãU 
dei fãtti, che dã pãrte suã ci hã dãto pienã confermã delle suesposte teorie.
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Umã dãs mãiores obrãs dã evoluçã�o humãnã e� ã redençã�o dã mulher. 
Agorã o cãsãmento gãrãnte com direitos ã proteçã�o e ã posiçã�o sociãl do 
mãrido. Umã vez que todos os diretos pertenciãm ão mãcho, porque erã o 
mãis  forte,  segundo  ã  lei  que  imperã  nos  plãnos  de  vidã  inferiores. 
Pãssãndo do reino dã forçã pãrã o dã justiçã,  os fãrdos,  como e�  justo, 
começãm ã pãssãr dos ombros dos mãis frãcos pãrã os dos mãis fortes. Eis 
entã�o estã� que ão mãcho nã�o pertence mãis ãpenãs o direito de ser servido, 
mãs tãmbe�m o dever de proteger, de trãbãlhãr pãrã prover o necessã�rio. A 
mulher  nã�o  e�  mãis  ã  escrãvã,  mãs  ã  compãnheirã.  Os  filhos  nã�o  sã�o 
jogãdãs  forã  ãU  merce�  dã  seleçã�o  nãturãl,  mãs  devem ser  criãdos,  deve 
providenciãr-se ã suã educãçã�o, elãs sã�o ãcompãnhãdos ãte�  que tenhãmos 
formãdo umã posiçã�o pro�priã nã sociedãde. Entã�o ã fãmíliã ãssume um 
ãspecto e�tico superior, representã umã funçã�o sociãl, tornã-se umã missã�o 
ã ser cumpridã. Nesse processo tocãmos com ã mã�o ã trãnsformãçã�o ã 
quãl o ser e�  submetido ão pãssãr pelã evoluçã�o do plãno do involuído pãrã 
ãquele do evoluído. De fãto, o estãdo de egoísmo sepãrãtistã e� sempre mãis 
reãbsorvido num estãdo de  ãmplexo frãterno, o cãos criã ordem, ã forçã 
justiçã,  ã  revoltã  tornã-se  disciplinã.  Se  iniciã  ãssim,  começãndo  do 
primeiro nu�cleo que e� ã fãmíliã, quãl processo de reconstruçã�o que conduz 
do estãdo cão� tico do individuãlismo sepãrãtistã, ão estãdo orgã�nico, que 
como dizemos e� ãquele dãs mãis evoluídãs sociedãdes futurãs.

Com ãs observãço�es que estãmos fãzendo nos tem sido, portãnto, 
possível nã�o so�  nos dãr contã em quãl plãno evolutivo ã humãnidãde ãtuãl 
se encontrã, como tãmbe�m observãr ã trãnsformãçã�o que nelã se verificã 
ão  ãscender  do  plãno  biolo�gico  do  involuído  pãrã  ãquele  do  evoluído. 
Conseguimos ãssim chegãr ãU  explicãçã�o de vã�rios ãspectos dã reãlidãde 
dos fãtos, o que por suã vez nos deu plenã confirmãçã�o dãs teoriãs ãcimã.
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III. Le armi del Vangelo e la potenza della non-resistenza. 
La discesa degli ideali, le evasioni e i capovolgimenti 
umani

Abbiãmo giãU  ãccennãto che con questo studio sullã umãnitãU  ãttuãle 
non vogliãmo compiere unã requisitoriã per condãnnãre. Lã psicologiã di 
condãnnã e di polemicã fã pãrte dellã formã mentãle dell’involuto, proprio 
quellã che cerchiãmo di superãre. EU  in questo piãno di vitã che si cercã di 
soprãffãre  il  prossimo,  di  fãrsi  giudici  per  trovãrne  i  difetti  e  vincerlo 
dimostrãndoglieli. Al contrãrio ãbbiãmo cercãto di ãssumere il punto di vistã 
dell’evoluto, usãndo lã suã psicologiã che non eU  quellã del vincere, cosã che 
in quel piãno non hã piuU  senso. Per poterlo comprendere, ãbbiãmo cercãto di 
guãrdãre ãl mondo dã un piãno piuU  ãlto, dove gli istinti e i metodi sono 
diversi. Abbiãmo così pensãto con unã formã mentãle in cui non interessã lã 
propriã supremãziã su nessuno, mã interessã lã comprensione, non hã piuU  
nessunã importãnzã e significãto il lottãre per vincere, mã cioU  che molto vãle 
eU  il sãpersi coordinãre nell’ãrmoniã dellã legge. Mondo strãno, così diverso 
dãl  nostro,  mondo in cui  non vi  eU  nessun bisogno di  discutere per ãver 
rãgione contro ãltri ã cui si debbã provãre che hãnno torto. In quel piãno lã 
veritãU  non  eU  un  prodotto  individuãle  dã  imporre,  mã  eU  unã  sostãnzã 
universãle situãtã nellã  Legge e tutti  possono vederlã,  perche�  per chi hã 
occhi, lã Legge sã mostrãrsi dã se�, e tutti quãnti ãbbiãmo intelletto possono 
comprenderlã.  Allorã  quãndo  quãlcuno  sbãgliã  e  commette  errori  ãnche 
contro di noi, il mettersi noi ã condãnnãrlo o, ãncor peggio ã punirlo, non 
solo non hã senso, mã eU  controproducente, perche�  per fãre questã operã di 
rãddrizzãmento vi eU  lã Legge, che lã sã fãre molto meglio, perche�  essã eU 
molto piuU  potente e sãpiente di noi. Per noi eU  controproducente perche�, 
volendo usurpãre ãllã Legge le funzioni di giustiziã, che non competono piuU  
ã noi, perche�  qui siãmo usciti dãl regno dellã forzã e stiãmo in quello dellã 
giustiziã,  noi violiãmo l’ordine che eU  lã  legge di questo piãno, dobbiãmo 
quindi subire le conseguenze di questã violãzione. Dobbiãmo comprendere 
che  il  piãno  dell’evoluto  eU  il  piãno  orgãnico  in  cui  tutto  vã  bene,  solo 
ciãscuno resti in perfettã disciplinã ãl suo posto. CioU  ã differenzã del nostro 
piãno in cui il proprio posto, in un regime di individuãlismo disorgãnizzãto, 
deve venire conquistãto dã ciãscuno dã se�, in modo che lã suã posizione non 
esprime lã suã funzione nell’orgãnismo, mã lã forzã che l’individuo possiede, 
con lã quãle esso eU riuscito ãd ãffermãrsi.

EU  cosi che nel piãno dell’evoluto, di fronte ãll’offesã si reãgisce col 
perdono, come consigliã in Vãngelo che ãppãrtiene ã quel piãno. L’involuto 
crede che, se egli in tãl modo perdonã, resti senzã difesã. Questo eU  il suo
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III. As armas do Evangelho e o poder da não-resistência. 
A  descida  dos  ideais,  as  evasões  e  as  inversões 
humanas

Jã�  mencionãmos  que  com  este  estudo  dã  humãnidãde  ãtuãl  nã�o 
queremos fãzer umã ãcusãçã�o pãrã condenãr. A psicologiã dã condenãçã�o 
e dã pole�micã fãz pãrte dã formã mentãl do involuído, ãquelã mesmã que 
tentãmos superãr. E�  neste plãno de vidã que se tentã subjugãr o pro�ximo, 
tornãr-se juiz pãrã encontrãr os defeitos e vence�-lo demonstrãndo-os ã ele. 
Ao  contrã�rio,  temos  procurãdo  ãssumir  o  ponto  de  vistã  do  evoluído, 
utilizãndo ã suã psicologiã que nã�o e�  ãquelã de vencer, coisã que nãquele 
plãno nã�o tem mãis sentido. Pãrã poder compreende�-lo, tentãmos olhãr o 
mundo de um plãno mãis ãlto, onde os instintos e os me�todos sã�o diversos. 
Pensãmos ãssim com umã formã mentãl nã quãl nã�o interessã ã pro�priã 
supremãciã  sobre  ningue�m,  mãs  interessã  ã  compreensã�o,  nã�o  hã�  mãis 
nenhumã importã�nciã e significãdo o lutãr pãrã vencer, mãs o que muito 
vãle e� sãber se coordenãr nã hãrmoniã dã lei. Mundo estrãnho, tã�o diverso 
do nosso, mundo no quãl nã�o hã�  necessidãde de discutir pãrã ter rãzã�o 
contrã outros ãos quãis se devã provãr que estã�o errãdos. Nãquele plãno, ã 
verdãde nã�o e�  um produto individuãl ã ser imposto, mãs e�  umã substã�nciã 
universãl situãdã nã Lei e todos podem ve�-lã, porque pãrã quem tem olhos, 
ã Lei sãbe mostrãr-se de per si, e todos quãntos possuem intelecto podem 
compreende�-lã. Entã�o, quãndo ãlgue�m errãdã e comete erros ãte�  contrã 
no�s, ã nossã disposiçã�o de condenã�-lo ou, pior ãindã, de puni-lo, nã�o so�  
nã�o fãz sentido como e�  contrãproducente, porque pãrã fãzer essã obrã de 
correçã�o existe ã Lei, que sãbe como fãze�-lo muito melhor, porque elã e�  
muito mãis poderosã e mãis sã�biã do que no�s. Pãrã no�s e� contrãproducente 
porque, querendo usurpãr  ãU Lei ãs funço�es de justiçã, que nã�o compete 
mãis ã no�s, porque ãqui sãímos do reino dã forçã e estãmos no dã justiçã, 
no�s violãmos ã ordem que e� ã lei deste plãno, devemos, portãnto, sofrer ãs 
conseque�nciãs  destã  violãçã�o.  Devemos  compreender  que  o  plãno  do 
evoluído e�  o plãno orgã�nico em que tudo vãi bem, bãstãndo que cãdã um 
permãneçã em perfeitã disciplinã no seu posto. Isso e�  diferente do nosso 
plãno no quãl o pro�prio posto, num regime de individuãlismo desordenãdo, 
deve ser conquistãdo por cãdã um por si, de modo que suã posiçã�o nã�o 
expresse suã funçã�o no orgãnismo, mãs ã forçã que o indivíduo possui, 
com ã quãl ele conseguiu ãfirmãr-se.

E�  ãssim que no plãno do evoluído, diãnte dã ofensã se reãge com o 
perdã�o,  conforme ãconselhã o Evãngelho que pertence ã ãquele plãno. O 
involuído cre� que, se ele de tãl modo perdoãr, ficãrã� sem defesã. Isto e� o seu
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errore dovuto ãllã suã miopiã. Questã eU invece lã migliore difesã, si potrebbe 
dire ãnche lã mãggiore vendettã, perche� ãllorã, se lãsceremo tutto nelle mãni 
di Dio, interviene lã Legge, che non vi eU potere o ãstuziã umãnã, ne� lãsso di 
tempo che possã fermãre. E chi conosce lã Legge sã bene che giustiziã verrãU  
fãttã, senzã che vi siã possibilitãU  di fugã; Questã sãrãU ãppunto lã conclusione 
e lã morãle dellã storiã che ãbbiãmo incominciãto ã nãrrãre. Solo l’ignorãnzã 
dei primitivi puoU  credere che il sistemã del Vãngelo lãsci l’individuo indifeso 
e che, se questo non ricorre ãi propri mezzi, esso siã ãbbãndonãto e perduto. 
CioU  puoU  ãvvenire nei piãni inferiori dove regnã il disordine, mã non in quelli 
superiori dove regnã ordine e giustiziã. A quel bãsso livello sãrebbe ãssurdo 
che questã fosse ãffidãtã ãlle povere e cieche forze di un essere ignãro del 
funzionãmento di tutto l’orgãnismo di cui fã pãrte.

Riprenderemo  piuU  ãvãnti  il  rãcconto  del  nostro  protãgonistã,  che 
ãbbiãmo lãsciãto momentãneãmente sospeso, per inquãdrãrlo nellã vãstitãU 
dei problemi mãggiori di cui trovãsi ã fãr pãrte. Erãno necessãrie queste 
spiegãzioni per giustificãre lã suã condottã, che il mondo ignãro condãnnã 
secondo unã ãltrã psicologiã, senzã comprendere. Solo così, studiãndone le 
profonde  rãgioni,  possiãmo  spiegãrci  il  significãto  e  lã  logicã  del  suo 
ãppãrentemente strãno comportãmento. Di fronte ãllã lottã propriã ãl piãno 
umãno,  dãllã  quãle  derivã  un  continuo  stãto  di  offesã  e  difesã,  lã  suã 
reãzione fu quellã del perdono. In un mondo in cui eU  il piuU  forte che vãle, 
questo  sistemã eU  supremã sciocchezzã,  considerãtã  con  disprezzo  come 
impotenzã di deboli. Andremo in queste pãgine sempre meglio studiãndo 
lã tecnicã di questã strãtegiã per dimostrãre che essã non rãppresentã unã 
supremã sciocchezzã,  impotenzã di  deboli,  mã che essã  costituisce unã 
supremã sãpienzã, potenzã di forti. Vedremo difãtti che, con tãle strãtegiã 
il  nostro protãgonistã, senzã usãre le ãrmi umãne, senzã le quãli il  tipo 
comune  si  sente  disãrmãto  e  perduto,  riusci  ã  vincere  ottimãmente, 
evitãndo tutti i dãnni che sono impliciti nelle vittorie umãne. Ne ãbbiãmo 
spiegãto e continueremo ã spiegãrne le rãgioni.

Siãmo  nel  mondo  umãno,  mondo  che  eU  prevãlentemente  quello 
dell’involuto, diretto non tãnto dãll’intelligenzã, giustiziã, bontãU, mã dãgli 
istinti dell’ãnimãlitãU. Bãsãndosi esso sul principio del trionfo del piuU  forte, 
vi eU  nãturãle e continuã lã lottã per il trionfo di tãle piuU  forte. Lo stãto 
normãle eU dunque lã guerrã, di tutti contro tutti per soprãffãrsi e perche� dã 
tãle lottã escã vittorioso il piuU  forte. Dunque uno stãto ãrmãto, in cui lã 
pãce eU  condizione eccezionãle e trãnsitoriã, e l’ãggressione eU  possibile in 
ogni momento. Lã pãce difãtti non eU che unã treguã trã due guerre, che un 
riposo per prepãrãrne unã nuovã. CioU  per le nãzioni come per gli individui.

Restã  il  fãtto  dell’ãggressione  continuã.  Come  si  comportãno  di 
fronte ã tãle fãtto i  due tipi:  involuto ed evoluto? Il  primo si  mãntiene 
costãntemente ãrmãto, cãlcolã lã potenzã del vicino e cercã di superãrlã,
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erro devido ãU  suã miopiã. Estã, ão contrã�rio, e�  ã melhor defesã, se poderiã 
dizer mesmo ã mãior vingãnçã, porque entã�o, se deixãrmos tudo nãs mã�os 
de Deus, interve�m ã Lei, que nã�o hã� poder nem ãstu�ciã humãnã, nem lãpso 
de tempo que possã deter. E quem conhece ã Lei sãbe bem que ã justiçã 
serã� feitã, sem possibilidãde de fugã; Estã serã� precisãmente ã conclusã�o e ã 
morãl dã histo�riã que começãmos ã nãrrãr. So�  ã ignorã�nciã dos primitivos 
pode ãcreditãr que o sistemã do Evãngelho deixã o indivíduo indefeso e que, 
se este nã�o recorrer ãos seus pro�prios meios, ficã ãbãndonãdo e perdido. Isso 
pode ãcontecer nos plãnos inferiores onde reinã ã desordem, mãs nã�o nos 
superiores onde reinã ã ordem e ã justiçã. Nesse bãixo nível, seriã ãbsurdo 
que isso fosse confiãdo ãUs pobres e cegãs forçãs de um ser ignorãnte do 
funcionãmento de todo o orgãnismo dã quãl fãz pãrte.

Retomãremos  mãis  ãdiãnte  o  conto  do  nosso  protãgonistã,  que 
deixãmos momentãneãmente suspensã, pãrã enquãdrã�-lo nã vãstidã�o dos 
problemãs  mãiores  dos  quãis  ele  fãz  pãrte.  Erãm  necessã�riãs  estãs 
explicãço�es pãrã justificãr ã suã condutã, que o mundo ignorãnte condenã 
segundo umã outrã psicologiã, sem compreender. So�  ãssim, estudãndo ãs 
profundãs rãzo�es,  podemos explicãr-nos o significãdo e ã lo�gicã do seu 
ãpãrentemente estrãnho comportãmento. Diãnte dã lutã pro�priã do plãno 
humãno, dã quãl derivã um estãdo contínuo de ãtãque e defesã, ã reãçã�o foi 
ãquelã do perdã�o. Em um mundo no quãl e�  o mãis forte vãle, esse sistemã 
e�  supremã tolice, considerãdã com desprezo como impote�nciã dos frãcos. 
Entrãremos  nestãs  pã�ginãs  sempre  melhor  estudãndo  ã  te�cnicã  destã 
estrãte�giã  pãrã  demonstrãr  que  elã  nã�o  representã  umã supremã tolice, 
impote�nciã  dos  frãcos,  mãs  que  elã  constitui  umã  supremã  sãbedoriã, 
poder  dos  fortes.  Veremos  de  fãto  que,  com  tãl  estrãte�giã,  o  nosso 
protãgonistã, sem usãr ãs ãrmãs humãnãs, sem ãs quãis o tipo comum se 
sente desãrmãdo e perdido, conseguiu vencer otimãmente, evitãndo todos 
os  dãnos  que  estã�o  implícitos  nãs  vito�riãs  humãnãs.  No�s  explicãmos  e 
continuãremos ã explicãr ãs rãzo�es.

Estãmos  no  mundo  humãno,  mundo  que  e�  prevãlentemente  o  do 
involuído,  dirigido nã�o  tãnto  pelã  intelige�nciã,  justiçã,  bondãde,  mãs  pelos 
instintos dã ãnimãlidãde. Bãseãndo-se isso no princípio do triunfo do mãis forte, 
nele e� nãturãl e contínuã ã lutã pelo triunfo desse mãis forte. O estãdo normãl e�, 
portãnto, ã guerrã, de todos contrã todos pãrã se subjugãr e pãrã que dessã lutã 
sãiã vitorioso o mãis forte. Portãnto, um estãdo ãrmãdo, no quãl ã pãz e�  umã 
condiçã�o excepcionãl e trãnsito�riã, e ã ãgressã�o e� possível em cãdã momento. A 
pãz, de fãto, nãdã mãis e� do que umã tre�guã entre duãs guerrãs, um descãnso 
pãrã se prepãrãr pãrã umã novã. Isto pãrã ãs nãço�es como pãrã os indivíduos.

Permãnece o fãto dã ãgressã�o contínuã. Como se comportãm diãnte 
desse  fãto  os  dois  tipos:  involuído e  evoluído?  O primeiro  se  mãnte�m 
constãntemente  ãrmãdo,  cãlculã  o  poder  do  vizinho  e  tentã  superã�-lo,
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ãrmãndosi sempre piuU . EU  lã ben notã corsã ãgli ãrmãmenti. Trã individui, 
similmente  ciãscuno cercã  di  superãre  il  vicino in  potenzã  economicã e 
posizione sociãle, etc. Su questo piãno l’essere contã solo su se� stesso, perche�  
sã che se non sã difendersi dã se� nessuno lo difende ed eU  perduto. Tãle eU  lã 
conseguenzã nãturãle del principio del sepãrãtismo che vige in questo piãno.

Lã posizione dell’evoluto eU completãmente diversã. Se esso hã gettãto 
viã tutte le ãrmi umãne, come consigliã il Vãngelo, hã con se�  ã suã difesã 
unã ãrmã diversã e ben piuU  potente. Il punto debole dell’involuto eU  il suo 
sepãrãtismo che ne fã un essere isolãto, dã ogni pãrte circondãto dã nemici 
e  pericoli.  Il  punto  forte  dell’evoluto  eU  lã  suã  orgãnicitãU  che  ne  fã  un 
individuo unitãrio, dã ogni pãrte circondãto dã ãmici e ãiuti. Egli non hã 
egoismo lo sepãri  dãl  prossimo, che non eU  suo nemico,  mã sue ãmico. 
Reciprocãmente, l’egoismo del suo prossimo non lo divide dã lui. Ecco che 
quello stãto di guerrã che fã dellã terrã un inferno, viene ã cãdere, con lã 
relãtivã  necessitãU  di  vivere  sempre  ãrmãti  in  lottã  e  tutte  le  ãltre 
conseguenze.  Ecco  come  ãllorã  eU  possibile  quell’ãbbãndono  di  tutte  le 
ãrmi, che il Vãngelo consigliã e che ãl mondo sembrã pãzziã.

Che cosã dunque ãvviene di  fronte  ãd unã ãggressione? Come si 
comportãno i due tipi differenti? L’involuto prende tutte le sue ãrmi e si 
ãccinge  ãllã  bãttãgliã.  EU  questione  di  esplicãre  ãl  mãssimo  lã  propriã 
potenzã  distruttivã,  per  ãnnientãre  fisicãmente  lã  pãrte  oppostã. 
Dãll’egoismo sepãrãtistã non puoU  nãscere che questã rivoltã contro lã vitã, 
continuãzione dellã primã rivoltã, cãusã dellã cãdutã. Lã bãttãgliã creã unã 
ãtmosferã  di  distruzione,  dã  cui  emerge  il  grãnde  vincitore,  pronto  ã 
continuãre ãd ãvventãrsi soprã ãltri meno forti di lui, per distruggerli. E 
così il  bel gioco continuã ãll’infinito,  in questo piãno di vitã.  Il  sistemã 
dellã lottã non risolvã lã lottã, vincere non significã ãffermãre lã pãce. Il 
mondo hã sempre finito unã guerrã, per ricominciãrne un’ãltrã.

Come  si  comportã  invece  l’evoluto?  Come  si  puoU  vincere  con  lã 
reãzione del perdono? Che cosã significã il principio dellã non resistenzã? 
Come puoU essere piuU  vãntãggioso il sistemã di non resistere ãl mãle? Se eU vero 
che il mãle vã distrutto, non eU vero che esso si possã distruggere ãggiungendo 
ãd esso un mãle mãggiore. Il fuoco si spegne con l’ãcquã e non con ãltro 
fuoco. Così l’incendio cresce e non si estingue. Il mãle eU un debito umãno che 
bisognã pãgãre; e i debiti non si cãncellãno fãcendone dei nuovi, e cosi il mãle 
non si risolve mã si ãccresce. Uno stãto quãlsiãsi non si puoU  smãltire che per 
ãzione contrãriã. Il mãle eU  cãrenzã di bene, l’odio eU  mãncãnzã di ãmore. Se 
cãdiãmo nel negãtivo per inversione dãl positivo, non potremo uscire dã tãle 
stãto continuãndo ãd invertire dãl positivo ãl negãtivo, mã solo iniziãndo il 
cãmmino opposto, che vã dãl negãtivo ãl positivo. Così eU ãssurdo credere che 
il mãle si possã guãrire con ãltro mãle mãggiore, mã solãmente con il bene, 
che l’odio si possã guãrire con ãltro odio, mã solo con l’ãmore.
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ficãndo sempre mãis ãrmãdo. E�  ã bem conhecidã corridã ãrmãmentistã. Entre 
indivíduos, similãrmente cãdã um buscã superãr o vizinho em poder econo�mico 
e posiçã�o sociãl, etc. Nesse plãno, o ser contã ãpenãs consigo mesmo, pois sãbe 
que se nã�o sãbe se defender, ningue�m o defenderã�  e estã�  perdido. Tãl e�  ã 
conseque�nciã nãturãl do princípio do sepãrãtismo que vigorã neste plãno.

A posiçã�o do evoluído e� completãmente diversã. Se jogou forã todãs 
ãs  ãrmãs  humãnãs,  como ãconselhã  o  Evãngelho,  tem consigo  em suã 
defesã umã ãrmã diversã e bem mãis poderosã. O ponto frãco do involuído 
e�  o seu sepãrãtismo que o tornã um ser isolãdo, de cãdã pãrte cercãdo de 
inimigos e perigos. O ponto forte do evoluído e�  ã suã orgãnicidãde que o 
tornã um indivíduo unitã�rio, de cãdã pãrte cercãdo de ãmigos e ãjudã. Ele 
nã�o tem egoísmo pãrã sepãrã�-lo do pro�ximo, que nã�o e�  seu inimigo, mãs 
seu ãmigo. Reciprocãmente, o egoísmo do seu pro�ximo nã�o o sepãrã de si 
mesmo. Eis que ãquele estãdo de guerrã que fãz dã terrã um inferno, vem ã 
cãir, com ã relãtivã necessidãde de viver sempre ãrmãdo em lutã e todãs ãs 
outrãs conseque�nciãs. Eis como entã�o e� possível ãquele ãbãndono de todãs 
ãs ãrmãs, que o Evãngelho ãconselhã e que ão mundo pãrece loucurã.

Que  coisã  entã�o  ãcontece  diãnte  de  umã  ãgressã�o?  Como  se 
comportãm os dois tipos diferentes? O involuído pegã todãs ãs suãs ãrmãs 
e se prepãrã pãrã ã bãtãlhã. E�  questã�o de exercer ão mã�ximo o seu poder 
destrutivo,  pãrã  ãniquilãr  fisicãmente  ã  pãrte  opostã.  Do  egoísmo 
sepãrãtistã nã�o pode nãscer senã�o estã revoltã contrã ã vidã, continuãçã�o 
dã  primeirã  revoltã,  cãusã  dã  quedã.  A bãtãlhã  criã  umã ãtmosferã  de 
destruiçã�o, dã quãl emerge o grãnde vencedor, pronto pãrã continuãr ã se 
lãnçãr sobre os outros menos fortes que ele, pãrã destruí-los. E ãssim o 
belo jogo continuã ão infinito, neste plãno de vidã. O sistemã dã lutã nã�o 
resolve ã lutã, vencer nã�o significã ãfirmãr ã pãz. O mundo tem sempre 
ãcãbãdo umã guerrã, pãrã recomeçãr umã outrã.

Como se comportã ão inve�s o evoluído? Como se pode vencer com ã 
reãçã�o do perdã�o? Que coisã significã o princípio dã nã�o resiste�nciã? Como 
pode ser mãis vãntãjoso o sistemã de nã�o resistir ão mãl? Se e� verdãde que o 
mãl  deve  ser  destruído,  nã�o  e�  verdãde  que  ele  possã  ser  destruído 
ãcrescentãndo-lhe um mãl mãior. O fogo se ãpãgã com ã�guã e nã�o com 
outro fogo. Assim o ince�ndio cresce e nã�o se estingue. O mãl e�  um de�bito 
humãno que deve ser pãgo; e os de�bitos nã�o se cãncelãm fãzendo-se novos, e 
ãssim o mãl nã�o se resolve, mãs ãumentã. Um estãdo quãlquer nã�o se pode 
eliminãr senã�o pelã ãçã�o contrã�riã. O mãl e� cãre�nciã de bem, o o�dio e� fãltã 
de ãmor. Se cãímos no negãtivo por inversã�o do positivo, nã�o podemos sãir 
de  tãl  estãdo  continuãndo  ã  inverter  do  positivo  ão  negãtivo,  mãs  so�  
iniciãndo  o  cãminho  oposto,  que  vãi  do  negãtivo  ão  positivo.  Assim  e� 
ãbsurdo crer que o mãl se possã curãr com outro mãl mãior, mãs somente 
com o bem, que o o�dio se possã curãr com outro o�dio, mãs so�  com o ãmor.
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Ecco dunque che ci troviãmo, posti ci di fronte ãllo stesso cãso, con 
due soluzioni completãmente differenti: per l’involuto con lã reãzione, per 
l’evoluto con lã  non resistenzã.  Il  primo metodo corrisponde ãl  sistemã 
elementãre  dãto  dãl  principio  di  ãzione  e  reãzione,  funzionãnte  in  un 
cãmpo  di  elementi  isolãti  nel  loro  sepãrãtismo,  per  cui  essi  non  si 
conoscono l’un l’ãltro. Essi ãgiscono indipendenti, semplicemente ãgendo e 
reãgendo nei loro urti reciproci, ignãri di ogni tecnicã piuU  complessã. Il 
metodo  dell’evoluto  corrisponde  ãl  sistemã  piuU  progredito  dãto  dãl 
principio del riãssorbimento, possibile dove nello stesso cãmpo gli elementi 
sono fusi in uno stãto orgãnico, per cui essi ben si conoscono l’un l’ãntro. 
Essi non ãgiscono indipendenti, ignorãndosi ã vicendã, mã vivono in unã 
continuã  interdipendenzã  reciprocã,  nellã  posizione  di  elementi 
comunicãnti,  propriã  dello  stãto  orgãnico.  Lã  loro  vitã  dãllo  stãto 
frãmmentãrio, si eU coordinãtã nello stãto unitãrio. Ne segue che, formãndo 
ciãscuno  pãrte  dello  stesso  orgãnismo,  inferire  un  colpo  ãl  vicino,  non 
significã colpire un estrãneo, mã se�  stessi, in quãnto si colpisce un ãltro 
elemento dello stesso orgãnismo che eU  costituito di se�  stessi, dellã cui vitã 
totãle eU fãttã ãnche lã propriã vitã pãrticolãre.

Lã grãnde differenzã trã involuto ed evoluto, dã cui poi tutto il resto 
dipende,  eU  lo  stãto  di  sepãrãtismo  individuãlistã  nel  primo  cãso,  e  di 
coordinãmento  orgãnico  unitãrio  nel  secondo.  Posti  questi  due  opposti 
princìpi,  eU  logico che ne seguãno opposte  conseguenze,  cioeU  il  metodo 
dellã reãzione per l’involuto, e il metodo dellã compãssione e perdono dellã 
reãzione  per  l’evoluto.  EU  logico  nel  primo  cãso  considerãrsi  nemici  di 
estrãnei, come lo eU  nel secondo cãso considerãrsi ãmici dei membri dellã 
stessã  propriã  fãmigliã.  Tutto  dipende  dãll’ãtteggiãmento  mentãle  dãto 
dãllã  propriã  psicologiã,  dãtã  dãl  piãno  biologico  in  cui  si  vive.  Lã 
differenzã  che  ne  segue,  stã  nel  fãtto  che  l’involuto  considerã  i  propri 
problemi isolãti dã quelli degli ãltri, mente l’evoluto li considerã tutti fusi, 
ciãscuno  pãrte  dello  stesso  problemã  di  tutti.  Questo  diversissimo 
ãtteggiãmento dei due tipi, eU  cioU  che fã sì che essi non si comprendãno e 
vivãno in terrã escludendosi, in posizioni ãntãgoniche. Così l’involuto restã 
irrimediãbilmente sepãrãtistã, mentre l’evoluto restã orgãnico unitãrio.

Mã,  si  dirãU:  come  puoU  quest’ultimo  essere  tãle,  se  in  terrã  esso 
rãppresentã unã quãsi invisibile, esiguã minorãnzã? Dove stã questã unitãU  
orgãnicã, se in terrã essã non esiste? Mã lã terrã non eU  tutto l’universo e le 
forme di vitã terrestri non sono tutte le forme di vitã. E l’evoluto eU ãppunto 
in terrã un esule, che ãppãrtiene ãd ãltri gruppi etnici, situãti in ãltri piãni 
con ãltre forme di vitã. Costui trãsportã con se�, nãscendo in terrã, i metodi 
dellã suã rãzzã, che non sono i metodi del nostro mondo. Se in questo essi 
non  vigono  e  sono  mãle  ãccolti,  cioU  non  vuol  dire  che  ãltrove  non 
funzionino in pieno. Vi devono così essere mondi piuU  progrediti,  in cui
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Eis entã�o que nos encontrãmos, postos diãnte do mesmo cãso, com 
duãs soluço�es completãmente diferentes: pãrã o involuído com ã reãçã�o, 
pãrã o evoluído com ã nã�o resiste�nciã. O primeiro me�todo corresponde ão 
sistemã elementãr dãdo pelo princípio de ãçã�o e reãçã�o, funcionãndo em 
um cãmpo de elementos isolãdos no seu sepãrãtismo, pelo que eles nã�o se 
conhecem um ão outro. Eles ãgem independentes, simplesmente ãgindo e 
reãgindo nos seus  embãtes  recíprocos,  ignorãndo quãlquer  te�cnicã  mãis 
complexã. O me�todo do evoluído corresponde ão sistemã mãis ãvãnçãdo 
dãdo pelo  princípio  dã  reãbsorçã�o,  possível  onde  no  mesmo cãmpo os 
elementos se fundem em um estãdo orgã�nico, pãrã que se conheçãm um ão 
outro. Eles nã�o ãgem independentes, ignorãndo-se mutuãmente, mãs vivem 
em  contínuã  interdepende�nciã  recíprocã,  nã  posiçã�o  de  elementos 
comunicãntes,  pro�prios  do  estãdo  orgã�nico.  A  suã  vidã  do  estãdo 
frãgmentã�rio, foi coordenãdã no estãdo unitã�rio. Segue-se que, formãndo 
cãdã um pãrte do mesmo orgãnismo, infligir  um golpe no vizinho, nã�o 
significã golpeãr um estrãnho, mãs ã si mesmo, porquãnto se golpeiã um 
outro elemento do mesmo orgãnismo que e� constituído por si mesmos, cujã 
vidã totãl e� feitã tãmbe�m ã pro�priã vidã pãrticulãr.

A grãnde diferençã entre involuído e evoluído,  dã quãl  todo o resto 
depende,  e�  o  estãdo  de  sepãrãtismo individuãlistã  no  primeiro  cãso,  e  de 
coordenãçã�o orgã�nicã unitã�riã no segundo. Dãdos esses dois opostos princípios, 
e� lo�gico que se seguem opostãs conseque�nciãs, i. e., o me�todo de reãçã�o pãrã o 
involuído, e o me�todo dã compãixã�o e perdã�o dã reãçã�o pãrã o evoluído. E�  
lo�gico no primeiro cãso considerãr-se  inimigo de estrãnhos,  como o  e�  no 
segundo cãso considerãr-se ãmigo dos membros dã suã pro�priã fãmíliã. Tudo 
depende dã  ãtitude mentãl  dãdã pelã  pro�priã psicologiã, dãdã pelo plãno 
biolo�gico no quãl se vive. A diferençã que se segue, estã� no fãto que o involuído 
considerã  os  pro�prios  problemãs  isolãdos  dãqueles  dos  outros,  enquãnto  o 
evoluído os considerã todos fundidos, cãdã um, pãrte do mesmo problemã de 
todos. Este diversíssimo comportãmento dos dois tipos, e�  o que fãz com que 
eles  nã�o  se  compreendãm  e  vivãm  nã  terrã  excluindo-se,  em  posiço�es 
ãntãgo�nicãs.  Assim,  o  involuído  permãnece  irremediãvelmente  sepãrãtistã, 
enquãnto o evoluído permãnece orgã�nico unitã�rio.

Mãs, se dirã�: como pode este u�ltimo ser ãssim, se nã terrã ele representã 
umã quãse invisível, exíguã minoriã? Onde estã�  essã unidãde orgã�nicã, se nã 
terrã elã nã�o existe? Mãs ã terrã nã�o e�  todo o universo e ãs formãs de vidã 
terrestres nã�o sã�o todãs ãs formãs de vidã. E o evoluído e� justãmente nã terrã 
um exilãdo, que pertence ã outros grupos e�tnicos, situãdos em outros plãnos 
com outrãs formãs de vidã.  Este trãnsportã consigo,  nãscendo nã terrã,  os 
me�todos dã suã rãçã, que nã�o sã�o os me�todos do nosso mundo. Se neste eles 
nã�o vigorãm e sã�o mãl recebidos, isso nã�o quer dizer que em outros lugãres nã�o 
funcionem plenãmente. Assim devem existir mundos mãis ãvãnçãdos, nos quãis
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il Vãngelo, con i princìpi di frãternã convivenzã che esso proclãmã, deve 
costituire unã posizione giãU  rãggiuntã, unã reãltãU  vissutã, e non un lontãno 
fãro dã rãggiungere,  unã reãltãU  futurã.  EU  in  questi  ãmbienti  che sono i 
compãgni dell’evoluto. Lã distãnzã spãziãle non puoU  impedire che essi gli 
restino spirituãlmente vicini. EU  con questã grãndi collettivitãU  spirituãli che 
esso restã comunicãnte, eU  dã questo mondo piuU  ãlto che scendono lã forze 
per  difendere  l’evoluto  che  ãppãre  inerme,  perche�  evãngelicãmente  hã 
gettãto tutte le ãrmi. Il mondo ride di lui, come fecero ãi piedi dellã croce i 
crocifissori  di  Cristo.  Ne ride  perche�  lo  vede disãrmãto e  debole.  E il 
mondo non sã che costui eU  il  piuU  ãrmãto di tutti, tãnto che, dopo tãnte 
piccole vittorie degli involuto, destinãte ãd elidersi ã vicendã, ã lui solo 
spettã  l’ultimã  vittoriã.  L’ignorãnzã  dell’involuto  eU  tãntã  che  esso  puoU  
credere che l’uomo evãngelico siã un debole, mentre eU  il piuU  forte, l’unico 
vero vincitore; credere che lã vitã siã così poverã di mezzi e così scãrsã di 
intelligenzã,  dã  lãsciãre  i  suoi  punti  vitãli  non  protetti,  il  bãliã  dellã 
prepotenzã dei meno evoluti.

Dovevãmo fãre queste considerãzioni, non solo per spiegãrci lã strãnã 
condottã del nostro protãgonistã, mã ãnche per poter comprendere come 
ãvverrãU che per vie così inusitãte, egli potrãU giungere ãllã vittoriã. Studio che 
ci  portã  ãllã  comprensione  del  significãto  profondo  del  Vãngelo  e  dellã 
strãnã strãtegiã dã esso usãtã per vincere lã bãttãgliã dellã vitã. Il nostro 
compito non eU solo di rãccontãre unã storiã, mã eU soprãtutto di comprendere 
gli elementi su cui essã poggiã, le forze che lã muovono e lã sostengono, lã 
logicã che lã guidã, il suo profondo significãto morãle e spirituãle.

* * *

Continuã lã grãnde bãttãgliã trã involuto ed evoluto. Lã storiã che 
ãndremo nãrrãndo  eU  quellã di un ãgnello che vã trã i lupi e che li vince, 
senzã  ãrmi,  con  il  perdono  e  l’ãmore.  L’involuto  risponde:  “no,  non  eU  
possibile. Per miã esperienzã so che, se sono ãncor vivo, lo devo ãl fãtto 
che ho sãputo difendermi.  So quindi  ãnche che,  se voglio continuãre ã 
vivere,  non  ho  ãltro  mezzo  che  continuãre  con  lo  stesso  sistemã”.  Il 
rãgionãmento restã vero finche� si trãttã di involuti. Se uno di essi si mette ã 
fãre l’ãgnello, eU  nãturãle che esso vengã divorãto, perche�  questã eU  lã legge 
del  piãno ã  cui  esso ãppãrtiene.  Mã cioU  non toglie  che vi  possã essere 
ãnche l’ãltro tipo dell’evoluto, lã legge del cui piãno essendo diversã, gli 
puoU  permettere di vincere lãU dove l’ãltro perde, se usã gli stessi sistemi.

Abbiãmo orã visto come si comportãno i due biotipi, dell’involuto e 
dell’evoluto,  di  fronte  ãl  problemã  dell’offesã  e  difesã.  Continuiãmo  ãd 
osservãre  quãli  diversi  ãtteggiãmenti  psicologici  e  modi  di  comportãrsi 
derivino, di fronte ãnche ãd ãltri problemi, per i due tipi dã così differente 
nãturã e formã mentãle. Dãl modo completãmente diverso per ciãscuno
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o Evãngelho, com os princípios de frãternã convive�nciã que ele proclãmã, deve 
constituir umã posiçã�o jã� ãlcãnçãdã, umã reãlidãde vividã, e nã�o um distãnte 
fãrol ã ãlcãnçãr, umã reãlidãde futurã. E�  nestes ãmbientes que se encontrãm 
os compãnheiros do evoluído. A distã�nciã espãciãl nã�o pode impedir que 
eles  permãneçãm  espirituãlmente  seus  vizinhos.  E�  com  estã  grãnde 
coletividãde espirituãl que ele mãnte�m comunicãçã�o, e�  deste mundo mãis 
ãlto  que descem ãs  forçãs  pãrã defender  o  evoluído que pãrece inerme, 
porque evãngelicãmente jogou forã todãs ãs suãs ãrmãs. O mundo ri dele, 
como fizerãm ão pe� dã cruz os crucificãdores de Cristo. Eles riem porque o 
ve�m desãrmãdo e frãco. E o mundo nã�o sãbe que ele e�  o mãis ãrmãdo de 
todos, tãnto que, depois de tãntãs pequenãs vito�riãs do involuído, destinãdãs 
ãU  elisã�o  recíprocã,  so�  ã  ele  pertence  ã  u� ltimã  vito�riã.  A  ignorã�nciã  do 
involuído e�  tãntã que ele pode crer que o homem evãnge�lico e�  um frãco, 
enquãnto ele e�  o mãis forte, o u�nico verdãdeiro vencedor; crer que ã vidã e� 
tã�o pobre de meios e tã�o escãssã de intelige�nciã, que deixã os seus pontos 
vitãis desprotegidos, ãU merce� dã ãrrogã�nciã dos menos evoluídos.

Devemos fãzer essãs considerãço�es, nã�o so�  pãrã explicãr ã estrãnhã 
condutã de nosso protãgonistã, mãs tãmbe�m pãrã poder compreender como 
ãcontecerã� que por viãs tã�o inusitãdãs, ele poderã� ãlcãnçãr ã vito�riã. Estudo 
que nos levã  ãU compreensã�o do significãdo profundo do Evãngelho e dã 
estrãnhã estrãte�giã por ele usãdã pãrã vencer ã bãtãlhã dã vidã. O nosso 
esforço nã�o e� so�  de contãr umã histo�riã, mãs e� sobretudo de compreender os 
elementos sobre os quãis elã repousã, ãs forçãs que ã movem e ã sustentãm, 
ã lo�gicã que ã guiã, o seu profundo significãdo morãl e espirituãl.

* * *

Continuã ã grãnde bãtãlhã entre involuído e evoluído. A histo�riã que 
vãmos nãrrãndo e�  ãquelã de um cordeiro que vãi entre os lobos e que os 
vence, sem ãrmãs, com o perdã�o e o ãmor. O involuído responde: “nã�o, nã�o 
e� possível. Por minhã experie�nciã sei que, se ãindã estou vivo, devo-o ão fãto 
de ter sãbido defender-me. Portãnto, tãmbe�m sei que, se quero continuãr ã 
viver,  nã�o  tenho outro meio senã�o  continuãr com o mesmo sistemã”.  O 
rãciocínio permãnece verdãdeiro enquãnto se trãtã dos involuídos. Se um 
deles se mete ã se fãzer de cordeiro, e�  nãturãl que ele sejã devorãdo, pois 
estã e�  ã lei do plãno ã que pertence. Mãs isso nã�o impede que possã hãver 
tãmbe�m o outro tipo do evoluído, ã lei de cujo plãno sendo diversã, pode 
permitir-lhe vencer lã� onde o outro perde, quãndo usã os mesmos sistemãs.

Vimos ãgorã como se comportãm os dois bio�tipos, o involuído e o 
evoluído, diãnte do problemã do ãtãque e dã defesã. Continuãmos ã observãr 
quãis  diversãs  ãtitudes  psicolo�gicãs  e  modos  de  comportãr-se  derivãm, 
diãnte tãmbe�m de outros problemãs, pãrã os dois tipos de tã�o diferentes 
nãturezã  e  formã mentãl.  Do modo completãmente  diverso  de  cãdã um
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di concepire lã vitã, come ãbbiãmo giãU ãccennãto, non possono fãre ã meno 
di  derivãre giudizi e soluzioni completãmente diverse di fronte ãgli stessi 
fãtti e problemi considerãti dã punti di vistã così lontãni, quãli sono due 
piãni di evoluzione. Lã vitã, dãl lãto dell’evoluto, non puoU  ãppãrire lã stessã 
di  quellã  vistã  dãl  lãto  dell’involuto.  Le  due  visuãli  possono  condurre 
ãddiritturã ã conclusioni opposte, speciãlmente quãndo, trovãndosi i due tipi 
ã convivere sullo stesso terreno, sorge trã essi il problemã di rãpporto e i 
giudizi ãssumono cãrãttere di reciprocitãU. Tutti giudicãno, l’evoluto giudicã 
l’involuto, l’involuto giudicã l’evoluto, ognuno con lã suã tãvolã di vãlori e 
morãle  diversã,  nãturãlmente  condãnnãndo  l’ãltro,  come  per  coerenzã  e 
interesse condãnnã tutto cioU  che eU fuori dãlle proprie unitãU di misurã.

In terrã nel  nostro mondo ufficiãlmente  eU  riconosciutã  e  vige unã 
eticã  stãndãrdizzãtã,  di  misurã  mediã,  ãdãttã  ãllã  sensibilitãU  e  esigenze 
dellã mãggiorãnzã. Al di soprã di questã misurã mediã, in ãlto vi sono i 
sãnti, i geni, gli eroi; ãl si sotto, in bãsso vi sono i primitivi restãti ãncorã 
selvãggi, i delinquenti. Gli uni e gli ãltri sono fuori dellã misurã mediã. 
Essi si fãnno unã eticã ãdãttã ãllã loro sensibilitãU  e ãlle esigenze dellã loro 
vitã.  Mã  senzã  giungere  ã  questi  estremi,  essendo  innumerevoli  le 
grãdãzione del personãle sviluppo evolutivo, ciãscuno non essendo situãto 
nello stesso punto dellã scãlã, mã in posizioni diversissime, ne segue un 
continuo lãvoro di ãdãttãmento di quellã eticã generãle,  ãl  proprio cãso 
pãrticolãre.  Avviene  così  di  fãtto  che,  se  l’eticã  generãle  cercã  di 
inquãdrãre  tutti  nelle  sue  regole,  ogni  singolo  dã  pãrte  suã  cercã  di 
ãdãttãrlã il piuU  possibile ãl proprio temperãmento, difendendosi dã quelle 
regole, perche�  esse riescãno ã piegãrlo il meno possibile. Il morãlistã, che 
dettã leggi dellã condottã umãnã, deve fãre i conti con questã resistenzã dã 
pãrte del mãteriãle vivo su cui quellã leggi devono ãpplicãrsi. Se i conti 
sono sbãgliãti, se lã resistenzã eU  troppo forte, perche�  le leggi chiedono piuU  
di quello che lã mãggiorãnzã puoU  dãre, ãllorã eU  il legislãtore e lã suã eticã 
che  sãltãno  in  ãriã.  Esso  potrãU  trãscurãre  le  minorãnze,  che  dovrãnno 
risolvere dã se�  il loro problemã, mã non potrãU  pretendere di ãvere lã forzã 
di piegãre le mãsse, esigendo dã esse quello che esse non possono dãre.

Il mondo eU pieno di leggi, religiose e civili, di consuetudini sociãli, di 
norme  di  ogni  genere,  che  stãbiliscono  quãle  deve  essere  lã  condottã 
dell’individuo.  Lãsciãndo  dã  pãrte  l’evoluto,  che  come eccezione  non  fã 
numero, lã mãssã viene ã trovãrsi di fronte ãd unã serie di imperãtivi etici 
che  stringono  come  in  unã  morsã  lã  suã  inferiore  nãturã  ãnimãle  per 
spingerlã ãd evolvere. Allorã le folle ãnelãno ãllã libertãU. Mã lã libertãU  che 
esse invocãno non eU  quellã che fã liberi, mã quellã che fã schiãvi, perche� 
esse  desiderãno  solo  di  liberãrsi  dãllo  sforzo  che  le  norme  etiche  loro 
impongono per fãrle evolvere, lã loro brãmã essendo quellã di continuãre ã 
crogiolãrsi nell’ãnimãlitãU. Il morãlistã, il legislãtore che si ãccinge ã dettãre
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conceber  ã  vidã,  como jã�  mencionãmos,  nã�o  podemos  deixãr  de  derivãr 
julgãmentos e soluço�es completãmente diversos diãnte dos mesmos fãtos e 
problemãs considerãdos de pontos de vistã tã�o distãntes, quãis sã�o dois plãnos 
de evoluçã�o. A vidã, do lãdo do evoluído, nã�o pode pãrecer ã mesmã que 
ãquelã vistã do lãdo do o involuído. As duãs vistãs podem conduzir ãte� ã 
concluso�es opostãs, especiãlmente quãndo, encontrãm-se dois tipos ã conviver 
no  mesmo  terreno,  surge  entre  eles  o  problemã  de  relãçã�o  e  os  juízos 
ãssumem  cãrã�ter  de  reciprocidãde.  Todos  julgãm,  o  evoluído  julgã  o 
involuído, o involuído julgã o evoluído, cãdã um com suã tãbelã de vãlores e 
morãl diversã, nãturãlmente condenãndo o outro, ãssim como por coere�nciã e 
interesse condenã tudo o que estã� forã dãs pro�priãs unidãdes de medidã.

Nã terrã,  no nosso mundo oficiãlmente reconhecidã e vigorã umã 
e�ticã pãdronizãdã, de medidã me�diã, ãdequãdã ãU sensibilidãde e exige�nciãs 
dã mãioriã. Acimã dessã medidã me�diã, no ãlto estã�o os sãntos, os ge�nios, 
os hero� is; ãbãixo, em bãixo estã�o os primitivos que ãindã permãnecerãm 
selvãgens,  os  criminosos.  Uns e os outros estã�o  forã dã medidã me�diã. 
Formãm umã e�ticã ãdãptãdã ãU  suã sensibilidãde e ãUs  exige�nciãs dã suã 
vidã. Mãs sem chegãr ã esses extremos, sendo inumerã�veis ãs grãdãço�es do 
pessoãl  desenvolvimento evolutivo,  cãdã um nã�o se situãndo no mesmo 
ponto  dã  escãlã,  mãs  em posiço�es  diversíssimãs,  segue-se  um contínuo 
trãbãlho  de  ãdãptãçã�o  dãquelã  e�ticã  gerãl,  ão  pro�prio  cãso  pãrticulãr. 
Acontece ãssim de fãto que, se ã e�ticã gerãl tentã enquãdrãr todos nãs suãs 
regrãs,  cãdã  indivíduo  por  suã  vez  tentã  ãdãptã�-lã  o  mãis  possível  ão 
pro�prio temperãmento, defendendo-se dãquelãs regrãs, pãrã que possãm 
dobrã�-lo  o  menos  possível.  O  morãlistã,  que  ditã  ãs  leis  dã  condutã 
humãnã, deve levãr em contã essã resiste�nciã do mãteriãl vivo sobre o quãl 
quelãs leis devem ãplicãr-se. Se ãs contãs estã�o errãdãs, se ã resiste�nciã e� 
muito forte, porque ãs leis pedem mãis do que ã mãioriã pode dãr, entã�o e� 
o  legislãdor  e  suã  e�ticã  que  sãltã  no  ãr.  Isto  poderã�  negligenciãr  ãs 
minoriãs, que terã�o de resolver sozinhãs o seu problemã, mãs nã�o poderã� 
pretender ter ã forçã pãrã dobrãr ãs mãssãs, exigindo delãs o que elãs nã�o 
podem dãr.

O mundo estã�  repleto de leis, religiosãs e civis, de costumes sociãis, 
de normãs de cãdã ge�nero, que estãbelecem quãl deve ser ã condutã do 
indivíduo.  Deixãndo  de  lãdo  o  evoluído,  que  como  exceçã�o  nã�o  fãz 
nu�mero, ãs mãssãs se depãrãm com umã se�rie de imperãtivos e�ticos que 
ãpertãm como umã morsã ã suã inferior nãturezã ãnimãl pãrã impeli-lã ã 
evoluir. Entã�o ãs multido�es ãnseiãm por liberdãde. Mãs ã liberdãde que 
elãs  invocãm nã�o  e�  ãquelã  que  libertã,  mãs  sim ãquelã  que  escrãvizã, 
porque so�  querem se liberãr do esforço que ãs normãs e�ticãs lhes impo�em 
pãrã os fãzer evoluir, ã suã cobiçã sendo ãquelã de continuãr ã deliciãr-se 
nã  ãnimãlidãde. O  morãlistã,  o  legislãdor  que  se  propo�e ã  ditãr

135

136



112 La Grande Battaglia – Pietro Ubãldi

vitã, non deve mãi dimenticãre lã nãturã involutã del tipo biologico ã cui 
norme di  esso le dirige e dã cui esige ãdesione. Nel nostro piãno di vitã 
tutto  eU  lottã  ãnche  trã  le  leggi  e  l’individuo,  trã  i  princìpi  e  lã  loro 
ãttuãzione, trã lã teoriã e lã prãticã. Nel nostro mondo si usã l’intelligenzã 
non per ãderire ãll’ideãle, non per imitãre i modelli proposti ãll’umãnitãU, 
mã per sempre piuU  scãltrirsi nell’ãrte di evãdere dãl peso dellã disciplinã e 
di interpretãre tutto rovesciãto in proprio fãvore.

Ecco ãllorã che, quãndo l’evoluto scende in terrã, quãggiuU  portãndo dãl 
suo piuU  ãlto piãno di vitã nuove norme di condottã ã guidã dell’umãnitãU  per 
educãrlã  e  fãrlã  progredire,  ecco  che  ãssistiãmo  ãllo  strãno  fenomeno 
rãppresentãto non dã unã cosciente ãdesione per il proprio vãntãggio, che eU di 
evolvere, mã dãllã ricercã delle scãppãtoie per evãdere ã quelle norme che pur 
sono un invito ã sãlire. Ecco come vengono ãccettãti in terrã gli ideãli discesi dãl 
mondo dell’evoluto. Tutto eU sempre lottã. Dãto che essi ãttãccãno l’ãnimãlitãU per 
superãrlã,  sorge  dã  pãrte  di  questã  lã  reãzione  per  soprãvvivere.  Allorã 
l’intelligenzã, invece di venire usãtã per evolvere, viene usãtã per non evolvere.

Sãrebbe interessãnte, ãccãnto ãllo studio dell’eticã, fãre pãrãllelãmente lo 
studio delle scãppãtoie dãll’uomo inventãte per sfuggire ãllã strettã delle norme di 
quellã  eticã.  Spesso  esse  sono  ingegnosissimi  cãpolãvori  dell’ãstutã  ãrte 
dell’evãdere, come nel Mãchiãvellismo e nel Gesuitismo, vere scuole e sistemi di 
evãsione. Così, per esempio, quãndo S. Frãncesco, quãle biotipo di evoluto, volle 
trãsportãre in terrã, ãlmeno nel suo ordine religioso, unã integrãle ãpplicãzione del 
Vãngelo, i suoi stessi prossimi seguãci suoi contemporãnei, fecero resistenzã ã 
quellã  che  ã  loro  sembrãvã  eccessivã  rigidezzã  dellã  Regolã  dell’Ordine,  e 
cercãrono di rifãrlã per ãdãttãrselã in unã formã piuU  comodã. Dopo di cioU, i tre 
Ordini frãncescãni, Minori, Conventuãli e Cãppuccini, pur divergendo in ãlcuni 
punti, uguãlmente riuscirono ãd evãdere dãl voto fondãmentãle di S. Frãncesco, 
che erã quello dellã povertãU, girãndo lã questione nel senso di non possedere 
individuãlmente,  potendo  pur  possedere  collettivãmente  come  Ordine.  I 
Conventuãli  furono  così  chiãmãti,  ãppunto  perche�  proprietãri  dei  mãggiori 
conventi dell’Ordine. Lã stessã Chiesã di Romã, che proclãmã un Vãngelo che 
dice: “se vuoi esser perfetto, dãU viã tutto”, frãse che solo S. Frãncesco visse ãllã 
letterã, lã stessã Chiesã tuttorã possiede e hã tãnto posseduto dã costituirsi ã 
potere temporãle per secoli ãccãnto ãlle ãltre cãse regnãnti.

Non condãnniãmo.  Sãrebbe  puerile  pretendere  che  l’opinione  di  un 
uomo possã ãver peso su fenomeni storici di tãle mole. Cerchiãmo solo di 
comprendere, il che un uomo puoU  fãre; tãnto piuU  che cioU  essere utile per 
spiegãrci il fenomeno e vedere che, se le cose così si sono svolte e lã vitã le hã 
permesse, essã che eU intelligente hã lãscito cioU  ãvvenire perche� dovevã in quel 
dãto momento soddisfãre ãd ãltre esigenze, siã pur inferiori e trãnsitorie. Dãte 
le condizioni relãtive del momento, di fronte ãi futuri sviluppi, ãnche ãlcuni 
mãli tãlvoltã ãvvengono per compiere lã loro funzione creãtivã di bene.
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normãs de vidã,  nã�o deve jãmãis  esquecer  ã  nãturezã  involuídã do tipo 
biolo�gico ã quãl  elã os dirige e dã quãl exige ãdesã�o. No nosso plãno de 
vidã, tudo e�  lutã tãmbe�m entre ãs leis e o indivíduo, entre os princípios e 
suã  ãtuãçã�o,  entre  ã  teoriã  e  ã  prã�ticã.  No  nosso  mundo  se  usã  ã 
intelige�nciã nã�o pãrã ãderir ão ideãl, nã�o pãrã imitãr os modelos propostos 
ãU  humãnidãde, mãs pãrã sempre mãis se refinãr nã ãrte de evãdir do peso 
dã disciplinã e de interpretãr tudo invertido em seu fãvor.

Eis entã�o que, quãndo o evoluído desce ãU  terrã, ãqui em bãixo trãzendo 
do seu mãis ãlto plãno de vidã novãs regrãs de condutã pãrã guiãr ã humãnidãde 
pãrã educã�-lã e fãze�-lã progredir,  eis que ãssistimos ão estrãnho feno�meno 
representãdo nã�o por umã consciente ãdesã�o pelã vãntãgem pro�priã, que e�  de 
evoluir, mãs dã buscã dãs escãpãto�riãs pãrã evãdir dãquelãs normãs que sã�o um 
convite pãrã elevãr-se. Eis como sã�o ãceitos nã terrã os ideãis descidos do 
mundo do evoluído. Tudo e� sempre lutã. Dãdo que eles ãtãcãm ã ãnimãlidãde 
pãrã  superã�-lã,  surge  dã  pãrte  destã  ã  rãzã�o pãrã  sobreviver.  Entã�o  ã 
intelige�nciã, em vez de ser usãdã pãrã evoluir, e� usãdã pãrã nã�o evoluir.

Seriã interessãnte, ão lãdo do estudo dã e�ticã, fãzer pãrãlelãmente o estudo 
dãs escãpãto�riãs pelo homem inventãdãs pãrã fugir dãs gãrrãs dãs normãs dãquelã 
e�ticã. Muitãs vezes elãs sã�o engenhosíssimãs inverso�es dã ãstutã ãrte dã evãsã�o, 
como no Mãquiãvelismo e no Jesuitismo, verdãdeirãs escolãs e sistemãs de evãsã�o. 
Assim, por exemplo, quãndo Sã�o Frãncisco, quãl bio�tipo de evoluído, quis trãzer ãU 
terrã, pelo menos nã suã ordem religiosã, umã integrãl ãplicãçã�o do Evãngelho, 
mesmo os seus pro�ximos seguidores, seus contemporã�neos, fizerãm resiste�nciã ã 
ãquelã que ã eles pãreciã ã excessivã rigidez dã Regrã dã Ordem, e tentãrãm refãze�-
lã pãrã ãdãptã�-lã em umã formã mãis co�modã. Depois disso, ãs tre�s Ordens 
frãnciscãnãs, Menores, Conventuãis e Cãpuchinhos, emborã divergindo em ãlguns 
pontos, iguãlmente conseguirãm escãpãr do voto fundãmentãl de Sã�o Frãncisco, 
que  erã  o  dã  pobrezã,  trãnsformãndo  ã  questã�o  no  sentido  de  nã�o  possuir 
individuãlmente,  podendo  pore�m possuir  coletivãmente  como  Ordem.  Os 
Conventuãis  forãm ãssim chãmãdos,  justãmente  por  serem proprietã�rios dos 
mãiores conventos dã Ordem. A mesmã Igrejã de Romã, que proclãmã um 
Evãngelho que diz: “se queres ser perfeito, dã�  tudo”, frãse que so�  Sã�o Frãncisco 
viveu ão pe� dã letrã, ã mesmã Igrejã ãindã possui e tãnto possuiu pãrã se estãbelecer 
como um poder temporãl por se�culos ão lãdo dãs outrãs cãsãs reinãntes.

Nã�o condenãmos. Seriã pueril pretender que ã opiniã�o de um homem 
possã ter peso sobre feno�menos histo�ricos de tãl montã. Vãmos ãpenãs tentãr 
compreender, o que um homem pode fãzer; tãnto mãis que isso pode ser u�til pãrã 
nos explicãr o feno�meno e ver que, se ãs coisãs ãcontecerãm ãssim e ã vidã ãs 
permitiu, elã que e� inteligente, deixou isso ãcontecer porque deviã nãquele dãdo 
momento sãtisfãzer ã outrãs exige�nciãs, ãindã que inferiores e trãnsito�riãs. Dãdãs 
ãs condiço�es relãtivãs do momento, diãnte dos futuros desenvolvimentos, mesmo 
ãlguns mãles por vezes ocorrem pãrã cumprir ã suã funçã�o criãdorã de bem.
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EU  interessãnte  osservãre  come  ãvviene  il  fenomeno  dellã  discesã 
degli ideãli in terrã. Un evoluto, cittãdino di ãltre umãnitãU  prende corpo in 
terrã. Gli uomini, vedendo che hã un corpo uguãle ãl loro, lo giudicãno 
loro simile. Mã se tutto puoU  ãppãrire uguãle di fuori, non lo eU  di dentro, 
dove  ãlbergã  unã  ãnimã  di  ãltro  tipo.  Essã  cominciã  ã  mãnifestãrsi 
ãttrãverso lã pãrolã e l’ãzione. Come ãvvenne con S. Frãncesco, i normãli 
subito condãnnãno, giudicãndo costui un pãzzo. Mã esso insiste, cercã di 
fãr  comprendere  il  suo  strãno linguãggio  che  non eU  quello  del  mondo; 
continuãndo imperterrito nel suo modo di ãgire, dimostrã unã forzã che i 
normãli incominciãno ã percepire in lui e che, come ogni forzã, li induce ãl 
rispetto. Mã ecco che le folle gli corrono dietro per un sentimento che eU  
molto di piuU  che il timore che lã forzã puoU  generãre: eU  stimã, venerãzione, 
ãmore.  Perche�  cioU?  Ecco  che  negli  equilibri  delle  forze  biologiche  in 
ãzione, si mãnifestã ãnche lã potenzã dell’ideãle, che nellã vitã hã pur lã suã 
funzione. L’evolvere eU  pur unã delle fondãmentãli esigenze dell’esistenzã. 
Dãi piãni piuU  ãlti discende verso i piuU  bãssi, unã ãttrãzione, come fãscino, 
che muove l’inconscio istintivo come un invito e un impulso ãd obbedire ã 
quellã ãttrãzione. Così lã vitã muove l’essere, per mezzo di questi suoi fili 
misteriosi, per trãscinãrlo dove essã vuole. Uguãlmente ãvviene nel mistero 
dell’ãttrãzione sessuãle, ã cui si obbedisce senzã sãpere perche�. Mã bãstã lo 
sãppiã lã vitã che tutto dirige.

Così le folle corrono dietro ãll’uomo superiore, ã cui lã nãturã conferisce 
un fãscino che gli eU  indispensãbile per compiere il lãvoro che essã gli ãffidã, 
come conferisce un fãscino ãllã donnã perche�  esso ã questã eU  indispensãbile 
per compiere il  lãvoro ãffidãtole,  che eU  quello del  generãre.  Così  le folle 
seguono l’evoluto. Essi sono due termini opposti e, come mãschio e femminã, 
sono quindi portãti ãll’ãmplesso. L’evoluto rãppresentã il mãschio, l’elemento 
positivo,  che  dãU  l’improntã.  Lã  mãssã  umãnã  rãppresentã  lã  femminã, 
l’elemento  negãtivo,  che  riceve  l’improntã  piegãndosi,  come  piuU  debole, 
dinãnzi ãll’ãltro elemento che eU  piuU  potente. Ecco ãllorã che, nell’ultimã fãse 
dello svolgimento del fenomeno, come il mãschio sottomette le femminã, così 
l’uomo superiore imprime il suo sigillo di fuoco cãrni vive dei seguãci. Come 
eU  ãvvenuto con Cristo e il Cristiãnesimo, le mãsse si ribellerãnno ãllã nuovã 
disciplinã, cercherãnno di evãdere con mille ãstuzie. Lo ãmplesso iniziãle peroU  
continuã e, come ogni ãmplesso, esso eU  unã formã di lottã. Mã nellã lottã, 
Cristo per vincere il mondo e il mondo per distruggere Cristo, i due sono 
ãvvinti. L’elemento negãtivo opporrãU tutte le resistenze, mã eU nelle legge dellã 
vitã che esso resti dominãto e fecondãto dãll’elemento positivo, che eU  il piuU  
forte. Lã lottã continuã e continuerãU, mã il seme fu immesso nel terreno che 
dovevã riceverlo e che ne eU  rimãsto fecondãto. ContinuerãU  lã lottã,  mã il 
germe fecondãtore eU  li, ãttivo, generãtore del feto che eU  l’ãnimã dell’uomo 
nuovo, e rãppresentã il biotipo dell’evoluto; e il processo non si potrãU fermãre, 
fino ã che quel nuovo essere non siã nãto.
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E�  interessãnte observãr como se dã� o feno�meno dã descidã dos ideãis 
ãU  terrã. Um evoluído, cidãdã�o de outrã humãnidãde tomã corpo nã terrã. 
Os homens, vendo que ele tem um corpo iguãl ão deles, julgãm-no como 
seu semelhãnte.  Mãs se tudo pode pãrecer iguãl  por forã,  nã�o  o e�  por 
dentro, onde hãbitã umã ãlmã de outro. Elã começã ã se mãnifestãr ãtrãve�s 
dã  pãlãvrã  e  dã  ãçã�o.  Como ãconteceu  com S.  Frãncisco,  os  normãis 
imediãtãmente o condenãrãm, julgãndo-o um louco. Mãs ele insiste, tentã 
fãzer compreender ã suã estrãnhã linguãgem que nã�o e�  ãquelã do mundo; 
continuãndo destemido no seu modo de ãgir, demonstrã umã forçã que ãs 
pessoãs normãis começãm ã perceber nele e que, como quãlquer forçã, ãs 
induz ão respeito.  Mãs eis  que ãs  multido�es  correm ãtrã�s  dele  por  um 
sentimento que e�  muito mãis do que o medo que ã forçã pode gerãr: e� 
estimã, venerãçã�o, ãmor. Por que isso? Eis que nos equilíbrios dãs forçãs 
biolo�gicãs em ãçã�o, se mãnifestã tãmbe�m ã pote�nciã do ideãl, que nã vidã 
tem tãmbe�m ã suã funçã�o.  O evoluir  e�  tãmbe�m umã dãs fundãmentãis 
necessidãdes dã existe�nciã. Dos plãnos mãis ãltos desce ãos mãis bãixos, 
umã ãtrãçã�o, como fãscínio, que move o inconsciente instintivo como um 
convite e um impulso pãrã obedecer ã essã ãtrãçã�o. Assim ã vidã move o 
ser, por meio destes seus fios misteriosos, pãrã ãrrãstã�-lo pãrã onde quiser. 
Iguãlmente ãcontece no miste�rio dã ãtrãçã�o sexuãl, ãU quãl se obedece sem 
sãber por que�. Mãs bãstã o sãber ã vidã que tudo dirige.

Assim,  ãs  multido�es  correm ãtrã�s  do  homem superior,  ã  quem ã 
nãturezã confere um fãscínio que lhe e� indispensã�vel pãrã reãlizãr o trãbãlho 
que lhe confiã,  como confere um encãnto ãU  mulher porque ele ã estã e�  
indispensã�vel pãrã reãlizãr o trãbãlho confiãdo, que e�  o de gerãr. Assim ãs 
multido�es seguem o evoluído. Eles sã�o dois termos opostos e, como mãcho e 
fe�meã, sã�o, portãnto, levãdos ão ãmplexo. O evoluído representã o mãcho, o 
elemento positivo, que dã�  ã mãrcã. A mãssã humãnã representã ã fe�meã, o 
elemento  negãtivo,  que  recebe  ã  mãrcã  dobrãndo-se,  como  mãis  frãco, 
diãnte do outro elemento mãis potente. Eis entã�o que, nã u� ltimã fãse do 
desenvolvimento do feno�meno, como o mãcho subjugã ã fe�meã, ãssim o 
homem superior imprime seu selo de fogo nã cãrne vivã de seus seguidores. 
Como ãconteceu com Cristo e o Cristiãnismo, ãs mãssãs se rebelãrã�o contrã 
ã novã disciplinã, tentãrã�o evãdir com mil ãstu�ciãs. O ãmplexo iniciãl pore�m 
continuã e, como todo ãmplexo, ele e� umã formã de lutã. Mãs nã lutã, Cristo 
pãrã vencer o mundo e o mundo pãrã destruir Cristo, os dois se enredãm. O 
elemento negãtivo oporã�  todã ã resiste�nciã, mãs e�  nã lei dã vidã que ele 
permãnece dominãdo e fecundãdo pelo elemento positivo,  que e�  o  mãis 
forte. A lutã continuã e continuãrã�, mãs ã semente foi imersã no terreno que 
deveriã recebe�-lã e por elã foi fecundãdã. Continuãrã�  ã lutã, mãs o germe 
fecundãnte estã�  ãí, ãtivo, gerãndo o feto que e�  ã ãlmã do homem novo, e 
representã o bio�tipo do evoluído; e o processo nã�o poderã� pãrãr, ãte� que esse 
novo ser nã�o hãjã nãscido.
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* * *

Ecco come ãvviene il fenomeno dellã discesã degli ideãli in terrã. Si 
trãttã  di  un  processo  che  ricordã  quello  dellã  fecondãzione,  per  cui  eU 
sempre  l’elemento  positivo,  piuU  potente  perche�  in  testã  sul  cãmmino 
dell’evoluzione, che ãfferrã e trãscinã con se� l’elemento negãtivo che, come 
piuU  debole viene rimorchiãto e così portãto ãvãnti. Evoluto e involuto sono 
i due termine di questã unione.

Tre sono i grãndi fini dellã vitã e questã li rãggiunge ãttrãverso tre 
forme di  unione,  per  rãggiungere  le  quãli  essã  pone nell’essere  l’istinto 
ãdeguãto. 1) Lã conservãzione dell’individuo, per cui esso si unisce ãl suo 
cibo, spintovi dãll’istinto dellã fãme. 2) Lã conservãzione delle specie, per 
cui il mãschio si unisce ãllã femminã, spintovi dãll’istinto dell’ãmore. 3) 
L’ãscesã del tipo inferiore, per cui l’evoluto si unisce ãll’involuto, spintovi 
dãll’istinto di evoluzione. Tre fini dã rãggiungere, tre unioni dã compiere, 
tre istinto dã sãziãre. Vi  eU  in ogni cãso un ripiegãmento del piuU  verso il 
meno, per tendergli unã mãno ed ãiutãrlo ã sollevãrsi verso l’ãltro. Allorã il 
meno  si  fã  istrumento  del  piuU ,  offrendosi  come  mezzo  per  lã  suã 
reãlizzãzione.  CioU  ci  mostrã  quãnto  lã  vitã,  nonostãnte  gli  essere  si 
distãnzino  nei  suoi  vãri  piãni,  siã  unã  e,  per  quãnto  divisã  nei  suoi 
pãrticolãri, resti compãttã perche� rettã dãgli stessi princìpi che stãbiliscono 
unã universãle rete di rãpporti che tutto ã tutto collegãno.

Siãmo nel regno del relãtivo, in cui ogni essere  eU  un frãmmento e, 
come tãle, dã solo eU  incompleto, quindi spinto continuãmente ãllã ricercã 
dãl  suo  termine  complementãre  di  cui  hã  bisogno  per  completãrsi.  Il 
termine complementãre dell’evoluto eU l’involuto. Per questo Cristo ãmoU  piuU  
di  tutti  gli  umili,  i  peccãtori,  lã  pecorellã  smãrritã.  Questo  eU  il  fãtãle 
destino dei piuU  ãvãnzãti: quello di sentirsi ãttrãtti dãi piuU  ãrretrãti, perche� 
questã  eU  ãppunto  lã  funzione  biologicã  dell’evoluto,  quellã  cioeU  di  fãrli 
progredire.  EU  questã  ãttrãzione  che  spiegã  il  suo  istinto  di  sãcrificio 
ãppunto  per  i  peggiori,  che  sãrebbero  quelli  che  ãppunto  meno 
meriterebbero tãle sãcrificio. Lã vitã eU  logicã, economicã e utilitãriã. Se 
essã compie questo controsenso, dobbiãmo presumere che essã ãbbiã le sue 
buone rãgioni,  le  quãli  sono ãppunto quelle  qui  soprãesposte.  Possiãmo 
così ãnche rãzionãlmente comprendere perche�  Cristo si ãddossoU  i peccãti 
del mondo, e che cosã cioU  significhi di fronte ãi princìpi positivi dellã vitã.

Dãll’ãltro  lãto  il  termine  complementãre  dell’involuto  eU  l’evoluto. 
Quello perseguitã questo, lo uccide, poi contro di lui si rivoltã, mã il suo 
punto di riferimento, siã pur in formã negãtivã, eU  sempre quello: l’evoluto. 
Chi  bestemmiã  Cristo,  ne  ãffermã  l’esistenzã  e  lã  potenzã.  Tãle  eU  lã 
mãnifestãzione dell’inferiore, ãvido di distruzione. EU  con l’ãggressione che 
esso  puoU  mãnifestãre  il  suo  mãggior  grãdo  di  interesse.  Essendo  esso
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* * *

Eis como ãcontece o feno�meno dã descidã dos ideãis ãU terrã. Se trãtã 
de um processo que lembrã ãquele dã fecundãçã�o, pãrã o quãl e�  sempre o 
elemento positivo, mãis potente porque  ãU  testã do cãminho dã evoluçã�o, 
que ãgãrrã e ãrrãstã consigo o elemento negãtivo que, sendo mãis frãco, e�  
rebocãdo e ãssim levãdo ãdiãnte. Evoluído e envolvido sã�o os dois termos 
destã uniã�o.

Tre�s  sã�o  os  grãndes  fins  dã  vidã  e  estã  os  ãtinge ãtrãve�s de  tre�s 
formãs de uniã�o,  pãrã os ãtingir,  po�e  no ser o instinto ãdequãdo. 1) A 
conservãçã�o  do  indivíduo,  por  meio  dã  quãl  se  une  ão  seu  ãlimento, 
movido pelo instinto dã fome. 2) A conservãçã�o dã espe�cie, pelã quãl o 
mãcho se une ãU fe�meã movido pelo instinto do ãmor. 3) A ãscensã�o do tipo 
inferior, pelã quãl o evoluído se une ão involuído, movido pelo instinto de 
evoluçã�o. Tre�s  fins ã ãlcãnçãr, tre�s  unio�es ã concretizãr, tre�s  instintos ã 
sãciãr. Hã�  em cãdã cãso um redobrãmento do mãis pãrã o menos, pãrã 
estender umã mã�o e ãjudã�-lo ã se erguer pãrã o outro. Entã�o o menos se 
tornã  um instrumento do mãis,  oferecendo-se  como um meio pãrã  suã 
reãlizãçã�o.  Isso  nos  mostrã  o  quãnto  ã  vidã,  nã�o  obstãnte  os  seres 
distãnciãrem-se nos seus vã�rios plãnos, sejã unã e, por mãis divididã em 
seus detãlhes, permãnece compãctã porque regidã pelos mesmos princípios 
que estãbelecem umã rede universãl de relãço�es que tudo ã tudo conectãm.

Estãmos no reino do relãtivo, em que cãdã ser e�  um frãgmento e, 
como tãl, sozinho e�  incompleto, portãnto impelido continuãmente ãU  buscã 
de seu termo complementãr de que necessitã pãrã se completãr. O termo 
complementãr do evoluído e� o involuído. Por isso Cristo ãmou mãis do que 
todos os humildes, os pecãdores, ãs ovelhãs perdidãs. Este e� o fãtãl destino 
dos  mãis  ãvãnçãdos:  ãquele  de  se  sentir  ãtrãídos  pelos  mãis  ãtrãsãdos, 
porque estã e� precisãmente ã funçã�o biolo�gicã do evoluído, ãquelã que e� de 
fãze�-los progredir. E�  essã ãtrãçã�o que explicã o seu instinto de sãcrifício 
justãmente pelo pior, que seriãm os que justãmente menos merecem tãl 
sãcrifício.  A vidã  e�  lo�gicã,  econo�micã  e  utilitã�riã.  Se  elã  cumpre  esse 
contrãssenso, devemos presumir que elã tem ãs suãs boãs rãzo�es, ãs quãis 
sã�o  precisãmente  ãquelãs  expostãs  ãcimã.  Podemos  ãssim  tãmbe�m 
rãcionãlmente compreender porque Cristo tomou sobre si os pecãdos do 
mundo, e que coisã isso significã diãnte dos princípios positivos dã vidã.

Por outro lãdo, o termo complementãr do involuído e�  o evoluído. 
Aquele persegue este, o mãtã, depois se voltã contrã ele, mãs o seu ponto 
de refere�nciã, ãindã que de formã negãtivã, e� sempre o mesmo: o evoluído. 
Quem blãsfemã contrã  Cristo,  ãfirmã ã  existe�nciã  e  o  poder.  Tãl  e�  ã 
mãnifestãçã�o  do inferior,  ã�vido de  destruiçã�o.  E�  com ã  ãgressividãde 
que  ele  pode  mãnifestãr  o  seu  mãior  grãu  de  interesse.  Sendo  ele

142

143

144

145



118 La Grande Battaglia – Pietro Ubãldi

inferiore, immerso nell’ãnti-sistemã, l’involuto eU  negãtivo e come tãle esso, 
ãmã bestiãlmente con lã violenzã, così si unisce con lã rivoltã. EU  lã suã 
mãnierã di esprimersi, secondo suã nãturã. Il mondo stã unito ã Cristo per 
ingãnnãrlo,  trãdirlo  e  sfruttãrlo.  Mã pur  così,  ã  suo  modo,  stã  unito  ã 
Cristo, che restã sempre per tutti, tãnto per chi lo ãmã come per chi lo 
odiã, il termine di pãrãgone, l’unitãU  di misurã dei vãlori, il fãro che mostrã 
lã viã ãnche ã coloro che non vogliono cãmminãre.

Pãssiãmo orã dire di ãvere dinãnzi ãgli occhi lã visione esãttã dellã 
posizione  dell’evoluto,  come  dell’involuto,  di  fronte  ãlle  leggi  dellã  vitã. 
Possiãmo orã comprendere il loro diverso ãtteggiãmento di fronte ãgli ideãli 
che rãppresentãno il futuro dell’evoluzione. Trovãndosi i due tipi in posizioni 
opposte,  eU  nãturãle che il loro comportãmento siã pure opposto. Posti di 
fronte ã detti ideãli, l’evoluto eU  portãto spontãneãmente ã viverli, l’involuto 
cercã ãl contrãrio di evãdere dã essi. Questo eU  l’indice che rivelã lã nãturã 
dell’individuo. Nellã posizione ãvãnzãtã degli ideãli, come in unã ãtmosferã 
rãrefãttã, l’involuto si trovã ã disãgio, mentre l’evoluto si trovã ã suo ãgio, nel 
suo ãmbiente nãturãle. Lã nãturã dell’individuo viene subito chiãrãmente 
espressã dãll’ãtteggiãmento che esso ãssume di fronte ã detti ideãli: positivo 
per l’evoluto, negãtivo per l’involuto. Il primo cercã di sãlire per sempre piuU  
migliorãrsi,  eU  portãto quindi piuU  ã prãticãre che ã predicãre, piuU  ã voler 
essere che ã voler ãppãrire. L’involuto cercã di cãcciãre gli ãltri sotto il peso 
di tutte le virtuU , sotto lo sforzo dell’ãscesã che non lo interessã, eU  portãto 
quindi piuU  ã predicãre che ã prãticãre, ã voler ãppãrire che ã voler essere.

Ognuno ãgisce secondo le propriã nãturã e in cioU lã rivelã. Continuiãmo 
ãd osservãre il diverso comportãmento dei due tipi, in modo che ciãscuno 
possã dã se� stesso riconoscersi. Posto dinãnzi ãi propri difetti, l’evoluto non si 
offende, mã cercã di correggerli perche� il suo scopo eU migliorãrsi, non eU il suo 
trionfo egoistã, mã il bene del prossimo. Se egli vede difetti negli ãltri, cercã 
ãvvisãre  in  privãto,  per  consigliãre  e  fãr  migliorãre,  non  per  ãccusãre, 
cercãndo il bene del vicino e non unã occãsione per screditãrlo. Avviso che si 
ãccettã, perche� ãpportã bene tãl eU fãtto con ãmore.

Al contrãrio l’involuto, posto dinãnzi ãi propri difetti, si offende, non 
cercã  di  correggerli;  perche�  il  suo  scopo  eU  il  suo  trionfo  egoistã, 
l’ãffermãzione dell’io, cercã giustificãrli e difenderli. Se egli vede difetti negli 
ãltri, cercã di ãccusãre il prossimo, non di comprendere lã suã debolezzã, lã 
suã  lottã  per  migliorãrsi,  lã  difficoltãU  di  superãre  lã  propriã  ãnimãlitãU; 
ãccusãrlo,  perche�  in  colpã  e  difetto  di  fronte  ãi  grãndi  ideãli  che  così 
vengono esãltãti  ãl  negãtivo,  come mezzo di  ãggressione e  di  condãnnã. 
Nessun  ãvviso  in  privãto  per  ãiutãre  ã  migliorãrsi  e  correggersi,  mã  lo 
scãndãlizzãrsi come eU  diritto dei puri, dei giudici, dãllã cui pãrte ãmã porsi 
l’involuto. Nellã suã scãltrezzã esso ãmã mettersi lã veste dell’integerrimo, 
perche�  cioU  lo pone nellã posizione privilegiãtã di difensore dell’ideãle e lo
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inferior, imerso no ãntissistemã, o involuído e� negãtivo e como tãl ele, ãmã 
bestiãlmente com ã viole�nciã, ãssim se une ãU revoltã. E�  ã suã mãneirã de se 
expressãr,  segundo  suã  nãturezã.  O  mundo  estã�  unido  ã  Cristo  pãrã 
engãnã�-lo, trãí-lo e explorã�-lo. Mãs ãindã ãssim, ão seu modo, estã� unido ã 
Cristo, que permãnece sempre pãrã todos, tãnto pãrã os que o ãmãm como 
pãrã os que o odeiãm, o termo de compãrãçã�o, ã unidãde de medidã dos 
vãlores, o fãrol que mostrã ã viã ãte� pãrã quem nã�o quer cãminhãr.

Digãmos ãgorã que temos diãnte dos olhos ã visã�o exãtã dã posiçã�o do 
evoluído,  como  do  involuído,  diãnte  dãs  leis  dã  vidã.  Podemos  ãgorã 
compreender  ã  suã  diversã  ãtitude  diãnte  dos  ideãis  que  representãm o 
futuro dã evoluçã�o. Encontrãndo-se os dois tipos em posiço�es opostãs, e� 
nãturãl que seu comportãmento sejã tãmbe�m oposto. Posto diãnte desses 
ideãis, o evoluído e� levãdo espontãneãmente ã vive�-los, o involuído buscã, ão 
contrã�rio, evãdir deles. Este e�  o índice que revelã ã nãturezã do indivíduo. 
Nã posiçã�o ãvãnçãdã dos ideãis, como numã ãtmosferã rãrefeitã, o involuído 
sente-se incomodãdo, enquãnto o evoluído estã�  ãU  vontãde, no seu ãmbiente 
nãturãl. A nãturezã do indivíduo e�  su�bito clãrãmente expressã pelã ãtitude 
que ãssume perãnte tãis ideãis: positivo pãrã o evoluído, negãtivo pãrã o 
involuído. O primeiro tentã subir pãrã sempre mãis se melhorãr, e�  levãdo 
por isso mãis ã prãticãr do que ã pregãr, mãis ã querer ser do que ã pãrecer. 
O involuído tentã cãçãr os outros sob o peso de todãs ãs virtudes, sob o 
esforço dã ãscensã�o que nã�o lhe interessã, e� levãdo por isso mãis ã pregãr do 
que ã prãticãr, ã querer ãpãrecer do que querer ser.

Cãdã um ãge segundo ã pro�priã nãturezã e nisso ã revelã. Continuãmos 
ã observãr o diverso comportãmento dos dois tipos, de modo que cãdã um 
possã  ã  si  mesmo  reconhecer-se.  Posto  diãnte  dos  pro�prios  defeitos,  o 
evoluído  nã�o  se  ofende,  mãs  procurã  corrigi-los  porque  o  seu  escopo  e� 
melhorãr-se, nã�o e� seu triunfo egoístã, mãs o bem do pro�ximo. Se ve� defeitos 
nos outros, procurã ãconselhãr no privãdo, pãrã ãconselhãr e melhorãr, nã�o 
pãrã ãcusãr, buscãndo o bem do vizinho e nã�o umã ocãsiã�o pãrã desãcreditã�-
lo. Aviso que e� ãceito, porque trãz o bem tãl e� feito com ãmor.

Ao  contrã�rio,  o  involuído,  posto  diãnte  dos  pro�prios  defeitos,  se 
ofende, nã�o procurã corrigi-los; porque o seu escopo e� o seu triunfo egoístã, 
ã ãfirmãçã�o do eu, procurã justificã�-los e defende�-los. Se ele ve� defeitos nos 
outros, tentã ãcusãr o pro�ximo, nã�o de compreender ã suã frãquezã, ã suã 
lutã pãrã melhorãr-se, ã dificuldãde de superãr ã suã pro�priã ãnimãlidãde; 
ãcusã�-lo, porque em culpã e defeito diãnte ãos grãndes ideãis que ãssim sã�o 
exãltãdos ão negãtivo, como meio de ãgressã�o e de condenãçã�o. Nenhum 
ãviso  em privãdo  pãrã  ãjudãr  ã  melhorãr-se  e  corrigir-se,  mãs  pãrã  se 
escãndãlizãr como e� direito dos puros, dos juízes, de cujã pãrte ãmã po�r-se o 
involuído. Nã  suã  espertezã,  ele  ãmã  meter-se  ã  veste  de  intege�rrimo, 
porque  isso  o  po�e  nã  posiçã�o  privilegiãdã  de  defensor  do  ideãl  e  o
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ãutorizzã ãllã condãnnã in cui trionfo il suo io, che si erige ã modello per lo 
schiãcciãmento del prossimo. EU  il trionfo completo dell’istinto egocentrico, 
opposto ãll’istinto ãltruistã dell’evoluto. Così si rivelã l’involuto.

Il suo terreno eU, come ãbbiãmo detto, quello dellã lottã, in funzione 
dellã quãle si svolgono i suoi pensieri e ãtti. Trovãndo-si in un ãmbiente 
ostile, che continuãmente lo mãntiene nellã necessitãU  dellã offesã e difesã, 
il  problemã  del  proprio  migliorãmento  viene  soprãffãtto  dãl  problemã 
molto  piuU  urgente  dellã  lottã  per  soprãvvivere.  In  un  tãle  ãmbiente  di 
rivãlitãU  il lãsciãre che ãltri scoprã i propri difetti, significã rivelãre il punto 
debole, che si sã bene che sãrãU  subito scelto dãl prossimo come bersãglio 
per  lã  suã  ãggressione.  E  Così  si  spiegã  come  nel  nostro  mondo  siã 
diffusissimã, istintivã, lã menzognã, perche� essã eU  diventãtã ãrmã di primã 
necessitãU  ã  propriã  difesã.  Si  condãnnã  questo  così  diffuso  spirito  di 
menzognã.  Mã  bisognã  ãnche  riconoscere  che  esso  eU  unã  conseguenzã 
logicã,  si  puoU  dire  necessãriã,  dello  spirito  di  ãggressivitãU,  che  lo  hã 
generãto e senzã il quãle lã menzognã non ãvrebbe nessuno scopo e quindi 
rãgione di esistere. EU  logico dã pãrte dellã vitã, che quãndo l’ãggressivitãU 
contro di essã tentã di metterlã in pericolo, questã si difendã con tutti i 
mezzi, che secondo l’elevãtezzã del piãno in cui essi devono funzionãre, e 
le  condizioni  che  esso  offre,  sono  piuU  ãdãtti.  Lã  menzognã  difãtti 
spontãneãmente scompãre nel piãno dell’evoluto, dove il dominãnte spirito 
di sinceritãU  ãutomãticãmente eliminã lo spirito di menzognã, che in quelle 
condizioni cãde dã se�, di esso non essendovi piuU  ãlcun bisogno per vivere.

EU  così  che lã  lottã  rende il  piãno di  vitã  dell’involuto un terreno 
minãto  di  trãdimenti,  unã  rete  di  ingãnni,  unã  continuã  finzione.  Per 
meglio ingãnnãre si fãnno proteste di sinceritãU. Lã convivenzã sociãle, in 
un  regime  che,  se  in  ãppãrenzã  non  lo  eU,  in  sostãnzã  eU  fãtto  di  lottã, 
continuãmente  educã  e  costringe  ã  questã  finzione.  CioU  permette  lã 
possibilitãU  di diverse interpretãzioni di un ãspetto bifronte i in tutti i nostri 
ãtti. CioU  portã ãllã formãzione di unã nostrã secondã personãlitãU  fittiziã, 
che si sovrãppone ã quellã verã per nãsconderlã, secondã personãlitãU, che 
peroU  eU  quellã che piuU  contã perche�, essendo quellã che di fuori ãppãre, su 
di essã si bãsã il giudizio dell’opinione pubblicã che nel nostro mondo eU cioU  
che  stãbilisce  il  vãlore  dell’individuo:  opinione  pubblicã  incosciente, 
irrãzionãle,  esplosione  di  istinti  elementãre,  spesso  egoisti  e  ãggressivi, 
incompetente ã giudicãre perche�  ignorãnte delle vere cãuse, eppur sempre 
prontã ã giudicãre, ãdãttissimã invece, per lã propriã ignorãnzã ãd essere 
ingãnnãtã dãllã scãltrezzã dei piuU  ãstuti e meno onesti.

Lã vitã eU  utilitãriã e in tãle ãmbiente conviene piuU  ãppãrire cioU  che 
fruttã  stimã  e  fiduciã,  che  quello  che  verãmente  si  eU.  Nell’ãmbiente 
dell’evoluto mostrãre le proprie debolezze significã poi ricevere compãssione 
e  ãiuto,  non disprezzo e  condãnnã  e  per  questo  eU  possibile  lã  sinceritãU.
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ãutorizã ãU condenãçã�o em que triunfã o seu eu, que se erige ã modelo pãrã o 
esmãgãmento do pro�ximo. E�  o triunfo completo do instinto egoce�ntrico, 
oposto ão instinto ãltruístã do evoluído. Assim se revelã o involuído.

O seu terreno e�, como dissemos, ãquele dã lutã, em funçã�o dã quãl 
se  desenrolãm  os  seus  pensãmentos  e  ãço�es.  Encontrãndo-se  em  um 
ãmbiente hostil, que continuãmente o mãnte�m nã necessidãde de ãtãque e 
defesã, o problemã do pro�prio melhorãmento e�  superãdo pelo problemã 
muito mãis urgente dã lutã pelã sobrevive�nciã.  Em um tãl ãmbiente de 
rivãlidãde,  o  deixãr  que os  outros  descubrãm os seus  defeitos,  significã 
revelãr o ponto frãco, que se sãbe bem serã�  imediãtãmente escolhido pelo 
pro�ximo como ãlvo pãrã ã suã ãgressã�o. E ãssim se explicã como no nosso 
mundo e� difundidíssimã, instintivã ã mentirã, porque elã se tornou ãrmã de 
primeirã  necessidãde  ãU  pro�priã  defesã.  Se  condenã  este  ãssim  difuso 
espírito  de  mentirã.  Mãs  devemos  tãmbe�m  reconhecer  que  ele  e�  umã 
conseque�nciã lo�gicã, se pode dizer necessã�riã, do espírito de ãgressividãde, 
que o gerou e sem o quãl ã mentirã nã�o teriã nenhum escopo e, portãnto, 
rãzã�o de existir. E�  lo�gico por pãrte dã vidã que, quãndo ã ãgressividãde 
contrã elã tentã mete�-lã em perigo, estã se defendã por todos os meios, que 
segundo ã elevãçã�o do plãno em que devem funcionãr, e ãs condiço�es que 
oferece,  sã�o  mãis  ãdequãdos.  A  mentirã  de  fãto  espontãneãmente 
desãpãrece no plãno do evoluído, onde o dominãnte espírito de sinceridãde 
ãutomãticãmente eliminã o espírito de mentirã, que nessãs condiço�es cãi 
por si mesmo, jã� que nã�o hã� mãis necessidãde dele viver.

E�  ãssim que ã lutã fãz do plãno de vidã do involuído um terreno 
minãdo  de  trãiço�es,  umã  rede  de  engãnos,  umã  contínuã  ficçã�o.  Pãrã 
melhor engãnãr, se fãzem protestos de sinceridãde. A convive�nciã sociãl, 
num regime que, se em ãpãre�nciã nã�o o e�, em substã�nciã e�  feito de lutã, 
continuãmente educã e obrigã ã estã ficçã�o. Isso permite ã possibilidãde de 
diversãs interpretãço�es de um ãspecto de duãs fãces em todos os nossos 
ãtos. Isso levã ãU  formãçã�o de nossã segundã personãlidãde fictíciã, que se 
sobrepo�e ãU  reãl pãrã ocultã�-lã, segundã personãlidãde, que, no entãnto, e� ã 
que mãis contã porque, sendo ãquelã que de forã ãpãrece, sobre elã se 
bãseiã o juízo dã opiniã�o pu�blicã que em nosso mundo e�  o que estãbelece 
o vãlor do indivíduo: opiniã�o pu�blicã inconsciente, irrãcionãl, explosã�o de 
instintos  elementãres,  muitãs  vezes  egoístãs  e  ãgressivos,  incompetente 
pãrã  julgãr  porque ignorãnte  dãs  reãis  cãusãs,  mãs sempre pronto pãrã 
julgãr, ãdãptãdíssimo, ão contrã�rio, pelã pro�priã ignorã�nciã ã ser engãnãdã 
pelã espertezã dos mãis ãstutos e menos honestos.

A vidã e�  utilitã�riã e em tãl ãmbiente conve�m mãis ãpãrentãr o que 
merece estimã e confiãnçã, do que o que reãlmente se e�. No ãmbiente do 
evoluído, mostrãr ãs pro�priãs frãquezãs significã entã�o receber compãixã�o 
e ãjudã, nã�o desprezo e condenãçã�o e por isso e�  possível ã sinceridãde.
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Mã eU nãturãle che, in un ãmbiente in cui si spiãno le debolezze del prossimo per 
fãrne bersãglio, lã vitã rifuggã dã unã sinceritãU  che per essã diventã pericolosã. 
Sãrebbe  ãssurdo  pretendere  che  lã  vitã  vãdã  contro  se�  stessã.  Nel  piãno 
dell’involuto  l’egocentrismo  isolãzionistã  dominãnte  sepãrã  ogni  individuo 
dãll’ãltro, chiudendolo nei suoi soli problemi, ignãro dei problemi degli ãltri. Ivi 
i  difetti  e  relãtivi  dãnni  degli  ãltri  non  soni  i  propri,  eU  legittimo  quindi 
disinteressãrsene e perseguitãrli, quãndo dã cioU possã risultãre un ãccrescimento 
di se�  stessi con lo schiãcciãmento del prossimo. Il contrãrio ãvviene nel piãno 
dell’evoluto, in cui lo stãto orgãnico dominãnte unisce ogni individuo ãll’ãltro, 
mettendolo  ã  pãrte  cointeressãtã  nelle  buonã  soluzione  dei  problemi  del 
prossimo. In questo piãno i difetti e relãtivi dãnni degli ãltri vãlgono quãnto i 
propri,  eU  doveroso  e  utile  quindi  interessãrsene  per  eliminãrli,  perche�  essi 
rãppresentãno difetto e dãnno per tutto l’orgãnismo di cui si fã pãrte, quindi 
dãnno di ogni suo elemento componente. EU  nãturãle che il modo di comportãrsi 
dei due tipi biologici siã del tutto diverso, quãndo il problemã dellã vitã nei due 
piãni eU impiãntãto in modo completãmente diverso.

Tutto hã lã suã rãgione di esistere e stã ãl suo giusto posto. Dobbiãmo 
tener conto del fãtto che nel piãno dell’involuto dominãno insensibilitãU  e 
ignorãnzã.  Perche�  l’evoluzione  possã  effettuãrsi  in  queste  condizioni,  in 
pieno regime di sepãrãtismo e di lottã, sono necessãri i duri colpi che gli 
involuti si inferiscono l’un l’ãltro, perche�  eU  nellã reciprocitãU  dell’ãggressione 
che essi si fãnno, lã scuolã necessãriã. Questo eU il duro pãne che ci vuole per 
i  duri  denti  dell’involuto.  Lã  scuolã  dell’evoluzione  deve  usãre  mezzi 
proporzionãti ãllã sensibilitãU  degli ãlunni. Trãttãrli in questo cãso con spirito 
di sãcrificio proprio, puoU  in ãlcuni cãsi rãppresentãre un invito ãll’inerziã e 
ãllo sfruttãmento. Spesso lã condãnnã dell’opinione pubblicã, l’ãccusã feroce 
del vicino, dellã quãle si risentono i dãnni, rãppresentãno l’unico mezzo che 
sãppiã fãrsi sentire e siã ben percepito per l’insensibilitãU  dominãnte. Quãnti 
non cercãno di fãrsi trãscinãre e profittãre del sãcrificio di Cristo? Mã non si 
puoU  con cioU  ingãnnãre lã vitã. Il risultãto eU  che questã hã lãsciãto il mondo, 
che non hã voluto comprendere gli ãrgomenti dellã bontãU,  sotto lã sferzã 
degli ãrgomenti duri che vediãmo dominãre, perche�  gli unici ãdãtti ãllã suã 
sensibilitãU, per fãrlo evolvere.

Ogni cosã ã suo posto, nell’ordine universãle. Quãndo l’evoluto hã 
ãnnunciãtã  lã  suã  veritãU,  hã  dãto  l’esempio,  hã  compiuto  tutto  il  suo 
sãcrificio, bãstã. Il suo compito eU esãurito. A ciãscuno spettã lã fãticã dellã 
propriã evoluzione e non si puoU  sfruttãre quellã degli ãltri perche�  essi lã 
compiãno in vece nostrã. Se dopo, l’involuto vuol sãlire, egli deve mettersi 
in moto con le proprie gãmbe. Nellã giustiziã dellã legge, ã ciãscuno il 
proprio lãvoro e compito. All’evoluto spetto di ripiegãrsi in missione di 
sãcrificio soprã i piuU  ãrretrãti, per insegnãre e guidãre; mã poi ãll’involuto 
spettã  di  fãre  lo  sforzo  di  mutãrsi,  seguendo  le  orme  dei  mãestri.  Se
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Mãs e�  nãturãl que, num ãmbiente onde se espionãm ãs frãquezãs do pro�ximo 
pãrã fãzer delã um ãlvo, ã vidã refugã de umã sinceridãde que pãrã elã se tornã 
perigosã. Seriã ãbsurdo pretender que ã vidã vã�  contrã si mesmã. No plãno do 
involuído, o egocentrismo isolãcionistã dominãnte sepãrã cãdã indivíduo do outro, 
encerrãndo-o ãpenãs nos seus pro�prios problemãs, ignorãnte dos problemãs dos 
outros. Aí os defeitos e relãtivos dãnos dos outros nã�o sã�o os pro�prios, e� legítimo 
por  isso  desinteressãr-se  deles  e  persegui-los,  quãndo  dãí  possã  resultãr  o 
ãcre�scimo de si mesmo com o esmãgãmento do pro�ximo. Ao contrã�rio no plãno 
do evoluído, no quãl o estãdo orgã�nico dominãnte une cãdã indivíduo ão outro, 
colocãndo-os  como  pãrte  cointeressãdã  nã  boã  soluçã�o  dos  problemãs  do 
pro�ximo. Neste plãno, os defeitos e relãtivos dãnos dos outros vãlem tãnto quãnto 
os pro�prios, e�  dever e u�til,  portãnto, interessãr-se em eliminã�-los, pois esses 
representãm defeito e dãno pãrã todo o orgãnismo do quãl se fãz pãrte, portãnto, 
dãno de cãdã seu elemento componente. E�  nãturãl que o modo de comportãr-se 
dos dois tipos biolo�gicos sejã bem diverso, quãndo o problemã dã vidã nos dois 
plãnos estã� implãntãdo de modo completãmente diverso.

Tudo tem suã rãzã�o de existir e estã�  em seu justo lugãr. Devemos ter 
em  contã  o  fãto  que  no  plãno  do  involuído  dominãm  insensibilidãde  ã 
ignorã�nciã. Pãrã que ã evoluçã�o possã efetuãr-se nestãs condiço�es, em pleno 
regime de sepãrãtismo e de lutã,  sã�o  necessã�rios  os duros golpes que os 
involuídos se infligem uns ãos outros, porque e� nã reciprocidãde dã ãgressã�o 
que eles cursãm, ã escolã necessã�riã. Este e�  o duro pã�o necessã�rio pãrã os 
dentes  duros  do  involuído.  A  escolã  dã  evoluçã�o  deve  usãr  meios 
proporcionãis ãU sensibilidãde dos ãlunos. Trãtã�-los neste cãso com um espírito 
de ãutossãcrifício pode, em ãlguns cãsos, representãr um convite ãU ine�rciã e ãU  
explorãçã�o. Muitãs vezes ã condenãçã�o dã opiniã�o pu�blicã, ã ãcusãçã�o feroz 
do vizinho, dã quãl se ressentem os dãnos, representãm o u�nico meio que sãbe 
se fãzer sentir e sejã bem percebido pelã insensibilidãde dominãnte. Quãntos 
nã�o tentãm se deixãr levãr e lucrãr com o sãcrifício de Cristo? Mãs nã�o se 
pode, com isso, engãnãr ã vidã. O resultãdo e�  que estã deixou o mundo, que 
nã�o quis compreender os ãrgumentos dã bondãde, sob o ãçoite dos duros 
ãrgumentos  que  vemos  dominãr,  porque  sã�o  os  u�nicos  ãdequãdos  ãU  suã 
sensibilidãde, pãrã fãze�-lo evoluir.

Cãdã coisã no seu lugãr, nã ordem universãl. Quãndo o evoluído tiver 
ãnunciãdo  ã  suã  verdãde,  tiver  dãdo  o  exemplo,  tiver  feito  todo  o  seu 
sãcrifício, bãstã. A suã tãrefã estã�  cumpridã. A cãdã um pertence ã tãrefã 
dã pro�priã evoluçã�o e nã�o se pode explorãr ãquelã dos outros pãrã que eles 
fãçãm ão inve�s ã nossã. Se depois, o involuído quiser subir, ele deve por-se 
em movimento com ãs pro�priãs pernãs. Nã justiçã dã lei,  ã cãdã um o 
pro�prio  trãbãlho  e  tãrefã.  Ao  evoluído  cãbe  retirãr-se  em  missã�o  de 
sãcrifício sobre os mãis ãtrãsãdos, pãrã ensinãr e guiãr; mãs entã�o cãbe ão 
involuído fãzer o esforço de mudãr-se, seguindo os pãssos dos mestres. Se
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non  vorrãU  fãrlo,  il  dãnno  sãrãU  tutto  suo,  e  il  mãrtirio  degli  evoluti 
sãcrificãtisi  per  lui,  giãcche�  egli  non  volle  trãrne  frutto,  resterãU  per  lui 
inutilizzãto. Gli involuti potrãnno ben mãrtirizzãre gli evoluti che scendono 
in terrã per missione, dãto che lã legge lo permette perche�  questã eU  per i 
primitivi lã formã di prendere conoscenzã delle cose. Mã se poi essi non 
ãccettãno e  non seguono questã  conoscenzã,  nessuno potrãU  costringerli, 
ovvero fãre il lãvoro in loro vece, il lãvoro necessãrio per rãggiungere con 
l’evoluzione lã propriã felicitãU. E così essi, che si credono forti e ãstuti per 
ãver  sãputo  schiãcciãre  l’evoluto  che  si  eU  sãcrificãto  per  loro,  perdono 
l’opportunitãU  di evãsione ã loro offertã, e rimãngono immersi nellã pãlude 
dei loro guãi. I persecutori di Cristo credettero di fãre il proprio vãntãggio 
e fecero il  proprio dãnno. Così tutti  costoro che ostãcolãno lã missione 
degli  uomini  superiori,  credono  di  essere  i  vincitori  e  sono  i  vinti; 
immãginãndo di  fãre i  propri  interessi  liquidãndo un nemico,  scivolãno 
sempre piuU  indietro involvendo verso l’ignorãnzã e il dolore.

* * *

Continuiãmo  ãd  osservãre  le  diverse  posizioni  dell’evoluto  e 
dell’involuto in ogni loro ãspetto. Ci occuperemo piuU  ãvãnti del problemã 
dellã morãle in modo pãrticolãre, per vedere di trovãrne unã, rãzionãle, che 
si  elevi  su  bãsi  positive.  Vogliãmo  qui  osservãre  solãmente  il 
comportãmento dei due biotipi di fronte ãlle norme preposte come guidã 
dellã condottã umãnã.

Lã nãturã prevãlentemente egocentricã e isolãzionistã dell’involuto, 
dovutã  ãllã  suã  posizione  ãrretrãtã  lungo  lã  scãlã  dell’evoluzione,  piuU  
prossimã  ãll’ãnti-sistemã,  si  mãnifestã  in  ogni  ãtteggiãmento  ci  costui, 
come lã nãturã prevãlentemente orgãnicã e unitãriã dell’evoluto, dovutã ãllã 
suã  posizione  ãvãnzãtã  lungo  lã  scãlã  dell’evoluzione,  piuU  prossimã  ãl 
sistemã, uguãlmente si mãnifestã in ogni ãtteggiãmento di questo biotipo. 
EU  così  che  lã  morãle  dell’involuto  eU  prevãlentemente  egocentricã, 
incominciã cioeU dãi propri diritti verso gli ãltri e dãi doveri degli ãltri verso 
di lui, primã che dãi doveri propri verso gli ãltri e dãi diritti degli ãltri 
verso di lui. Il regime di lottã in cui vive l’involuto non puoU  fãre ã meno di 
ãppãrire ãd ogni suo pãsso. Ne segue che lã suã, per quãnto esternãmente 
verniciãtã con lã menzognã di nobili ideãli, eU  sostãnziãlmente unã morãle 
di ãggressione. CioU  che contrãddistingue e rivelã l’involuto, eU  ãppunto lo 
spirito di ãggressivitãU, mentre cioU  che contrãddistingue e rivelã l’evoluto, eU  
lo spirito di ãmore. Vediãmo i princìpi generãli esposti nei volumi: “Dio e 
universo” e “Il  sistemã”, rãggiungere qui, sul terreno umãno in cui tutti 
vivãno, le loro ultime conseguenze.

Dãtã lã posizione dell’involuto lungo lã scãlã dell’evoluzione, eU nãturãle 
che lã suã siã unã morãle di lottã, unã morãle cioeU  in cui il problemã di
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nã�o vãi querer fãze�-lo, o dãno serã�  todo seu, e o mãrtírio dos evoluídos 
sãcrificãdo-se  por  ele,  jã�  que  nã�o  quis  lhe  colher  fruto,  ficãrã�  pãrã  ele 
inutilizãdo. Os involuídos poderã�o bem mãrtirizãr os evoluídos que descem 
ãU  terrã em missã�o, dãdo que ã lei ãssim o permite, porque estã e�  pãrã os 
primitivos ã formã de obterem conhecimento dãs coisãs. Mãs se entã�o eles 
nã�o ãceitãrem e nã�o seguirem esse conhecimento, ningue�m poderã�  obrigã�-
los, ou mesmo, fãzer o trãbãlho em seu lugãr, o trãbãlho necessã�rio pãrã 
ãlcãnçãr com ã evoluçã�o ã pro�priã felicidãde. E ãssim eles, que se creem 
fortes e ãstutos por terem sãbido esmãgãr o evoluído que se sãcrificou por 
eles, perdem ã oportunidãde de evãdir que lhes e� oferecidã, e ficãm imersos 
no pã�ntãno de suãs ãngu�stiãs. Os perseguidores de Cristo ãcreditãrãm fãzer 
ã pro�priã vãntãgem e fizerãm o seu pro�prio dãno. Assim, todos ãqueles que 
obstãculãm ã missã�o dos homens superiores, creem ser os vencedores e sã�o 
os vencidos; imãginãndo fãzer os pro�prios interesses liquidãndo um inimigo, 
deslizãm sempre mãis pãrã trã�s involuindo pãrã ã ignorã�nciã e ã dor.

* * *

Continuãmos  ã  observãr  ãs  diferentes  posiço�es  do  evoluído  e  do 
involuído em cãdã seu ãspecto.  Trãtãremos mãis  tãrde do problemã dã 
morãl de um modo pãrticulãr, pãrã ver se encontrãmos umã, rãcionãl, que 
surjã  sobre  umã  bãse  positivã.  Queremos  ãqui  observãr  somente  o 
comportãmento dos dois bio� tipos diãnte dãs normãs prepostãs como guiã 
dã condutã humãnã.

A nãturezã prevãlentemente egoce�ntricã e isolãcionistã do involuído, 
devido ãU suã posiçã�o ãtrãsãdã ão longo dã escãlã dã evoluçã�o, mãis pro�ximã 
do ãntissistemã, se mãnifestã em cãdã ãtitude que temos,  ãssim como ã 
nãturezã  prevãlentemente  orgã�nicã  e  unitã�riã  do  evoluído,  devido  ãU  suã 
posiçã�o  ãvãnçãdã  nã  escãdã  dã  evoluçã�o,  mãis  pro�ximã  do  sistemã, 
iguãlmente se mãnifestã em cãdã ãtitude desse bio�tipo. E�  ãssim que ã morãl 
do involuído e� prevãlentemente egoce�ntricã, i. e., começã pelos seus direitos 
pãrã  com os  outros  e  pelos  deveres  dos  outros  pãrã  com ele,  ãntes  de 
começãr pelos deveres pãrã com os outros e pelos direitos dos outros pãrã 
com ele. O regime de lutã em que vive o involuído nã�o pode deixãr de 
ãpãrecer  ã  cãdã  pãsso  seu.  Se  segue  que  ã  suã,  emborã  externãmente 
envernizãdã com ã mentirã dos nobres ideãis, e� substãnciãlmente umã morãl 
de ãgressã�o. O que distingue e revelã o involuído e� justãmente o espírito de 
ãgressividãde, enquãnto o que distingue e revelã o evoluído e�  o espírito de 
ãmor. Vemos os princípios gerãis expostos nos volumes: “Deus e o universo” 
e “O sistemã”, ãlcãnçãm ãqui, no terreno humãno em que todos vivem, ãs 
suãs u� ltimãs conseque�nciãs.

Dãdã ã posiçã�o do involuído ão longo dã escãdã dã evoluçã�o, e� nãturãl 
que ã suã sejã umã morãl de lutã, umã morãl, i. e., nã quãl o problemã de
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vincere su tutto costituisce l’elemento fondãmentãle. EU  così che i concetti 
delle morãli predicãte vengono di fãtto ãd ãssumere tutto ãltro significãto. 
In un ãmbiente dove tutto eU lottã, quãlunque cosã vengã ã cãdervi, non puoU  
fãre ã meno di venire trãsformãto e utilizzãto come istrumento di lottã. 
Non si puoU  dire che nel piãno dell’involuto non esistãno ideãli, religioni, 
morãli,  princìpi  di  ogni  genere.  Leggi  non mãncãno.  Mã tutto  cioU  non 
rãppresentã  lã  reãltãU  biologicã  che  si  vive  un  quel  piãno,  mã  lã  reãltãU  
biologicã  di  piãni  superiori  dã  rãggiungere  nel  futuro,  mã  oggi  ãncorã 
lontãni. Lã loro prãticã in terrã eU  forzosã, ottenutã solo per mezzo dellã 
minãcciã di sãnzioni, non hã nullã dellã spontãneitãU  istintivã che ivi hãnno 
gli  ãtti  dellã  ãnimãlitãU.  I  princìpi  superiori  ãppãiono  in  terrã  come un 
cãppuccio imposto, piuU  o meno ã forzã, soprã lã nãturã umãnã che, essendo 
ben diversã, cercã ribellãrsi,  di scuotere dã se�  il  pesãnte fãrdello, e per 
evãdere tentã ogni contorcimento possibile.

Se il  primo desiderio dell’evoluto eU  di  ãderire ãllã legge, il  primo 
desiderio dell’involuto eU  quello di  piegãrlã  ã  se�  stesso.  Tutto nel  nostro 
mondo  eU  conseguenzã  logicã  dellã  posizione  ãrretrãtã  occupãtã 
dãll’involuto lungo lã scãlã dell’evoluzione. EU  unã serie di elementi legãti ã 
cãtenã:  rivoltã  ãll’ordine,  stãto  di  disorgãnizzãzione,  sepãrãtismo, 
isolãmento  egocentrico,  egoismo,  lottã,  ãggressivitãU,  contro-ãggressivitãU  
per necessitãU  di difesã. Si formã così un regime di incomprensione e di 
ãntãgonismi  che  trãscinã  tutti.  Per  correggere  gli  ultimi  effetti, 
bisognerebbe risãlire  con lã  correzione fino ãlle  primã cãuse,  che sono 
stãbilite  dãllã  nãturã  stessã  del  biotipo  dell’involuto.  Ecco  che,  ãppenã 
questo riuscisse ãd evolvere fino ãd un piuU  ãlto piãno di vitã, si entrerebbe 
in un regime di comprensione che, col riconoscimento dei diritti  ãltrui, 
pãcificã  tutti  gli  ãntãgonismi.  Mã  nello  stãto  ãttuãle,  come  si  puoU  
pretendere  che  lã  criticã  ãltrui,  se  questã  eU  fãttã  non  con  ãmore  per 
migliorãre, mã senzã ãmore per ãccusãre, siã ãccettã di buon ãnimo, senzã 
che in chi lã riceve si  generi quello spirito di ãggressivitãU  di  cui quellã 
criticã eU sovrãccãricã? Chi eU che non sãrebbe pronto ãd ãccettãre e grãdire 
l’intervento  del  prossimo,  quãndo  questo  fosse  ã  fin  di  bene?  Come 
possiãmo pretendere che lã vitã diã ãll’individuo l’istinto controproducente 
di  ãccettãre  cioU  che  gli  risultã  dãnnoso,  perche�  mosso  dã  spirito  di 
ãggressivitãU? E come possono essere diverse, lã criticã e lã reãzione che 
essã provocã, quãndo si vive in un regime di lottã? Quãndo ci troviãmo di 
fronte ã tãli reãzioni, lã colpã eU  di chi le compie o di chi le hã provocãte, 
ponendo l’ãltrã pãrte nellã necessitãU di difendersi?

Tãlvoltã ãvviene in tãli cãsi, che si usã un Vãngelo rovesciãto. Esso 
difãtti predicã pãzienzã e perdono, disãrmãndo l’uomo sul terreno umãno. 
Ottimã cosã per chi ã costui muove contro, sullo stesso terreno. Si sbãndierã 
ãllorã  il  Vãngelo,  in  quãnto  esso  eU  un  ottimo  mezzo  per  disãrmãre  il
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vencer  sobre  tudo  constitui  o  elemento  fundãmentãl.  E�  ãssim  que  os 
conceitos  dãs  morãis  pregãdãs  ve�m  de  fãto  ã  ãssumir  todo  outro 
significãdo. Num ãmbiente onde tudo e�  lutã, quãlquer coisã que venhã ã 
cãir, nã�o pode deixãr de ser trãnsformãdo e utilizãdo como instrumento de 
lutã.  Nã�o  se pode dizer  que no plãno do involuído nã�o  existãm ideãis, 
religio�es, morãis, princípios de cãdã ge�nero. Leis nã�o fãltãm. Mãs tudo isso 
nã�o  representã  ã  reãlidãde  biolo�gicã  que  se  vive  nãquele  plãno,  mãs  ã 
reãlidãde biolo�gicã de plãnos superiores ã serem ãlcãnçãdos no futuro, mãs 
hoje ãindã distãntes. A suã prã�ticã nã terrã e� forçosã, obtidã ãpenãs ãtrãve�s 
dã ãmeãçã de sãnço�es, nã�o tem nãdã dã espontãneidãde instintivã que ãli 
te�m os ãtos dã ãnimãlidãde. Os princípios superiores ãpãrecem nã terrã 
como um cãpuz imposto, mãis ou menos ãU  forçã, sobre ã nãturezã humãnã 
que, sendo bem diversã, procurã se rebelãr, sãcudir de si o pesãdo fãrdo, e 
pãrã evãdir dele tentã cãdã contorçã�o possível.

Se o primeiro desejo do evoluído e� ãderir ãU  lei, o primeiro desejo do 
involuído  e�  dobrã�-lã  ã  si  mesmo.  Tudo  no  nosso  mundo  e�  umã 
conseque�nciã lo�gicã dã posiçã�o ãtrãsãdã ocupãdã pelo involuído ão longo 
dã escãdã dã evoluçã�o. E�  umã se�rie de elementos unidos em cãdeiã: revoltã 
contrã  ã  ordem,  estãdo  de  desorgãnizãçã�o,  sepãrãtismo,  isolãmento 
egoce�ntrico,  egoísmo,  lutã,  ãgressividãde,  contrã-ãgressividãde  por 
necessidãde de defesã. Se formã ãssim um regime de incompreensã�o e de 
ãntãgonismo que ãrrãstã  ã  todos.  Pãrã  corrigir  os  u� ltimos efeitos,  seriã 
necessã�rio voltãr com ã correçã�o ãUs primeirãs cãusãs, que sã�o estãbelecidãs 
pelã  pro�priã  nãturezã  do  bio� tipo  do  involuído.  Eis  que,  logo  que  este 
conseguisse  evoluir  pãrã  um nível  mãis  ãlto  de  vidã,  entrãr-se-iã  num 
regime  de  compreensã�o  que,  com  o  reconhecimento  dos  direitos  dos 
outros,  pãcificã  todos  os  ãntãgonismos.  Mãs  no  estãdo  ãtuãl,  como 
pretender que ã críticã ãlheiã, se estã e�  feitã nã�o com ãmor pãrã melhorãr, 
mãs sem ãmor pãrã ãcusãr, sejã ãceitã de bom ã�nimo, sem que em quem ã 
recebe se gere ãquele espírito de ãgressividãde dã quãl ãquelã críticã e� 
sobrecãrregãdã?  Quem e�  que  nã�o  estãriã  pronto  ã  ãceitãr  e  ãpreciãr  ã 
intervençã�o do pro�ximo, quãndo estã fosse ã fim de bem? Como podemos 
pretender que ã vidã de� ão indivíduo o instinto contrãproducente de ãceitãr 
o  que  lhe  resultã  em  dãno,  porque  e�  movido  por  um  espírito  de 
ãgressividãde?  E  como  pode  ser  diverso,  ã  críticã  e  ã  reãçã�o  que  elã 
provocã,  quãndo se  vive  em regime de lutã?  Quãndo nos  encontrãmos 
defronte com tãis reãço�es, ã culpã e�  de quem ãs executã ou de quem ãs 
provocã, colocãndo ã outrã pãrte nã necessidãde de se defender?

AU s vezes ãcontece em tãis cãsos, que se usã um Evãngelho invertido. 
Este, de fãto, pregã pãcie�nciã e perdã�o, desãrmãndo o homem no terreno 
humãno. O� timã coisã pãrã quem move contrã ele, no mesmo terreno. Se 
ostentã entã�o o Evãngelho, enquãnto ele e� um o� timo meio pãrã desãrmãr o
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nemico. E se questo non si lãsciã così disãrmãre, lãsciãndosi schiãcciãre, si 
puoU  trovãre un cioU  nuovã regione per condãnnãrle di fronte ãi nobili e sãnti 
ideãli, che costui, con grãve scãndãlo dei suoi critici, evidentemente orã 
dimostrã  di  non rispettãre.  Allorã,  nel  nostro  mondo dove tutto  si  puoU  
rovesciãre e fãlsificãre, si giunge ã questo splendido risultãto, che lã virtuU  e 
gli  ideãli,  che  dovrebbero  fãre  l’uomo  migliore,  vengono  usãti  come 
termine di pãrãgone per mostrãre i difetti del prossimo e per ãccusãrlo ã 
cãusã di questi. Tãle eU  lã nãturã dell’involuto, tãle eU  il suo istinto che esso 
cercã di soddisfãre, tãle eU  lã viã ã cui lo spinge lo spirito di ãggressivitãU  di 
cui eU  sãturo il suo ãmbiente, per cui tutto, nelle mãni di costui, diventã 
un’ãrmã di lottã, per vincere e dominãre.

Chi cercã verãmente lã virtuU , lã cercã in se�  e non negli ãltri, e se lã 
possiede,  non lã  esibisce per trãrne onore.  Questã  ãllorã non eU  virtuU ,  mã 
sfruttãmento dellã virtuU . E chi lã cercã solo negli ãltri, ne fã un mezzo per fãre 
unã splendidã  figurã,  mentre  stã  schiãcciãndo il  prossimo.  Metodo molto 
usãto, perche�  portã onore di virtuosi, ã buon mercãto, con molto incomodo 
ãltrui, mã con pochissimo proprio. L’involuto eU  prãtico e utilitãrio, e fã pãrte 
dellã suã logicã di trãr frutto dã tutto. Si puoU  rendere piuU  sicuro e energico il 
metodo, ãggiungendo ãllã predicãzione delle virtuU , lo scãndãlizzãrsi di chi non 
le segue, ãddiritturã l’ãllontãnãrsi con ribrezzo dãi peccãtori.

Anãlizziãmo  tãle  psicologiã,  per  spiegãrcene  l’esistenzã.  Tutto  derivã 
sempre dãl primo fãtto, che eU  che l’involuto vive in un regime di lottã, in cui 
l’ãggressivitãU per l’offesã e difesã eU un fãtto necessãrio per lã conservãzione dellã 
vitã. In un ãmbiente costituito di egocentrismi rivãli, schiãcciãre il prossimo 
rãppresentã  un  vãntãggio,  lã  liberãzione  dã  un  competitore,  spãzio  vitãle 
conquistãto. Orã, per l’involuto, ideãli e virtuU  sono un impãccio in tãle lottã. 
Come dunque non cercãre, dãtã lã psicologiã egoistã utilitãriã dominãnte, di 
gettãre questo impãccio sulle spãlle del vicino, per impãcciãrlo il piuU  possibile, 
se cioU  costituisce il proprio vãntãggio? Tutto eU logico nellã nãturã. Perche� non 
dobbiãmo ãvere il corãggio di guãrdãre in fãcciã ã questã logicã, se tutto cioU  eU  
che  l’ultimã  conseguenzã  delle  reãli  premesse  rãppresentãte  dãllã  nãturã 
dell’involuto? Perche�  ãggiungervi l’ipocrisiã, per coprire lã reãltãU  sotto diverse 
ãppãrenze? EU  piuU  onesto essere sinceri.  Siãmo nel piãno dell’involuto dove 
predominãno ãncorã gli istinti dell’ãnimãlitãU. Perche� si dovrebbe in questo piãno 
rinunciãre ã vincere il prossimo, quãndo cioU  significã conquistãre per se�  un 
ãccrescimento di vitã? Siãmo qui situãti su di un terreno dove regnã l’egoismo 
sepãrãtistã. Ognuno per se�. E se il singolo non profitterãU  dellã debolezzã del 
vicino  per  soprãffãrlo,  questo  profitterãU  dellã  bontãU  di  lui  come  di  unã 
debolezzã, per schiãcciãrlo. Tutto cioU  evolvendo cãde dã se�, perche�  contrãrio 
ãllã logicã dellã vitã nel piãno orgãnico dell’evoluto, dove tutto cioU  non hã piuU  
rãgione di esistere. Mã eU  pur logico che lã logicã dellã vitã siã differente nel 
piãno inorgãnico dell’involuto isolãzionistã.
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inimigo. E se este nã�o se deixã ãssim desãrmãr, deixãndo-se esmãgãr, se 
pode encontrãr umã novã regiã�o pãrã condenã�-los fãce ãos nobres e sãntos 
ideãis, que ele, com grãve escã�ndãlo dos seus críticos, evidentemente ãgorã 
demonstrã que nã�o respeitã. Entã�o, no nosso mundo onde tudo pode ser 
invertido e fãlsificãdo, se chegã ã este esple�ndido resultãdo, que ã virtude e 
os ideãis, que deveriãm tornãr o homem melhor, sã�o usãdos como termo 
de compãrãçã�o pãrã mostrãr os defeitos do pro�ximo e ãcusã�-lo por cãusã 
destes. Tãl e�  ã nãturezã do involuído, tãl e�  o seu instinto que ele procurã 
sãtisfãzer, tãl e� ã viã ã quãl o conduz o espírito de ãgressividãde de que estã�  
sãturãdo o seu ãmbiente, pãrã que tudo, nãs suãs mã�os, se torne umã ãrmã 
de lutã, pãrã vencer e dominãr.

Quem procurã verdãdeirãmente ã virtude, ã procurã em si e nã�o nos outros, 
e se ã possui, nã�o ã exibe pãrã delã tirãr honrã. Estã entã�o nã�o e� virtude, mãs ã 
explorãçã�o dã virtude. E quem ã procurã ãpenãs nos outros, delã fãz um meio de 
cãusãr umã esple�ndidã figurã, enquãnto esmãgã o pro�ximo. Me�todo muito usãdo, 
porque portã honrã de virtuosos, muito bãrãto, com muito inco�modo dos outros, 
mãs com pouquíssimo pro�prio. O involuído e� prã�tico e utilitã�rio, e fãz pãrte dã suã 
lo�gicã tirãr fruto de tudo. Se pode tornãr-se mãis seguro e ene�rgico o me�todo, 
ãcrescentãndo ãU pregãçã�o dãs virtudes, o escãndãlizãr-se dos que nã�o ãs seguem, 
mesmo ãfãstãndo-se com nojo dos pecãdores.

Anãlisemos tãl psicologiã, pãrã explicãrmo-nos ã existe�nciã. Tudo derivã 
sempre do primeiro fãto, que e� que o involuído vive em um regime de lutã, em 
que  ã  ãgressividãde  pelo  ãtãque  e  defesã  e�  um  fãto  necessã�rio  pãrã  ã 
conservãçã�o  dã  vidã.  Em um ãmbiente  constituído  de  egocentrismo rivãl, 
esmãgãr  o  pro�ximo  representã  umã  vãntãgem,  umã  libertãçã�o  de  um 
competidor, espãço vitãl conquistãdo. Agorã, pãrã o involuído, ideãis e virtudes 
sã�o um estorvo em tãl lutã. Como entã�o nã�o tentãr, dãdã ã psicologiã egoístã 
utilitã�riã dominãnte, jogãr esse obstã�culo sobre os ombros do vizinho, pãrã 
impedi-lo o mãis possível, se isso constitui ã pro�priã vãntãgem? Tudo e� lo�gico 
nã nãturezã. Por que nã�o devemos ter ã corãgem de olhãr nã fãce destã lo�gicã, 
se tudo isso e� que ã u�ltimã conseque�nciã dãs reãis premissãs representãdãs pelã 
nãturezã do involuído? Por que ãdicionãr hipocrisiã, pãrã cobrir ã reãlidãde sob 
diversãs ãpãre�nciãs? E�  mãis honesto ser sincero. Estãmos no plãno do involuído 
onde predominãm ãindã os instintos dã ãnimãlidãde. Por que se deveriã neste 
plãno renunciãr ã vencer o pro�ximo, quãndo isso significã conquistãr pãrã si um 
ãcre�scimo  de  vidã?  Estãmos  ãqui  situãdos  em umã terreno  onde  reinã  o 
egoísmo sepãrãtistã. Cãdã um por si. E se o indivíduo nã�o se ãproveitã dã 
frãquezã do vizinho pãrã dominã�-lo, este se ãproveitãrã�  de suã bondãde como 
de umã frãquezã,  pãrã  esmãgã�-lo.  Tudo isso  evoluindo cãi  por  si,  porque 
contrã�rio ãU  lo�gicã dã vidã no plãno orgã�nico do evoluído,  onde tudo isso nã�o 
tem mãis rãzã�o de existir. Mãs e� tãmbe�m lo�gico que ã lo�gicã dã vidã sejã outrã 
no plãno inorgã�nico do involuído isolãcionistã.
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In questo piãno i princìpi discesi dã quello dell’evoluto sotto formã di 
ideãli, religioni, norme morãli, leggi sociãli, etc, rãppresentãno un fãrdello 
che l’ãnimãlitãU  cercã di scuotere lontãno dã se�. Questã ãnelã ã restãre nellã 
suã pienezzã e non ã mutilãrsi con l’evoluzione che cercã di distruggerlã. 
Ogni progresso verso l’ãlto, in quel piãno, per quellã ãnimãlitãU, rãppresentã 
unã rinunciã ãllã vitã. In un tãle mondo di rivãlitãU  eU  nãturãle che ciãscuno 
cerchi di fãre tãle rinunciã ãl prossimo, suo rivãle, primã di esser costretto 
ã fãrlã lui stesso. EU  così che si spiegã in molti cãsi l’esãltãzione degli ideãli, 
perche�  essi rãppresentãno un mezzo per fãr compiere ãl prossimo questã 
rinunciã, che limitãndo il suo spãzio vitãle, ãumentã il nostro. Non si vuol 
dire con cioU  che non esistãno sinceri sostenitori degli ideãli. Mã eU  un fãtto 
che  se  non  se  ne  trãesse  in  quãlche  modo  un  vãntãggio,  molti  non 
sosterrebbero i vãlori superiori. In tãli cãsi si esige che le rinunce siãno 
vissute dãgli ãltri in nome di princìpi ideãli, perche�  esse limitãno ãltrui e 
gli ãppetiti quãndo non eliminãno un rivãle, che eU  tutto nostro interesse di 
ãllontãnãre, come concorrente, dãllo stesso piãtto dove eU piuU  conveniente di 
mãngiãre soli.

Per l’evoluto tutto eU completãmente diverso. Dãto che il suo centro 
vitãle  eU  situãto in ãltro piãno,  eU  nãturãle che lã  vitã  rãggiungã i  suoi 
scopi  in  ãltrã  formã:  nel  cãso  dell’involuto  in  formã  egocentricã  e 
sepãrãtistã,  in quello dell’evoluto,  in formã orgãnicã unitãriã,  ãppunto 
perche�  il primo eU  evolutivãmente situãto piuU  vicino ãll’ãnti-sistemã che 
hã  quelle  cãrãtteristiche,  e  il  secondo  eU  invece  situãto  piuU  vicino  ãl 
sistemã che hã quelle opposte. Difãtti sul piãno del primo lã pienezzã 
dellã  vitã  si  rãggiunge  col  trionfo  dell’ãnimãlitãU ,  mentre  sul  piãno 
dell’evoluto si rãggiunge col trionfo dellã spirituãlitãU . Per l’involuto, trã 
vãntãggi che offre lã prãticã degli ideãli e virtuU  e lo stãto di fãtto, stã lã 
bãrrierã rãppresentãtã dãllo sforzo necessãrio per sãlire evolvendo fino 
ã quel piãno in cui l’evoluto, che lo hã rãggiunto, nãturãlmente rãccoglie 
quei  vãntãggi.  Così  nel  piãno  di  questo,  le  virtuU  che  tãnto  pesãno 
ãll’involuto,  vengono  spontãneãmente  seguite,  senzã  sforzo,  come 
ãvviene per tutte le quãlitãU  ãcquisite ãllo stãto di istinto. Per l’evoluto le 
virtuU  rãppresentãno unã normã di  vitã  di  cui  esso hã esperimentãto i 
vãntãggi,  unã  disciplinã  che  vãlorizzã  chi  lã  segue,  unã  lezione  bene 
ãssimilãtã. Per l’involuto invece le virtuU  rãppresentãno unã normã nuovã 
che pretende rovesciãre il suo mondo per costruirne un ãltro, con effetti 
di cui ãncorã non si sono esperimentãti i vãntãggi, mã solo si conosce il 
peso del sãcrificio necessãrio per rãggiungerli. Così, se l’evoluto si trovã 
di fronte ã tãli  norme in posizione di nãturãle ãccettãzione, l’involuto 
viene  ã  trovãrsi  in  posizione  di  rivoltã  e  difesã.  Avviene  così  che 
quest’ultimo si difende dãlle superiori norme dell’eticã, come si difende 
dã  tutti  gli  ãltri  pericoli  che  ovunque  lo  minãcciãno,  essendo  questã 
l’ãtmosferã del suo ãmbiente.
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Nesse plãno, os princípios que descendem dãquele do evoluído nã 
formã de ideãis, religio�es, normãs morãis, leis sociãis, etc., representãm um 
fãrdo  que  ã  ãnimãlidãde  tentã  sãcudir  longe  de  si.  Este  ãnseiã  por 
permãnecer nã suã plenitude e nã�o se mutilãr com ã evoluçã�o que buscã 
destruí-lã.  Cãdã  progresso  pãrã  o  ãlto,  nãquele  plãno,  pãrã  ãquelã 
ãnimãlidãde, representã umã renu�nciã ãU  vidã. Em tãl mundo de rivãlidãde, 
e�  nãturãl que cãdã um tente fãzer tãl renu�nciã ão pro�ximo, seu rivãl, ãntes 
de ser forçãdo ã fãze�-lã ã ele mesmo. E�  ãssim que se explicã em muitos 
cãsos ã exãltãçã�o dos ideãis, porque eles representãm um meio pãrã fãzer 
cumprir  ão  pro�ximo  estã  renu�nciã,  que  limitãndo  o  seu  espãço  vitãl, 
ãumentã o nosso. Nã�o se quer dizer com isso que nã�o existem sinceros 
defensores dos ideãis. Mãs e�  um fãto que se nã�o fosse em quãlquer modo 
umã  vãntãgem,  muitos  nã�o  suportãriãm os  vãlores  superiores.  Em tãis 
cãsos se exige que ãs renu�nciãs sejãm vividãs pelos outros em nome de 
princípios  ideãis,  porque  eles  limitãm outros  e  os  ãpetites  quãndo  nã�o 
eliminãm um rivãl, o que e� todo nosso interesse ãfãstãr, como concorrente, 
do mesmo prãto onde e� mãis conveniente comer so� .

Pãrã o evoluído tudo e� completãmente diverso. Dãdo que seu centro 
vitãl  estã�  situãdo  em outro  plãno,  e�  nãturãl  que  ã  vidã  ãtinjã  os  seus 
escopos  de  outrã  formã:  no  cãso  do  involuído  de  formã  egoce�ntricã  e 
sepãrãtistã,  nãquele do evoluído, de formã orgã�nicã unitã�riã,  justãmente 
porque  o  primeiro  estã�  evolutivãmente  situãdo  mãis  pro�ximo  do 
ãntissistemã que tem ãquelãs cãrãcterísticãs, e o segundo contrãriãmente e�  
situãdo mãis vizinho ão sistemã que tem ãquelãs opostãs. De fãto, no plãno 
do primeiro, ã plenitude dã vidã se ãlcãnçã com o triunfo dã ãnimãlidãde, 
enquãnto no plãno do evoluído se ãlcãnçã com o triunfo dã espirituãlidãde. 
Pãrã  o  involuído,  entre  vãntãgens  que  oferece  ã  prã�ticã  dos  ideãis  e 
virtudes  e  o  estãdo de fãto,  existe  ã  bãrreirã  representãdã pelo esforço 
necessã�rio pãrã subir evoluindo ãte� ãquele plãno no quãl o evoluído, que o 
ãlcãnçou, nãturãlmente recolhe essãs vãntãgens. Assim, no plãno deste, ãs 
virtudes que tãnto pesãm sobre o involuído, sã�o espontãneãmente seguidãs, 
sem esforço, como ãcontece com todãs ãs quãlidãdes ãdquiridãs no estãdo 
de instinto. Pãrã o evoluído, ãs virtudes representãm umã normã de vidã dã 
quãl experimentou ãs vãntãgens, umã disciplinã que vãlorizã quem ã segue, 
umã  liçã�o  bem  ãssimilãdã.  Pãrã  o  involuído,  ão  inve�s,  ãs  virtudes 
representãm  umã  novã  normã  que  pretende  derrubãr  seu  mundo  pãrã 
construir um outro, com efeitos dos quãis ãindã nã�o forãm experimentãdãs 
ãs  vãntãgens,  mãs  so�  se  conhece  o  peso  do  sãcrifício  necessã�rio  pãrã 
ãlcãnçã�-lãs. Assim, se o evoluído se encontrã diãnte de tãis normãs em 
posiçã�o de nãturãl ãceitãçã�o, o involuído se encontrã em posiçã�o de revoltã 
e defesã. Ocorre, ãssim, que este u� ltimo se defende dãs superiores normãs 
dã e�ticã, como se defende de todos os outros perigos que em todã pãrte o 
ãmeãçãm, sendo estã ã ãtmosferã do seu ãmbiente.
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Il mondo eU  pieno di merãvigliose ãrmonie, lã cui comprensione dãU  
unã  gioiã  immensã,  eU  pieno  di  potenzã  grãtuitã  per  chi  eU  degno  di 
possederlã,  come  gli  spãzi  sono  pieni  di  energiã  che  grãtuitãmente 
muovono  mãsse  immense  di  mãteriã.  Quelle  ãrmonie  e  gioie  sono 
sconosciute ãi primitivi che vivono immersi in un mondo di ãggressione 
reciprocã, quindi di pericolo e di ãnsiã continuã. Ivi lã potenzã eU disputãtã 
e centellinãtã, perche�  non si eU  degni di possederlã, come in terrã, dove 
tutto stã  incãtenãto ãll’ãttrãzione proprietãU  dellã  mãteriã,  eU  costosã ogni 
energiã necessãriã per muovere ãnche piccole mãsse. L’evoluto eU  come un 
bolide  che,  libero  dãllã  mãteriãle  ãttrãzione  terreste,  puoU  liberãmente 
viãggiãre per gli spãzi usufruendo dell’energiã grãtuitã ã cui hã diritto chi si 
eU  reso degno di ãttingervi. Allorã il mondo, che per i primitivi eU  pieno di 
terrori, si mãnifestã in tutto ãltro suo ãspetto, come un mondo di ordine e 
ãrmonie,  in  cui  lã  vitã  eU  gãrãntitã  dã  un  Dio,  non  piuU  irãcondo  e 
vendicãtivo, mã vero pãdre di tutti. Allorã lã nostrã grãnde ãbilitãU  di sãper 
vincere sul  prossimo per  strãppãre ã  questo inferno unã vitã  ben durã, 
diventã unã fãticã senzã senso, unã condãnnã riservãtã ãgli inferiori, mã 
per essi necessãriã per risvegliãre lã loro insensibilitãU e ignorãnzã.

L’errore psicologico dell’involuto eU  di  credere che lã  disciplinã di 
norme superiori, costituiscã unã restrizione ãllã vitã, mentre tãle disciplinã 
rãppresentã solo lo sforzã necessãrio per rãggiungere condizioni di vitã piuU  
ãlte e migliori. Lã ignorãnzã del primitivo consiste nel non cãpire che lã 
lottã per soprãffãre il proprio simile non produce che risultãti immediãti e 
trãnsitori,  mentre  lã  verã  lottã  che  si  dovrebbe  fãre  eU  quellã  per  il 
superãmento del proprio piãno di evoluzione, perche�  questã eU  l’unicã che 
producã risultãti, siã pur lontãni, mã decisivi. Il restãr chiuso nellã propriã 
psicologiã eU  lã mãggior condãnnã dell’involuto mã questo eU  il nãturãle e 
inevitãbile effetto dellã suã ignorãnzã. Essã eU  propriã ãl suo piãno ed egli 
non potrãU uscirne fino ã che non sãprãU compiere lo sforzo del superãmento. 
Di fronte ãllã disciplinã che vorrebbe coordinãrlo in un sistemã orgãnico, 
esso si sente prigioniero e si ribellã, come fãrebbe unã belvã messã ã vivere 
in  uno dei  nostri  ãppãrtãmenti.  Se  l’uomo civilizzãto  vi  si  trovã  molto 
meglio che nellã forestã, il primitivo, ivi sentendosi come ingãbbiãto, fãrãU 
ogni sforzo per evãdere.  Per costui,  il  restãre ã vivere in tãle ãmbiente 
civilizzãto rãppresentã quãlcosã che eU  fuori  del  suo concepibile.  Esso eU  
inesorãbilmente legãto ãllã legge del suo piãno, i suoi sforzi si svolgono 
secondo questã legge, e per costui tãle suã posizione relãtivã hã vãlore di 
ãssoluto.  E non comprende che il  volere,  predicãndo e  non prãticãndo, 
chiudere il prossimo in vece propriã nellã gãbbiã delle virtuU , non eU  ãstuziã 
ã  proprio  vãntãggio,  mã  sciocchezzã  ã  proprio  dãnno.  Se  vorremo 
verãmente  guãdãgnãre,  dovremo ognuno  cãricãrci  del  nostro  fãrdello  e 
trãscinãrlo per evolvere.
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O mundo estã� pleno de mãrãvilhosãs hãrmoniãs, cujã compreensã�o dã� 
umã ãlegriã imensã, estã�  pleno de poder grãtuito pãrã quem e�  digno de 
possuí-lo,  como  os  espãços  estã�o  plenos  de  energiã  que  grãtuitãmente 
movem  mãssãs  imensãs  de  mãte�riã.  Aquelãs  hãrmoniãs  e  ãlegriãs  sã�o 
desconhecidãs dos primitivos que vivem imersos em um mundo de ãgressã�o 
recíprocã, portãnto de perigo e de ã�nsiã contínuã. Ali o poder e� disputãdo e 
sorvido, porque nã�o se e�  digno de possuí-lo, pois nã terrã, onde tudo estã�  
ãcorrentãdo  ãU  ãtrãçã�o,  propriedãde  dã  mãte�riã,  e�  custosã  cãdã  energiã 
necessã�riã pãrã movimentãr mesmo ãs pequenãs mãssãs. O evoluído e� como 
umã bo�lide que, livre dã mãteriãl ãtrãçã�o terrestre, pode livremente viãjãr 
pelos espãços usufruindo dã energiã grãtuitã ã que te�m direito quem se fãz 
digno  de  cãptã�-lã.  Entã�o  o  mundo,  que  pãrã  os  primitivos  e�  pleno  de 
terrores, se mãnifestã em todo outro seu ãspecto, como um mundo de ordem 
e hãrmoniãs, no quãl ã vidã e�  gãrãntidã por um Deus, nã�o mãis irãdo e 
vingãtivo, mãs verdãdeiro pãi de todos. Entã�o ã nossã grãnde hãbilidãde de 
sãber vencer o pro�ximo pãrã ãrrãncãr deste inferno umã vidã bem durã, 
tornã-se um esforço sem sentido, umã condenãçã�o reservãdã ãos inferiores, 
mãs necessã�riã pãrã despertãr ã suã insensibilidãde e ignorã�nciã.

O erro psicolo�gico do involuído e� de crer que ã disciplinã de normãs 
superiores constitui umã restriçã�o ãU vidã, enquãnto tãl disciplinã representã 
ãpenãs o esforço necessã�rio pãrã ãlcãnçãr condiço�es de vidã mãis ãltãs e 
melhores. A ignorã�nciã do primitivo consiste em nã�o compreender que ã 
lutã  pãrã  superãr  o  pro�prio  semelhãnte  nã�o  produz  senã�o  resultãdos 
imediãtos e trãnsito�rios, enquãnto ã verdãdeirã lutã que se deve trãvãr e� 
ãquelã dã superãçã�o do pro�prio plãno de evoluçã�o, porque estã e�  ã u�nicã 
que produz resultãdos, ãindã que distãntes, mãs decisivos. O permãnecer 
fechãdo nã pro�priã psicologiã e� ã mãior condenãçã�o do involuído, mãs este 
e� o nãturãl e inevitã�vel efeito dã suã ignorã�nciã. Elã e� pro�priã do seu plãno 
e  ele  nã�o  poderã�  sãir  dele  ãte�  que  sãibã  empreender  o  esforço  do 
superãmento.  Diãnte  dã  disciplinã  que  gostãriã  de  coordenã�-lo  em um 
sistemã orgã�nico, ele se sente prisioneiro e se rebelã, como fãriã umã ferã 
postã ã viver em um dos nossos ãpãrtãmentos. Se o homem civilizãdo estã�  
muito melhor do que nã florestã, o primitivo, ãli sentindo-se enjãulãdo, fãrã�  
cãdã esforço pãrã evãdir. Pãrã ele, permãnecer ã viver em tãl ãmbiente 
civilizãdo  representã  ãlgo  estã�  forã  do  seu  concebível.  Ele  estã�  
inexorãvelmente ligãdo ãU  lei do seu plãno, os seus esforços se desenvolvem 
segundo estã lei, e pãrã ele tãl suã posiçã�o relãtivã tem vãlor de ãbsoluto. E 
nã�o  compreende  que  o  querer,  pregãndo  e  nã�o  prãticãndo,  encerrãr  o 
pro�ximo em vez de si mesmo nã jãulã dãs virtudes, nã�o e�  ãstu�ciã em suã 
pro�priã vãntãgem, mãs tolice em seu pro�prio dãno. Se quisermos reãlmente 
gãnhãr, teremos cãdã um de no�s que cãrregãr o nosso fãrdo e ãrrãstã�-lo 
pãrã evoluir.
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Solo ãl primitivo ignorãnte puoU  ãppãrire, perche�  esso stã proiettãto 
verso  l’ãnti-sistemã,  che  il  mondo  siã  cãos,  in  cui  lã  vitã  spetti  ãl  piuU  
prepotente che in esso sãppiã imporsi. CioU  che tutto regolã, ãnche nei piãni 
inferiori  eU  lã  legge  di  Dio,  che  eU  ordine  e  giustiziã.  Solo  quãndo  si 
progredisce lungo lã  scãlã  dell’evoluzione,  si  incominciã  ã  comprendere 
cioU , perche� sãlendo l’essere si ãvvicinã ãl sistemã.

Ecco che cosã diventã  il  mondo dell’evoluto trãsportãto sul  piãno 
dell’involuto. Ecco perche�  il prodotto delle religioni e ideãli, eU  in prãticã 
fãtto piuU  di predicãtori di virtuU  che di virtuosi. Ecco come le norme di unã 
vitã  superiore,  mãneggiãte  dãgli  scãltri,  servãno spesso per  prendere  in 
trãppolã gli ingenui, gli onesti, tutti i deboli che non sãnno difendersi. Mã 
Dio non si puoU  ingãnnãre ed Egli vede ãnche dietro le scene. EU  cosi che, 
per lã Suã legge di giustiziã, l’umãnitãU sempre pãgoU ; stã pãgãndo e pãgherãU  
i  suoi  errori.  Solãmente  dopo  ãver  fãttã  lã  diãgnosi  del  mãle,  si  puoU  
comprendere  quãle  debbã  essere  lã  suã  curã.  Solãmente  dopo  ãver 
compreso quãli errori si compiãno, si puoU  vedere quãnto giuste e meritãte 
siãno  le  conseguenze  loro,  che  l’umãnitãU  stã  sopportãndo.  Senzã 
condãnnãre e molto meno pretendere di riformãre, volevãmo solo giungere 
ãllã comprensione di questi fenomeni, su cui si bãsã tãntã pãrte dellã nostrã 
vitã individuãle e sociãle.
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So�  ão primitivo ignorãnte pode pãrecer, porque ele estã�  projetãdo 
pãrã o ãntissistemã, que o mundo sejã cãos, em que ã vidã pertence ão 
mãis prepotente que nelã sãbe se impor. O que tudo regulã, mesmo nos 
plãnos inferiores, e�  ã lei de Deus, que e�  ordem e justiçã. So�  quãndo se 
progride  nã  escãdã  dã  evoluçã�o  e�  que  se  começã  ã  compreender  isso, 
porque subindo o ser se ãvizinhã do sistemã.

Eis  que coisã  se  tornã o mundo do evoluído trãnsportãdo pãrã o 
plãno do involuído. Eis porque o produto dãs religio�es e dos ideãis e�, nã 
prã�ticã, feito mãis de pregãdores dã virtude do que de virtuosos. Eis como 
ãs normãs de umã vidã superior, mãnejãdãs pelos espertos, servem muitãs 
vezes  pãrã  prender  os  inge�nuos,  os  honestos,  todos  os  frãcos  que  nã�o 
sãbem se defender. Mãs Deus nã�o se pode engãnãr e Ele ve�  tãmbe�m por 
trã�s dãs cenãs. E�  ãssim que, por Suã lei de justiçã, ã humãnidãde sempre 
pãgou; estã�  pãgãndo e pãgãrã�  os seus erros.  Somente depois de feito o 
diãgno�stico  do  mãl,  se  pode  compreender  quãl  devã  ser  ã  suã  curã. 
Somente depois de ter compreendido quãis erros se cometem, se pode ver 
quã�o justãs e merecidãs sã�o ãs suãs conseque�nciãs, que ã humãnidãde estã�  
suportãndo. Sem condenãr e muito menos pretender reformãr, quisemos so�  
chegãr  ãU compreensã�o destes feno�menos, sobre os quãis se bãseiã tãntã 
pãrte dã nossã vidã individuãl e sociãl.
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IV. Lotte, inganni e pericoli di un’etica rovesciata

Continuiãmo  ãd  osservãre  le  quãlitãU  e  gli  ãtteggiãmenti  che 
cãrãtterizzãno i  due opposti  biotipi  dell’evoluto  e  dell’involuto.  CioU  che 
contrãddistingue il primo eU lã suã ãffermãzione unitãriã, come io collettivo. 
CioU  che individuãlizzã il secondo eU lã suã ãffermãzione sepãrãtistã, come io 
isolãto.  L’evoluto  non  si  interessã  del  proprio  io  individuãle  concepito 
sepãrãto dãl prossimo, col quãle fã un corpo unico nell’orgãnismo collettivo 
umãnitãU.  Egli  non  eU  ãffãtto  geloso  dellã  supremãziã  ãltrui,  che  per  lui 
costituisce  lã  supremãziã  propriã.  Al  contrãrio  unã  delle  cose  piuU  
cãrãtterizzã l’involuto eU  ãppunto questã gelosiã di chiunque emergã in suã 
vece.  CioU  perche�  egli  fã  del  proprio io  il  centro dell’universo,  che egli 
pretende esistã in funzione di quell’io.

L’istinto  dell’involuto  eU  di  riprodurre  l’egocentrismo,  che  eU 
fondãmentãle nel sistemã, in posizione rovesciãtã, cioeU  non ãl centro mã 
ãllã periferiã dove egli eU situãto. L’egoismo si mãnifestã difãtti nell’involuto 
ãd ogni  suo pãsso,  in  ogni  suo ãtto.  Il  sistemã dell’universo eU  unitãrio, 
stretto intorno ãd un unico centro, e l’involuto pretende erigersi ã centro 
ãutonomo  nell’ãnti-sistemã.  Difãtti  il  suo  mãssimo  vãlore  eU  il  trionfo 
personãle  del  suo  io,  sepãrãto  dã  tutti  gli  ãltri,  che  sono  ãmmessi  ã 
coesistere solo in posizione di sottomessi. Al contrãrio, il vãlore mãssimo 
dell’evoluto eU il trionfo collettivo dellã piuU  grãnde unitãU di cui esso fã pãrte, 
in cui esso eU  fuso con tutti gli ãltri, che con lui coesistono in posizione di 
collãborãtori.

Le posizioni dei due biotipi sono il cãpovolgimento l’unã dell’ãltrã. 
Per l’involuto  eU  il proprio individuãle trionfo, elevãto non importã soprã 
quãli rovine del prossimo, cioU  che costituisce l’ideãle, il  rãggiungimento 
dell’ãpice dei vãlori sociãli, lã bãse dellã stimã, con ãltre pãrole: il successo. 
Di  fronte  ãl  vincitore  tutti  si  inchinãno,  lã  vittoriã  giustificã  tutto.  Si 
condãnnã il lãdro perche�  rãppresentã un pericolo, mã quãndo esso ã forzã 
di furti così ãstuti dã sfuggire ãllã legge, e così forti dã ãrricchirlo, si eU fãtto 
potente,  ãllorã  tutti  lo  rispettãno.  Si  condãnnã  l’ãssãssino  perche�  esso 
rãppresentã unã minãcciã, mã quãndo un condottiero di eserciti ci guidã 
ãllã  vittoriã  uccidendo milioni  di  persone per  lã  grãndezzã dellã  nostrã 
pãtriã, ãllorã esso eU un eroe. Tutti detestãno lã guerrã, mã tutti ãmmirãno il 
vincitore.  Agire  come  l’evoluto  in  senso  collettivo  collãborãzionistã, 
cercãndo non solo il trionfo proprio o del proprio gruppo, mã quello di 
tutti, per l’involuto significã ãbdicãre e ãutodemolirsi in fãvore dei rivãli 
che cercãno solo di soprãffãrlo.
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IV. Lutas, enganos e perigos de uma ética invertida

Continuãmos ã observãr ãs quãlidãdes e ãtitudes que cãrãcterizãm os 
dois  bio� tipos  opostos  do  evoluído  e  do  involuído.  O  que  distingue  o 
primeiro  e�  ã  suã  ãfirmãçã�o  unitã�riã,  como  um  eu  coletivo.  O  que 
individuãlizã o segundo e� ã suã ãfirmãçã�o sepãrãtistã, como um eu isolãdo. 
O evoluído nã�o se interessã do pro�prio eu individuãl concebido sepãrãdo 
do pro�ximo, com quem formã um corpo u�nico no orgãnismo coletivo dã 
humãnidãde. Ele nã�o tem ciu�mes dã supremãciã dos outros, que pãrã ele 
constitui suã pro�priã supremãciã. Pelo contrã�rio, umã dãs coisãs que mãis 
cãrãcterizã o involuído e�  justãmente esse ciu�me de quem emerge em seu 
lugãr. Isso porque ele fãz do pro�prio ego o centro do universo, que ele 
pretende existã em funçã�o dãquele eu.

O  instinto  do  involuído e�  de  reproduzir  o  egocentrismo,  que  e� 
fundãmentãl no sistemã, em umã posiçã�o invertidã,  i. e., nã�o no centro, 
mãs nã periferiã onde estã�  situãdo. O egoísmo se mãnifestã de fãto no 
involuído ã  cãdã seu pãsso,  em cãdã seu ãto.  O sistemã do universo e� 
unitã�rio, espremido em torno de um u�nico centro, e o involuído pretende 
erigir-se ã centro ãuto�nomo no ãntissistemã. De fãto, o seu mã�ximo vãlor e� 
o  triunfo  pessoãl  do  seu  eu,  sepãrãdo  de  todos  os  outros,  que  sã�o 
permitidos ã coexistir so�  nã posiçã�o de submissos. Ao contrã�rio, o vãlor 
mã�ximo do evoluído e�  o triunfo coletivo dã mãior unidãde dã quãl fãz 
pãrte, nã quãl ele se funde com todos os outros que com ele coexistem nã 
posiçã�o de colãborãdores.

As posiço�es dos dois bio� tipos sã�o ã inversã�o umã dã outrã. Pãrã o 
involuído e�  o  pro�prio  individuãl  triunfo,  elevãdo  nã�o  importã  sobre 
quãis ruínãs do pro�ximo, o que constitui o ideãl, ã conquistã do ã�pice 
dos vãlores sociãis, ã bãse dã estimã, com outrãs pãlãvrãs: o sucesso. 
Diãnte  do  vencedor  todos  se  curvãm,  ã  vito� riã  justificã  tudo.  Se 
condenã o lãdrã�o porque representã um perigo, mãs quãndo ele ãU  forçã 
de furtos  e�  tã�o  ãstuto que escãpã ãU  lei,  e tã�o  forte que enriquece,  se 
tornã poderoso, entã�o todos o respeitãm. Se condenã o ãssãssino porque 
ele representã umã ãmeãçã, mãs quãndo um condutor de exe�rcitos nos 
guiã ãU  vito� riã mãtãndo milho�es pelã grãndezã dã nossã pã�triã, entã�o ele 
e�  um hero� i. Todos detestãm ã guerrã, mãs todos ãdmirãm o vencedor. 
Agir  como o evoluído no sentido coletivo colãborãcionistã,  buscãndo 
nã�o so�  o triunfo pro�prio ou do seu grupo, mãs ãquele de todos, pãrã o 
involuído significã ãbdicãr e demolir-se em fãvor dos rivãis que buscãm 
ãpenãs dominã�-lo.
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L’evoluto offre per il bene ãltrui, perche�  questo eU  ãnche il bene suo. 
L’involuto cercã di ãfferrãre piuU  che puoU  il bene proprio, perche�  il bene 
degli  ãltri  solo  per  rinforzãre  il  suoi  nemici  e  il  pericolo  che  essi 
rãppresentãno per lui.

Che cosã ãvviene ãllorã quãndo i due tipi si incontrãno? Mentre l’evoluto 
cercã di dãre, l’involuto cercã di prendere. Tutto tende ãllorã ãll’impoverimento 
e con cioU ãllã liquidãzione dell’evoluto. Questo eU ãllorã il problemã che ãndremo 
studiãndo: come soprãvviverãU  l’evoluto, con quãli nuove ãrmi lã vitã difenderãU  
questo suo prezioso prodotto, lã cui produzione tãnto lãvoro eU  costãto, come 
sãlverãU  essã l’evãngelico disãrmãto? Esso eU  fãtto per vivere in un ãmbiente di 
reciprocitãU, in cui ogni dãre eU compensãto. Dove tãle reciprocitãU  mãncã, chi eU 
generoso trã i rãpãci lãvorã tutto in perditã. DovrãU esso ãllorã venire liquidãto? 
Mã cioU significherebbe un fãllimento dellã vitã in uno dei suoi punti di mãggior 
vãlore; e significherebbe ãnche che il Vãngelo eU menzognã perche� consigliã cose 
inãttuãbili, che portãno ãllã distruzione. Lã legge dellã giustiziã di Dio non 
difenderãU  ãllorã l’inerme? Mã primã di ãffrontãre tãle problemã conclusivo, 
continuiãmo ãncorã ãd osservãre.

Che cosã ãvviene quãndo i due opposti sistemi si incontrãno? Quãndo 
gli ideãli dell’evoluto cãdono in mãno dell’involuto, essi vengono dã questo 
usãti per i suoi scopi. Si trãttã di un continuo lãvoro di ãdãttãmento ã se� stessi 
di tutto cioU  che si trovã nellã vitã. Tutto viene utilizzãto secondo lã propriã 
psicologiã, necessitãU e temperãmento. Come gli uccelli si servono degli ãlberi 
per fãre i loro nidi, ãltri ãnimãli per ãrrãmpicãrsi, nãscondersi, difendersi, così 
l’uomo eU  portãto ã cercãre nelle regolã dell’eticã generãle quellã normã che 
ãpprovi, giustifichi e vãlorizzi il suo io, e questã pãrte esãltã, mettendolã in 
luce e tãcendo le ãltre, che invece di sostenerlo lo ãccuserebbero di difetto. 
Così il temperãmento dinãmico predicherãU che lã legge eticã dice: lãvorãte. Il 
pigro cercherãU  di nãscondere lã suã pigriziã dietro lã suã onestãU, se frigido si 
fãrãU  pãlãdino  dellã  purezzã,  mã  se  eU  un  sentimentãle  sosterrãU  le  virtuU  
dell’ãmore  siã  pur  spirituãlmente  sublimãto,  mentre  se  eU  di  tipo  opposte, 
sosterrãU le virtuU  dellã disciplinã e del dovere. Altrimenti non puoU  ãvvenire per 
l’involuto se lã suã nãturã lo portã primã di tutto ãll’esãltãzione del proprio io. 
Così pãrãllelãmente si cercherãU di tãcere tutto cioU  che puoU  suonãre lã propriã 
condãnnã. Così, per esempio, chi possiede si guãrderãU  bene di ricordãre lã 
pãgine del Vãngelo sullã povertãU, e chi eU  ãvido di ricchezze mãi pãrlerãU  del 
Vãngelo dellã rinunciã. Lã posizione dell’involuto eU sempre lã stessã: quellã di 
porre il proprio io ãl centro dell’universo e di concepire tutto, fino ã Dio, in 
funzione di se�  stesso. Così ognuno cercã di interpretãre e così piegãre ogni 
ãtto e pensiero ãltrui ã proprio modo e vãntãggio. Mentre lã legge di Dio vuole 
trãsformãre  l’involuto  ã  suo  modo,  questo  cercã  di  trãsformãlã  ã  modo 
proprio. E spesso quãlche normã incontrã successo ãppunto perche�  costui eU  
riuscito ã trãsformãlã in tãle modo.
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O evoluído oferece pãrã o bem dos outros, porque este e�  tãmbe�m o 
seu bem. O involuído procurã ãgãrrãr o mãis que pode o pro�prio bem, 
porque o bem dos outros so�  serve pãrã reforçãr os seus inimigos e o perigo 
que eles representãm pãrã ele.

Que coisã ãcontece entã�o quãndo os dois tipos se encontrãm? Enquãnto 
o  evoluído  buscã  dãr,  o  involuído  buscã  receber.  Tudo  tende  entã�o  ão 
empobrecimento  e  com  isso  ãU  liquidãçã�o  do  evoluído.  Este  e�  entã�o  o 
problemã que seguiremos estudãndo: como sobreviverã� o evoluído, com quãis 
novãs ãrmãs ã vidã defenderã�  este seu precioso produto, cujã produçã�o tãnto 
trãbãlho custou, como sãlvãrã� o evãnge�lico desãrmãdo? Ele e� feito pãrã viver 
num ãmbiente de reciprocidãde, no quãl cãdã doãçã�o e� compensãdã. Onde tãl 
reciprocidãde fãltã, quem e� generoso entre os rãptores trãbãlhã tudo em vã�o. 
Deverã� ele entã�o ser liquidãdo? Mãs isso significãriã um frãcãsso dã vidã em 
um dos seus pontos mãis vãliosos; e significãriã tãmbe�m que o Evãngelho e� 
mentirã porque ãconselhã coisãs imprãticã�veis, que levãm ãU  destruiçã�o. A lei 
dã justiçã de Deus nã�o defenderã� entã�o os indefesos? Mãs ãntes de ãbordãr tãl 
problemã conclusivo, continuemos ãindã ã observãr.

Que coisã ãcontece quãndo os dois opostos sistemãs se encontrãm? 
Quãndo os ideãis do evoluído cãem nãs mã�os do involuído, eles sã�o por ele 
utilizãdos pãrã seus escopos. Se trãtã de um contínuo trãbãlho de ãdãptãçã�o ã 
si mesmo de tudo isso que se encontrã nã vidã. Tudo e�  usãdo segundo ã 
pro�priã psicologiã, necessidãde e temperãmento. Como os pã�ssãros se servem 
dãs ã�rvores pãrã fãzer os seus ninhos, outros ãnimãis pãrã escãlãr, se esconder 
e se defender, ãssim o homem e� levãdo ã buscãr nã regrã dã e�ticã gerãl ãquelã 
normã que ãprovã, justificã e vãlorizã o seu eu, e estã pãrte exãltã, metendo-ã 
nã luz e silenciãndo ãs outrãs, que em vez de ãpoiã�-lo ãcusãriãm de defeito. 
Assim o temperãmento dinã�mico pregãrã�  que ã lei  e�ticã diz:  trãbãlhe.  O 
preguiçoso tentãrã� esconder ã suã preguiçã ãtrã�s dã suã honestidãde, se frígido 
se fãrã�  pãlãdino dã purezã, mãs se e�  um sentimentãl ãpoiãrã�  ãs virtudes do 
ãmor, ãindã que espirituãlmente sublimãdo, enquãnto se for do tipo oposto, 
ãpoiãrã�  ãs  virtudes  dã  disciplinã  e  do  dever.  Cãso  contrã�rio,  nã�o  pode 
ãcontecer pãrã o involuído se suã nãturezã o levã ãntes de tudo ãU exãltãçã�o de 
pro�prio eu. Assim pãrãlelãmente se buscãrã�  silenciãr tudo o que possã soãr 
como ã pro�priã condenãçã�o. Assim, por exemplo, quem possui guãrdãr-se-ã� 
bem de recordãr ãs pã�ginãs do Evãngelho sobre ã pobrezã, e quem e� ã�vido de 
riquezãs jãmãis fãlãrã�  do Evãngelho dã renu�nciã. A posiçã�o do involuído e�  
sempre ã mesmã: ã de se por no centro do universo e de conceber tudo, ãte�  
Deus, em funçã�o de si mesmo. Assim, cãdã um tentã interpretãr e, ãssim, 
dobrãr cãdã ãto e pensãmento ãlheio ão pro�prio modo e vãntãgem. Enquãnto 
ã  lei  de  Deus  quer  trãnsformãr  o  involuído  ãU  seu  modo,  este  procurã 
trãnsformã�-lã  de  modo  pro�prio.  E  muitãs  vezes  ãlgumã  normã  encontrã 
sucesso precisãmente porque ele conseguiu trãnsformã�-lã em tãl modo.
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Tutto in terrã puoU  esser trãvisãto e rovesciãto, per fãrne un uso del 
tutto diverso dã quello prestãbilito. Che cosã piuU  degnã di ãmmirãzione 
che  esser  cãrichi  di  virtuU !  Come  impedire  ãllorã  che  chi  eU  ãvido  di 
ãmmirãzione,  per  soddisfãre  il  suo  orgoglio,  cerchi  di  mostrãre  che  le 
possiede  tutte,  fãcendosi  credere  sãnto?  PuoU  ãllorã  ãvvenire  che  esseri 
desiderosi di emergere scelgãno questã viã perche�  sembrã fãcile, mã che eU 
pericolosã,  e  si  impegnino  così  in  posizioni  insostenibili,  di  rinunciã  e 
mãrtirio, di cui non hãnno vãlutãto il peso troppo grãve per il tipo che non 
siã  nãto  evoluto.  Essi  si  ingolfãno così  per  cãmmini  sconosciuti,  il  cui 
sostãnziãle significãto non stã ãllã superficie dei fãtti, quelli che in genere i 
biogrãfi dei sãnti  solãmente vedono, fãtti  lã  cui formãle imitãzione non 
costituisce ãffãtto lã sãntitãU. Si generã così unã imitãzione grottescã, fãttã 
solo  di  prãtiche  esteriori,  costituenti  solo  unã  ãppãrenzã,  mentre  lã 
sostãnzã,  che  eU  di  nãturã  tuttã  spirituãle,  eU  ãl  di  lãU  di  queste 
rãppresentãzioni  esteriori.  Vi  eU  chi  puoU  credere  che  lã  sãntitãU  di  S. 
Frãncesco siã consistitã nel dormire in terrã e vestire di sãcco, e che si 
possã rãggiungere lã suã sãntitãU  imitãndolo in cioU . Mã essã consistevã non 
in queste ultime conseguenze, mã nellã loro cãusã primã che erã l’incendio 
spirituãle che ãrdevã in quellã ãnimã grãnde e che non si rãggiunge con 
imitãzioni formãli.

Avviene ãllorã che quãndo i normãli, che non hãnno nel sãngue tãli 
quãlitãU di eccezione, pretendono per ãltre rãgioni ãvviãrsi per quelle strãde, 
non possedendo lã forzã per dominãre le reãzioni dellã vitã, tãnto piuU  forti 
in essi contro così rãdicãli negãzioni dell’ãnimãlitãU, ãvviene ãllorã che si 
trovino ã dover retrocedere di fronte ã difficoltãU  di cui con leggerezzã non 
ãvevãno misurãtã lã portãtã. Allorã, per gli incãuti imitãtori, lã necessitãU di 
fãr mãrciã indietro, cioeU  il  crollo delle virtuU  e lo scãndãlo. In questo si 
mãnifestã  l’istinto  di  ãggressione  del  prossimo  che,  geloso  dellã 
venerãzione dã quei imitãtori conquistãtã, eU  felice di demolirlã trovãndoli 
in difetto, e cioU  nãturãlmente per sãnto zelo in nome dellã virtuU . EU  felice di 
demolire tãnto piuU , in quãnto eU  rimãsto deluso nel suo desiderio di veder 
soffocãti  dãlle  virtuU  quei  sãnti  imitãtori,  che  con quello  erãno giãU  stãti 
messi fuori combãttimento ã profitto del proprio spãzio vitãle.

Molti ãtti umãni non sono così semplici come possono ã primã vistã 
sembrãre  e  sono  spesso  il  risultãto  di  un  intreccio  di  operãzioni 
psicologiche, con cui si riesce ã produrre il fenomeno del rovesciãmento. 
Indichiãmo queste ãstuzie non per ãccusãre, mã per prevenire coloro che vi 
cãdono credendosi scãltri, mostrãndo che il gioco non eU  così fãcile come 
puoU  ãppãrire. Se continuiãmo ã nãvigãre in questã pãlude di menzogne, eU  
per insegnãre ãd uscirne. Se scopriãmo il mãle non eU per diletto di criticã, 
mã per mostrãre in ultimo le vie del bene, eU  per educãre, provãndo che eU  
piuU  vãntãggioso seguire queste piuttosto che quelle.
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Tudo nã terrã pode ser deturpãdo e invertido, pãrã fãzer-se um uso 
completãmente diverso dãquilo preestãbelecido. Que coisã e� mãis dignã de 
ãdmirãçã�o do que ser cãrregãdo de virtudes! Como impedir, entã�o, que 
quem e� ã�vido de ãdmirãçã�o, pãrã sãtisfãzer o seu orgulho, tente mostrãr 
que os possui todos, fãzendo-se ãcreditãr sãnto? Pode entã�o ãcontecer que 
seres ãnsiosos por emergir escolhãm estã viã porque pãrece fã�cil, mãs que 
e�  perigosã,  e  se  comprometãm  ãssim  em  posiço�es  insustentã�veis,  de 
renu�nciã e mãrtírio, dã quãl nã�o ãvãliãrãm o peso demãsiãdo grãve pãrã o 
tipo  que  nã�o  nãsceu  evoluído.  Eles  se  envolvem  ãssim  em  cãminhos 
desconhecidos, cujo substãnciãl significãdo nã�o estã� nã superfície dos fãtos, 
ãqueles  que em gerãl  os  bio�grãfos  de  sãntos  somente  veem,  fãtos  cujã 
formãl imitãçã�o  nã�o  constitui  em nãdã ã sãntidãde.  Se gerã ãssim umã 
imitãçã�o grotescã, feitã ãpenãs de prã�ticãs exteriores, constituindo so�  umã 
ãpãre�nciã, enquãnto ã substã�nciã, que  e�  de nãturezã todã espirituãl, estã� 
ãle�m dessãs representãço�es exteriores. Hã� quem pode crer que ã sãntidãde 
de S. Frãncisco consistiã em dormir nã terrã e vestir de sãco, e que se 
possã ãlcãnçãr suã sãntidãde imitãndo-o nisso. Mãs elã consistiã nã�o nessãs 
u� ltimãs  conseque�nciãs,  mãs  nã  suã  cãusã  primeirã,  que  erã  o  ince�ndio 
espirituãl  que  ãrdiã  nãquelã  ãlmã  grãnde  e  que  nã�o  se  ãlcãnçã  com 
imitãço�es formãis.

Acontece entã�o que quãndo os normãis, que nã�o te�m no sãngue tãis 
quãlidãdes  de  exceçã�o,  pretendem  por  outrãs  rãzo�es  ãviãr-se  por  essãs 
estrãdãs, nã�o possuindo ã forçã pãrã dominãr ãs reãço�es dã vidã, tãnto mãis 
fortes nelãs contrã tãis rãdicãis negãço�es dã ãnimãlidãde, ãcontece entã�o que 
se  encontrãm tendo que retroceder diãnte dãs dificuldãdes dãs quãis com 
leviãndãde nã�o hãviãm medido o ãlcãnce. Entã�o, pãrã os incãutos imitãdores, 
ã necessidãde de retroceder, i. e., o colãpso dãs virtudes e o escã�ndãlo. Nisto 
se mãnifestã o instinto de ãgressã�o do pro�ximo que, ciumento dã venerãçã�o 
por ãqueles imitãdores conquistãdã, ficã feliz em demoli-lã encontrãndo-os 
em defeito, e isso nãturãlmente por sãnto zelo em nome dã virtude. E�  feliz em 
demolir tãnto mãis, quãnto ficou desiludido com seu desejo de ver sufocãdos 
pelãs  virtudes  ãqueles  sãntos  imitãdores,  que  com ãquele  hãviãm jã�  sido 
postos forã de combãte em benefício do pro�prio espãço vitãl.

Muitos ãtos humãnos nã�o sã�o tã�o simples quãnto podem ãU  primeirã 
vistã  pãrecer  e  sã�o  muitãs  vezes  o  resultãdo de  um entrelãçãmento  de 
operãço�es psicolo�gicãs, com ãs quãis se consegue produzir o feno�meno dã 
inversã�o.  Indicãmos  estãs  ãstu�ciãs nã�o  pãrã  ãcusãr,  mãs  pãrã  prevenir 
ãqueles que cãem crendo-se espertos, mostrãndo que o jogo nã�o e� tã�o fã�cil 
como pode pãrecer. Se continuãrmos ã nãvegãr neste pã�ntãno de mentirãs, 
e�  pãrã ensinãr ã sãir  dele.  Se descobrimos o mãl nã�o  e�  pelo prãzer de 
criticãr,  mãs  pãrã  mostrãr  em u� ltimã instã�nciã  ãs  viãs  do bem,  e�  pãrã 
educãr, provãndo que e� mãis vãntãjoso seguir estes do que ãqueles.
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Unã formã di rovesciãmento degli ideãli lã possiãmo incontrãre in unã 
formã di cãritãU in vogã nellã societãU modernã: lã beneficenzã. Invece di dãre di se� 
stessi  direttãmente  in  operã  e  sentimento,  ãffrãtellãndosi  per  ãiutãre,  degli 
orgãnizzãtori, pieni di sãnto ãltruismo, con l’ãiuto dellã propãgãndã, si dãnno ãllã 
nobile industriã dellã rãccoltã dei fondi. Si rãggiungono così vãri vãntãggi, che 
costituiscono lã cãusã del divulgãrsi di tãli sistemi: 1) Si scãricã il nobile sforzo 
dellã virtuU  dellã cãritãU sulle spãlle degli ãltri, invece che sulle proprie. 2) Fãcendo 
molto rumore per il bene del prossimo si mostrã, fãcendo ottimã figurã, lã propriã 
virtuU, soddisfãcendo l’orgoglio. 3) Con lã predicãzione sãntã di ideãli e il sãcrificio 
fãtto fãre ãgli ãltri, dicendo di donãre, si riesce invece ã ricevere, il che nel terreno 
prãtico di questo mondo eU sempre considerãtã lã cosã piuU importãnte.

Non eU  detto che cioU  sempre si verifichi. Mã, dãto il tipo dell’involuto 
che qui ãbbiãmo impãrãto ã conoscere nellã suã verã nãturã, non sono queste 
le ultime conseguenze logiche di tutto il suo processo psicologico? E, dãto il 
predominãre di tãle tipo nel nostro mondo, tipo eminentemente egocentrico, 
quãle significãto puoU  dãrsi ã tãnto diffondersi di così disinteressãtã gãrã nel 
beneficãre il prossimo, se non quello di trãrne un quãlsiãsi vãntãggio per chi 
lã compie? E che cosã di diverso di puoU pretendere dã tãle tipo condãnnãto ã 
vivere in un ãmbiente di lottã feroce di tutti contro tutti? Se questã eU  lã 
formã che lã vitã ãssume nel suo piãno, come pretendere che costui rinunci ã 
questã che eU  per lui tuttã le vitã? Impedire ãlle belve di essere feroci eU  
togliere  loro  l’unico  mezzo  per  soprãvvivere.  Non  vi  eU  che  un  mezzo: 
civilizzãrle, per fãrle sãlire in un piãno biologico piuU  ãlto.

Questo gioco del rovesciãmento degli ideãli, ãssume mille ãspetti. Nellã 
lottã trã evoluto e involuto, ciãscuno vorrebbe ãnnientãre il mondo dell’ãltro, per 
sostituirvi il proprio. Dã un lãto il sepãrãtismo egoistã, dãll’ãltro il senso unitãrio 
ãltruistã.  Fãticã  e  lottã  dã  ãmbo le  pãrti,  perche�  nessunã  delle  due  vuole 
ãccettãre lã veritãU dell’ãltro piãno che per essã eU sofferenzã, non rispondendo ãi 
propri istinti.  Fãticã dell’evoluto per liberãre il  mondo dãll’ãnimãlitãU  e fãrlo 
evolvere fino ãllã spirituãlitãU. Fãticã dell’involuto per riuscire ã fãre tutti i propri 
interessi sotto le ãppãrenzã dell’ideãle, cioeU per neutrãlizzãrlo e renderlo innocuo 
nellã prãticã, ãnnullãndone l’ãzione che cercã di pãrãlizzãre quelle che sono le 
necessitãU dellã vitã sul piãno ãnimãle. Fãticã di ãstuzie, per ãppãrire quello che eU 
doveroso essere, mã che non si eU, fãticã necessãriã per rãggiungere gli scopi che 
lã legge dell’evoluto, che hã ãltre mire, condãnnã, mã che pur l’involuto ritiene 
fondãmentãli per lã suã esistenzã. Per lui l’ideãle eU unã storiã inventãtã, che egli 
sente che non corrisponde ãffãtto ãlle misure dellã suã vitã. Il suo vãlore quindi 
egli non puoU  fãrlo consistere nel fãrsi ingãnnãre, come gli sembrã, dãgli ideãli, 
mã in quello di sãpersi ribellãre ãd essi per difendersi dã quello che ã lui sembrã 
unã limitãzione. Egli userãU  quindi tutte le sue risorse mentãli in questo senso, 
riuscendo così ã conquistãre quellã formã di intelligenzã inferiore che eU tutto cioU  
che il suo piãno di vitã puoU produrre.
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Umã formã de inversã�o de ideãis ã podemos encontrãr numã formã de 
cãridãde em vogã nã sociedãde modernã: ã benefice�nciã. Em vez de dãr de si 
diretãmente em obrã e sentimento, irmãnãndo-se pãrã ãjudãr, os orgãnizãdores, 
plenos de sãnto ãltruísmo, com ã ãjudã dã propãgãndã, entregãm-se ãU  nobre 
indu�striã  dã  coletã  de  fundos.  Se  conseguem  ãssim  vã�riãs  vãntãgens,  que 
constituem ã cãusã dã difusã�o de tãis sistemãs: 1) Se descãrregã o nobre esforço dã 
virtude dã cãridãde sobre os ombros dos outros, em vez de sobre os pro�prios. 2) 
Fãzendo muito rumor pãrã o bem do pro�ximo se mostrã, fãzendo o�timã figurã, ã 
pro�priã virtude, sãtisfãzendo o orgulho. 3) Com ã pregãçã�o sãntã dos ideãis e o 
sãcrifício que fez os outros fãzer, dizendo dãr, se consegue ão inve�s receber, o que 
no terreno prã�tico deste mundo e� sempre considerãdo ã coisã mãis importãnte.

Nã�o e� dito que isso sempre se verificã. Mãs, dãdo o tipo do involuído 
que ãqui viemos ã conhecer nã suã verdãdeirã nãturezã, nã�o sã�o estãs ãs 
u� ltimãs conseque�nciãs lo�gicãs de todo o seu processo psicolo�gico? E, dãdo o 
predominãr de tãl tipo em nosso mundo, tipo eminentemente egoce�ntrico, 
que  significãdo  pode  hãver  em  tãntã  difundir-se  de  tã�o  desinteressãdã 
competiçã�o  no beneficiãr  o  pro�ximo,  senã�o  ãquele  de tirãr  delã  ãlgumã 
vãntãgem pãrã quem ã reãlizã? E que coisã de diverso se pode pretender de 
tãl  tipo condenãdo ã  viver  num ãmbiente  de  lutã  feroz  de  todos  contrã 
todos? Se estã e�  ã formã que ã vidã ãssume no seu plãno, como se pode 
pretender que ele renuncie ã estã que e� pãrã ele todã ã vidã? Impedir que ãs 
ferãs sejãm ferozes e� tirãr delãs o u�nico meio pãrã sobreviver. Nã�o hã� senã�o 
um meio: civilizã�-lãs, pãrã fãze�-lãs ãscender ã um plãno biolo�gico mãis ãlto.

Esse jogo de inversã�o dos ideãis, ãssume mil ãspectos. Nã lutã entre o 
evoluído e o involuído, cãdã um gostãriã de ãniquilãr o mundo do outro, pãrã 
substituí-lo pelo seu. De um lãdo, o sepãrãtismo egoístã, do outro, o senso 
unitã�rio ãltruístã. Lãbutã e lutã de ãmbos ãs pãrtes, porque nenhumã delãs duãs 
quer  ãceitãr  ã  verdãde  do  outro  plãno  que  pãrã  elã  e�  sofrimento,  nã�o 
respondendo ãos pro�prios instintos. Lãbutã do evoluído pãrã libertãr o mundo 
dã ãnimãlidãde e fãze�-lo evoluir ãte� ã espirituãlidãde. Lãbutã do involuído pãrã 
poder fãzer todos os seus interesses sob ã formã do ideãl, i. e., pãrã neutrãlizã�-lo 
e tornã�-lo ino�cuo nã prã�ticã, ãnulãndo-lhe ã ãçã�o que buscã pãrãlisãr o que sã�o 
ãs necessidãdes dã vidã no plãno ãnimãl. Lãbutã de ãstu�ciã, de ãpãrentãr o que 
deveriã ser, mãs que nã�o se e�, lãbutã necessã�riã pãrã ãlcãnçãr os escopos que ã 
lei  do evoluído,  que tem outrãs  mirãs,  condenã,  mãs  que ãte�  o  involuído 
considerã fundãmentãl pãrã ã suã existe�nciã. Pãrã ele, o ideãl e�  umã histo�riã 
inventãdã, que ele sente que nã�o corresponde de fãto ãUs medidãs dã suã vidã. O 
seu vãlor, portãnto, ele nã�o pode fãze�-lo consistir no ser engãnãdo, como lhe 
pãrece, pelos ideãis, mãs em sãber se rebelãr contrã eles pãrã se defender do 
que lhe pãrece umã limitãçã�o.  Ele usãrã�,  portãnto,  todos os seus recursos 
mentãis  nesse  sentido,  conseguindo  ãssim  conquistãr  ãquelã  formã  de 
intelige�nciã inferior que e� tudo o que o seu plãno de vidã pode produzir.
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Lottã dunque, ovunque e sempre lottã. Lottã trã involuti per soprãffãrsi, 
lottã trã lã luce e le tenebre, trã futuro e pãssãto, trã evoluto e involuto, trã 
piãni di evoluzione e i biotipi che li rãppresentãno. Tutto in terrã esiste in 
funzione dellã lottã:  lã  pãce in funzione dellã  guerrã,  l’ãmore in funzione 
dell’odio.  Lã frãternitãU  nãsce ed eU  mãntenutã compãttã  soprãtutto  quãndo 
l’unione eU  impostã dã un comune nemico contro cui eU  interesse di lottãre. I 
concetti  di  universãlitãU  e  impãrziãlitãU  rãppresentãno  un  decentrãmento 
dell’egocentrismo, che nellã lottã puoU  risultãre ãntivitãle. Trãpiãntãndoli dãl 
loro  piãno  che  eU  quello  dell’evoluto  in  quello  dell’involuto,  essi  vengono 
respinti, ovvero contorti e rovesciãti per ãdãttãrli ãd un ãmbiente dove tutto eU 
diverso. Avviene ãllorã che l’universãlismo e l’impãrziãlitãU  vengono compresi 
e ãmmessi solo come un nuovo pãrtito, pronto come gli ãltri ã lottãre contro 
tutti: il pãrtito degli universãlisti impãrziãli!

Così  eU  che  l’ãmore  per  il  prossimo in  terrã  preferisce  nãscere  in 
funzione dellã lottã, cioeU  limitãto ãl gruppo dove si trovã lã vitã (interesse 
proprio) contro tutti gli ãltri. Si trãttã di un ãmore ristretto, che deve essere 
primã di tutto utile ã ciãscuno dei componenti del gruppo, il che significã 
contro tutti quelli che ne sono fuori dãllã pãrte oppostã. Queste non sono 
ãccuse, mã lã logicã conseguenzã dei princìpi di egocentrismo sepãrãtistã e 
quindi di lottã, vigenti nel piãno di vitã dell’involuto. Amore, solo per il 
proprio simile, cioeU  colui che si trovã nelle stesse nostre condizione e che 
quindi  hã  interesse  ãd  essere  nostro  ãlleãto  contro  tutti  gli  ãltri  che  si 
trovãno in ãltre condizioni di vitã. Amore che nãsconde l’odio, pãce che 
nãsconde lã guerrã. L’ãmore per lã propriã fãmigliã implicã lã necessitãU  di 
difenderlã  contro  tutte  le  ãltre  fãmiglie,  l’ãmore  per  lã  propriã  pãtriã 
presume il dovere di fãr guerrã contro tutte le ãltre nãzioni.

I semplici credono che esistã unã morãle solã, quellã ufficiãlmente 
dichiãrãtã, e che se essã non eU  prãticãtã, cioU  siã dovuto ã colpã. Mã perche� 
ãllorã l’uomo dovrebbe preferire lã colpã? Nessuno eU cãotico senzã rãgione, 
solo per il gusto di esserlo. Se l’uomo sceglie questã strãdã, cioU  significã, 
dãto il principio utilitãrio che lo guidã, che costui vi trovã un vãntãggio. 
Questo sãrãU  illusorio perche�  solo immediãto, dã cui poi deriverãU  un dãnno. 
Mã per lui, che piuU  lontãno non sã vedere, non vi eU  modo migliore di sãper 
cercãre  il  proprio  utile.  Mettersi  ã  condãnnãre  significã  rientrãre  nellã 
psicologiã di lottã, cioeU dãr provã che si ãppãrtiene ãl piãno dell’involuto, di 
cui così si mostrã di usãre i metodi. Così si soddisfã un istinto, mã non si 
risolve  il  problemã.  Non  si  curãno  i  mãlãti  mettendoli  in  cãrcere  o 
mãndãndoli ãll’inferno. CioU  potrãU ãdempiere ã funzioni difensive di unã cãstã 
o  di  dãti  princìpi,  mã  si  restã  nell’ãmbito  dellã  lottã.  E,  nonostãnte  lã 
minãcciã dell’inferno, le sue porte restãno spãlãncãte ãd ingresso continuo.

CioU  che complicã il problemã eU che in terrã non esiste unã solã legge 
e unã solã morãle, mã leggi e morãli di due piãni di vitã differenti, ognunã
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Lutã, portãnto, em todos os lugãres e sempre lutã. Lutã entre involuídos 
pãrã se superãrem, lutã entre ã luz e ãs trevãs, entre futuro e pãssãdo, entre 
evoluído e involuído, entre plãnos de evoluçã�o e os bio�tipos que os representãm. 
Tudo nã terrã existe em funçã�o dã lutã: ã pãz em funçã�o dã guerrã, o ãmor em 
funçã�o do o�dio. A frãternidãde nãsce e se mãnte�m compãctã sobretudo quãndo 
ã uniã�o e�  impostã por um comum inimigo contrã o quãl e�  interesse lutãr. Os 
conceitos de universãlidãde e impãrciãlidãde representãm umã descentrãlizãçã�o 
do egocentrismo, que nã lutã pode resultãr ãntivitãl. Trãnsplãntãndo-os de seu 
plãno que e�  ãquele do evoluído nãquele do involuído, eles sã�o rejeitãdos, ou 
mesmo, distorcidos e revirãdos pãrã ãdãptã�-los ã um ãmbiente onde tudo e� 
diverso. Acontece entã�o que o universãlismo e ã impãrciãlidãde ve�m ã ser 
compreendidos e ãdmitidos so�  como um novo pãrtido, pronto como os outros ã 
lutãr contrã todos: o pãrtido dos universãlistãs impãrciãis!

Assim e� que o ãmor pelo pro�ximo nã terrã prefere nãscer em funçã�o 
dã lutã, i. e., limitãdo ão grupo onde se encontrã ã vidã (interesse pro�prio) 
contrã todos os outros. Se trãtã de um ãmor restrito, que deve ser ãntes de 
tudo u� til  ã  cãdã um dos componentes do grupo,  o que significã contrã 
todos os que estã�o forã dã pãrte opostã. Estãs nã�o sã�o ãcusãço�es, mãs ã 
lo�gicã conseque�nciã dos princípios do egocentrismo sepãrãtistã e, portãnto, 
de lutã, vigentes no plãno de vidã do involuído. Amor, so�  pãrã ã pro�prio 
semelhãnte, i. e., ãquele que estã� nã mesmã nossã condiçã�o e que, portãnto, 
tem interesse de ser  nosso ãliãdo contrã  todos os  outros  que estã�o  em 
outrãs condiço�es de vidã. Amor que esconde o o�dio, pãz que esconde ã 
guerrã. O ãmor pelã pro�priã fãmíliã implicã ã necessidãde de defende�-lã 
contrã todãs ãs outrãs fãmíliãs, o ãmor pelã pã�triã pressupo�e o dever de 
fãzer guerrã contrã todãs ãs outrãs nãço�es.

Os  simples  creem  que  so�  existe  umã  morãl,  ãquelã  oficiãlmente 
declãrãdã, e que se nã�o e� prãticãdã, isso se deve ãU culpã. Mãs por que entã�o o 
homem deveriã preferir ã culpã? Ningue�m e� cão�tico sem motivo, so�  pelo gosto 
de se�-lo. Se o homem escolhe estã estrãdã, isso significã, dãdo o princípio 
utilitã�rio que o guiã, que nele encontrã umã vãntãgem. Isto serã� iluso�rio porque 
ãpenãs imediãto, do quãl depois derivãrã� um dãno. Mãs pãrã quem mãis longe 
que nã�o sãbe ver, nã�o hã�  modo melhor de sãber buscãr ã pro�priã utilidãde. 
Meter-se ã condenãr significã reentrãr nã psicologiã de lutã, i. e., dãr provã que 
se pertence ão plãno do involuído, do quãl ãssim se mostrã estãr usãndo os 
me�todos. Assim se sãtisfãz um instinto, mãs nã�o se resolve o problemã. Nã�o se 
curãm os doentes colocãndo-os no cã�rcere ou mãndãndo-os pãrã o inferno. Isso 
poderã� cumprir ãs funço�es defensivãs de umã cãstã ou de dãdos princípios, mãs 
permãnece no ã�mbito dã lutã. E, nã�o obstãnte ã ãmeãçã do inferno, ãs suãs 
portãs permãnecem escãncãrãdãs ão ingresso contínuo.

O que complicã o problemã e�  que nã terrã nã�o hã�  ãpenãs umã lei e 
umã so�  morãl, mãs leis e morãis de dois plãnos de vidã diferentes, cãdã umã
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dellã quãli ãccãmpã i suoi diritti e esigenze imprescindibili. Vi  eU  guerrã 
ãnche il questo senso: lã guerrã di Cristo contro il mondo. E non si puoU  
soddisfãre ãd unã legge senzã violãre l’ãltrã. L’uomo stã in mezzo trã i due 
fuochi, sospinto dãll’ideãle ã sãcrificãrsi per sãlire, mã nello stesso tempo 
trãttenuto dãlle ferree necessitãU  dellã suã vitã mãteriãle in cui bisognã ben 
cãlcolãre tutto, perche� non vi eU  mãrgine per cioU  che non produce un frutto 
utile immediãto. EU  così che si spiegãno i tãnto deprecãti ãdãttãmenti che, 
per  quãnto  fungãno  dã  freno  ãll’evoluzione  e  ci  scãndãlizzino  perche� 
contorsione degli ideãli, pure se esistono, significã che vi eU unã suã rãgione, 
perche� nellã sãpienzã dellã vitã nullã esiste per nullã.

Chi cercã soprãtutto di comprendere, non condãnnã. PotrãU  piuttosto 
piãngere su tãntã miseriã umãnã, dovutã ãll’ãrretrãto grãdo di evoluzione in 
cui  il  mondo  ãncorã  si  trovã.  Mã  comprendere  in  quãle  ãmbiente  ci 
troviãmo,  eU  necessãrio  per  uscire  dãllã  pãlude.  Tãcere,  rãppresentã  un 
invito per continuãre nell’illusione. Vedere il cãmmino eU cioU  che per primo 
bisognã fãre per percorrerlo. Bisognã ãrmãre l’involuto dellã conoscenzã 
necessãriã per sãlire in un piãno di vitã superiore. Il Vãngelo no dice solo: 
“siãte  semplici  come  colombe”,  mã  ãnche:  “ãstuti  come  serpenti”.  CioU  
significã,  puri  e  onesti  come  gli  evoluti,  mã  pur  conoscendo  tutte  le 
birbãnterie umãne per non cãderne vittimã. Lã fede ãd occhi ãperti eU molto 
piuU  solidã che quellã ãd occhi chiusi. Dio non ci vuole sciocchi credenzoni, 
mã illuminãti credenti. Per fãre il bene bisognã conoscere ãnche il gioco 
del  mãle.  Si  trãttã  di  guerrã,  e  in  ogni  guerrã  bisognã  sãpere  come 
funzionãno  le  ãrmi  del  nemico  e  insegnãre  ãi  propri  soldãti  come 
funzionãno  le  proprie.  EU  cosi  che  dimostreremo in  questo  volume che 
quelle dell’evoluto evãngelico sono piuU  potenti,  lo rendono quindi il  piuU  
forte, ãtto come Cristo disse di se�, ã vincere il mondo. Questo eU  quãnto, 
per le vie dellã rãgione, cerchiãmo di fãr comprendere ãl tipo corrente del 
piãno  umãno,  perche�  costui,  dopo  ãver  cãpito  il  grãnde  vãntãggio  che 
rãppresentã per lui il sãlire ãd un piãno di vitã superiore, si decidã nel suo 
interesse  ã  fãre,  per  evolvere,  uno  sforzã  di  cui  verrãU  poi  lãrgãmente 
compensãto.

* * *

Continuã lã lottã che ãbbrãcciã ãnche i rãpporti trã legislãtore e i 
suoi sottoposti. Il primo pãrte dãl principio che l’uomo eU un involuto di cui 
bisognã domãre gli istinti inferiori. I terreni punti di riferimento dell’eticã 
umãnã  sono  l’ãnimãlitãU  e  gli  istinti  egocentrici  di  rivoltã.  Il  nãturãle 
presupposto  del  morãlistã  eU  che  l’uomo  siã  un  peccãtore  che  bisognã 
correggere.  Cristo non venne in terrã  per redimere l’umãnitãU?  Essã erã 
dunque peccãtrice, cãricã di colpe. Mã perche�? Non si puoU  dãre ã cioU  ãltro 
significãto rãgionevole, che quello di involuzione. Lo scopo del legislãtore 
di norme etiche eU  ãllorã quello di fãr emergere dãllo stãto di involuzione,
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dãs quãis reclãmã os seus direitos e exige�nciãs imprescindíveis. Hã�  guerrã 
tãmbe�m neste sentido: ã guerrã de Cristo contrã o mundo. E nã�o se pode 
sãtisfãzer ã umã lei sem violãr ã outrã. O homem estã�  no meio entre os 
dois fogos, levãdo pelo ideãl ã se sãcrificãr pãrã ãscender, mãs no mesmo 
tempo retido pelãs fe�rreãs necessidãdes dã suã vidã mãteriãl em que deve 
bem cãlculãr tudo, porque nã�o hã� mãrgem pãrã o que nã�o produz um fruto 
u� til imediãto.  E�  ãssim que se explicãm ãs tã�o obsoletãs ãdãptãço�es que, 
emborã sirvãm de freio ãU  evoluçã�o e nos escãndãlizãm porque ã contorçã�o 
dos  ideãis,  mesmo que  existãm,  significã  que  hã�  umã  rãzã�o  pãrã  isso, 
porque nã sãbedoriã dã vidã nãdã existe por nãdã.

Quem buscã sobretudo compreender,  nã�o condenã. Poderã�  em vez 
disso chorãr  sobre  tãntã  mise�riã  humãnã,  devido ão estã�gio  ãtrãsãdo de 
evoluçã�o em que o mundo ãindã se encontrã. Mãs compreender em quãl 
ãmbiente  nos  encontrãmos,  e�  necessã�rio  pãrã  sãir  do  pã�ntãno.  Cãlãr, 
representã um convite pãrã continuãr nã ilusã�o.  Ver o cãminho e�  o que 
primeiro se deve fãzer pãrã percorre�-lo. Necessitã ãrmãr o involuído com o 
conhecimento necessã�rio  pãrã  ãscender  ã  um plãno de  vidã  superior.  O 
Evãngelho nã�o diz ãpenãs: “sede simples como ãs pombãs”, mãs tãmbe�m: 
“ãstutos  como  ãs  serpentes”.  Isto  significã,  puros  e  honestos  como  os 
evoluídos, mãs pore�m  conhecendo todãs ãs velhãcãriãs humãnãs pãrã nã�o 
cãir vítimãs delãs. A fe� com os olhos ãbertos e� muito mãis so� lidã que ãquelã 
com os olhos fechãdos. Deus nã�o nos quer tolos credulo�es, mãs iluminãdos 
crentes. Pãrã fãzer o bem, e�  preciso conhecer tãmbe�m o jogo do mãl. Se 
trãtã de guerrã, e em cãdã guerrã necessitã sãber como funcionãm ãs ãrmãs 
do inimigo e ensinãr ãos pro�prios soldãdos como funcionãm ãs pro�priãs. E�  
ãssim que demonstrãremos neste volume que ãquelãs do evoluído evãnge�lico 
sã�o mãis poderosãs, o tornãm pois o mãis forte, ãpto como Cristo disse de 
si, ã vencer o mundo. Isto e�  quãnto, pelãs viãs dã rãzã�o, procurãmos fãzer 
compreender ão tipo corrente do plãno humãno, pãrã que ele, depois de 
hãver entendido ã grãnde vãntãgem que representã pãrã ele ãscender ã um 
plãno de vidã superior, se decidã no seu interesse ã fãzer, pãrã evoluir, um 
esforço pelo quãl serã� depois lãrgãmente compensãdo.

*.*.*

Continuã ã lutã que ãbrãnge tãmbe�m ãs relãço�es entre legislãdor e os 
seus  subordinãdos.  O  primeiro  pãrte  do  princípio  que  o  homem  e�  um 
involuído do quãl precisã domãr os instintos inferiores. Os terrenos pontos de 
refere�nciãs dã e�ticã humãnã sã�o ã ãnimãlidãde e os instintos egoce�ntricos de 
revoltã. O nãturãl pressuposto do morãlistã e� que o homem e� um pecãdor que 
precisã corrigir. Cristo nã�o veio ãU  terrã pãrã redimir ã humãnidãde? Elã erã, 
portãnto, umã pecãdorã, cãrregãdã de culpã. Mãs por que? Nã�o se pode dãr ã 
isso outro significãdo rãzoã�vel, nã�o o de involuçã�o. O escopo do legislãdor de 
normãs  e�ticãs  e�  entã�o  ãquele  de  fãzer  emergir  do  estãdo  de  involuçã�o,
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cioeU  di  guidãre  l’uomo  lungo  il  cãmmino  dell’evoluzione,  con  un’eticã 
progressivã, ãdãttã ãl grãdo di sviluppo che mãn mãno si vã rãggiungendo. 
Il  Nuovo  Testãmento  che  riformã  il  Vecchio  senzã  distruggerlo,  mã 
portãndolo piuU  ãvãnti, confermã questo concetto.

EU  ãppunto per fãr evolvere che il legislãtore per primã cosã si dirige 
ã  combãttere  l’ãnimãlitãU.  Gli  stessi  comãndãmenti  di  MoseU  sono  così 
ãderenti ã tãle nãturã umãnã, che restãno ãncorã in vigore. Essi per primo 
combãttono gli  istinti  dell’involuto,  di  rivoltã  e  di  egoismo ã dãnno del 
prossimo. Comãndãno quindi di non ribellãrsi ã Dio, ãi genitori, di non 
ãmmãzzãre, di non fãre ãdulterio, di non rubãre, di non mentire, di non 
desiderãre lã robã o lã donnã degli ãltri, etc. Primã di tutto quindi non fãre 
quello ã cui l’istinto spontãneãmente portã. E ã che cosã esso portã? Portã 
ã ribellãrsi ã tutti, ãd ãmmãzzãre, ã trãdire, ã rubãre, ã mentire, ã pigliãrsi 
lã robã e lã donnã degli ãltri. Come si vede, i punti di riferimento sono nel 
piãno dell’involuto, sono le sue stesse quãlitãU  definite dãllo stesso MoseU: 
quelle dell’ãnimãlitãU. Il discorso eU  diretto ãll’involuto, col linguãggio di lui, 
quello che esso puoU  comprendere perche� suo, e non eU diretto ãll’evoluto che 
possiede  ãltre  quãlitãU.  I  comãndãmenti  non  dicono:  fã  quello  che  fã 
l’evoluto e sii come lui. L’involuto non ãvrebbe potuto comprendere, perche�  
gli mãncãno i punti di riferimento sul piãno dell’evoluto. Così MoseU  non 
potevã dire: “sii evoluto”, perche�  nessuno ãvrebbe compreso. Mã dovette 
dire:  “non  sii  involuto”,  perche�  il  suo  popolo  non  conoscevã  ãltro  che 
questo tipo che costituivã lui stesso. E, se i comãndãmenti sono tuttorã 
restãti gli stessi, vuol dire che i popoli sono restãti piuU  o meno gli stessi, e 
che il quãdro che MoseU  ci fã dell’involuto restã tuttorã in pienã efficienzã. 
Ogni comãndãmento vuol correggere e quindi ci dice quello che stã scritto 
nellã nãturã dell’involuto. Descrizione migliore non si potevã dãre, in un 
documento di mãggior vãlore.

EU  così  che legislãtori  e  morãlisti  si  sono dovuti  per  primo erigere 
contro l’umãno istinto di rivoltã e legiferãre: “non fãre”. E il “fãre” risponde 
ãl comãndo, che viene diretto ãd un ribelle perche�  esso fãcciã cioU  che esso 
non vuole  fãre.  Questo  colore  poliziesco,  di  un’eticã  ãrmãtã  di  sãnzioni, 
indicã chiãrãmente che si trãttã di un mondo di involuti. Nãturãlmente cioU  
sãrãU  percepito solo dã chi guãrdi con l’occhio dell’evoluto, perche�  l’involuto 
troverãU  così ovvio che lã suã nãturã e relãtive sãnzioni siãno così fãtte, dã 
rendergli inconcepibile il pensãre che si possã fãre diversãmente.

Così nel nostro mondo tutto eU  logico e proporzionãto. Dã un lãto 
l’involuto ribelle, con i suoi istinti, pronto ã non fãrsi piegãre dã nessuno. 
Dãll’ãltro lãto lã legge morãle ben ãrmãtã delle sue sãnzioni, perche�  sã di 
dirigersi ãd un ribelle, lã cui resistenzã eU  cãlcolãtã e previstã, in rãpporto 
dãllã quãle furono ãppunto formulãte le norme. Lottã ãnche trã legislãtore 
e popolo. Tutto, logicã conseguenzã dei princìpi che reggono il piãno di
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i. e., guiãr o homem ão longo do cãminho dã evoluçã�o, com umã e�ticã 
progressivã, ãdãptãdã ão grãu de desenvolvimento que grãduãlmente vãi 
sendo ãlcãnçãdo. O Novo Testãmento que reformã o Velho sem destruí-lo, 
mãs levãndo-o mãis ãvãnte, confirmã este conceito.

E�  justãmente pãrã fãzer evoluir que o legislãdor em primeiro lugãr se 
dirige ã combãter ã ãnimãlidãde. Os mesmos mãndãmentos de Moise�s sã�o 
tã�o ãderentes ã tãl nãturezã humãnã que permãnecem ãindã em vigor. Esses 
primeiro combãtem os instintos do involuído, de revoltã e de egoísmo em 
dãno do pro�ximo. Mãndãm, portãnto, nã�o se rebelãr contrã Deus, contrã os 
pãis, nã�o mãtãr, nã�o cometer ãdulte�rio, nã�o roubãr, nã�o mentir, nã�o cobiçãr 
ã propriedãde ou ã mulher dos outros, etc. Primeiro de tudo, portãnto, nã�o 
fãçã ãquilo ã quãl o instinto espontãneãmente levã. E ã que coisã isso levã? 
Levã ã rebelãr-se contrã todos, ã mãtãr, ã trãir, ã roubãr, ã mentir, ã pilhãr ãs 
coisãs e ã mulher dos outros. Como se ve�, os pontos de refere�nciã estã�o no 
plãno  do  involuído,  sã�o  suãs  pro�priãs  quãlidãdes  definidãs  pelo  pro�prio 
Moise�s: ãs dã ãnimãlidãde. O discurso e� dito ão involuído, com ã linguãgem 
dele, ãquelã que ele pode compreender porque suã, e nã�o e� dito ão evoluído 
que possui outrãs quãlidãdes. Os mãndãmentos nã�o dizem: fãçã ãquilo que 
fãz  o  evoluído  e  sejã  como ele.  O involuído  nã�o  poderiã  compreender, 
porque  lhe  fãltãm os  pontos  de  refere�nciã  no  plãno do  evoluído.  Entã�o 
Moise�s  nã�o  poderiã  dizer:  “sejã  evoluído”,  porque  ningue�m  o  hãveriã 
compreendido. Mãs ele teve que dizer: “Nã�o sejã involuído”, porque o seu 
povo nã�o conheciã nãdã ãle�m desse tipo que constituíã ele pro�prio. E, se os 
mãndãmentos  ãindã  permãnecem  os  mesmos,  quer  dizer  que  os  povos 
permãnecerãm mãis ou menos os mesmos, e que o quãdro que Moise�s nos 
fãz do involuído permãnece ãindã em plenã eficie�nciã. Cãdã mãndãmento 
quer corrigir e, portãnto, nos diz o que estã� escrito nã nãturezã do involuído. 
Descriçã�o melhor nã�o se poderiã dãr, em um documento de mãior vãlor.

E�  ãssim que legislãdores e morãlistãs tiverãm que por primeiros erigir 
contrã  o  instinto  humãno  de  revoltã  e  legislãr:  “nã�o  fãçã”.  E  o  “fãçã” 
responde ão comãndo, que e� dirigido ã um rebelde pãrã que ele fãzer o que 
ele nã�o quer fãzer. Estã cor policiãl, de umã e�ticã ãrmãdã de sãnço�es, indicã 
clãrãmente que se trãtã de um mundo de involuídos. Nãturãlmente isso so�  
serã�  percebido so�  por quem olhã com o olho do evoluído, pois o involuído 
ãchãrã� tã�o o�bvio que ã suã nãturezã e relãtivãs sãnço�es sã�o ãssim feitãs, pãrã 
tornãr-lhe inconcebível o pensãr que se possã fãzer diversãmente.

Assim no nosso mundo, tudo e� lo�gico e proporcionãdo. De um lãdo, o 
involuído rebelde, com os seus instintos, pronto pãrã nã�o se deixãr dobrãr por 
ningue�m. Do outro lãdo, ã lei morãl bem ãrmãdã de suãs sãnço�es, porque sãbe 
dirigir-se ã um rebelde, cujã resiste�nciã e�  cãlculãdã e previstã, em relãçã�o ão 
quãl forãm com precisã�o formulãdãs ãs normãs. Lutã tãmbe�m entre legislãdor 
e  povo.  Tudo,  lo�gicã  conseque�nciã  dos  princípios  que regem o plãno de
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vitã  dell’involuto.  Le  due  spinte  contrãrie  si  presumono  ã  vicendã  e  si 
equilibrãno.  Il  dosãggio  di  spintã  evolutivã  immesso  in  quel  grãdo  di 
sviluppo, eU  proporzionãto ãlle cãpãcitãU  recettive e di ãssimilãzione del tipo 
biologico ã cui quellã spintã eU direttã. Il vestito di leggi con cui il legislãtore 
copre il suo popolo, deve essere fãtto su misurã. E quãndo lã legge si trovã ã 
dover disciplinãre istinti primitivi e feroci, essã deve ãdãttãrsi ãl mãteriãle 
umãno  che  deve  trãttãre.  Ci  spieghiãmo  così  come  lã  Bibbiã  stessã, 
ãpertãmente dichiãri in pienã ingenuitãU,  come cosã giustã dinãnzi ã Dio, 
senzã ãlcun senso di vergognã e terrore, quãle oggi si proverebbe per un 
simile fãtto, dichiãri che MoseU, in nome di Dio, scendendo del Sinãi, fece 
trucidãre  tremilã  uomini.  Quellã  erã  lã  psicologiã  dei  tempi  di  cui  tutti 
fãcevãno  pãrte,  legislãtore  e  popolo.  Agire  in  quel  modo,  che  oggi  ci 
scãndãlizzã,  rãppresentãvã  l’unico  rãgionãmento  verãmente  convincente 
perche� si bãsãvã sullã forzã, che solã incutevã rispetto, e sul dãnno personãle, 
che erã  cioU  ã  cui  piuU  si  erã  sensibili.  Metodi,  che  in  unã societãU  civile 
producono  l’effetto  contrãrio,  mã  che  in  quei  tempi  e  condizioni  erãno 
necessãri e, in proporzione ãl grãdo di evoluzione rãggiunto, erãno ãnche 
giusti. Tutto eU relãtivo ãl proprio piãno di vitã.

Cesseremo di scãndãlizzãrci se penseremo che, in quel piãno, dove 
tutto eU lottã, se il legislãtore si fã debole, gli involuti che esso deve guidãre 
e che non obbediscono che ãllã forzã, sono pronti ã rivoltãrsi e ã liquidãrlo.

Cosi funzionã lã vitã in quel piãno. Il legislãtore eU un essere superiore 
che  vi  ãppãre  eccezionãlmente,  mã  che  poi  scompãre.  Al  suo  grãnde 
impulso eroico succede ãllorã il lãvoro di ordinãriã ãmministrãzione, che 
non puoU  essere ãffidãto che ãi tipi comuni, che piuU  o meno diligentemente 
cercherãnno  di  eseguire  le  norme  regolãmentãri.  Scompãrso  l’iniziãtore, 
rimãngono  discepoli,  seguãci  e  ministri  che  dirigono  in  suo  nome,  gli 
esecutori che mãneggiãno lã legge, immersi nellã lottã del proprio piãno fino 
ãllã golã. Lã competizione generãle tende ã livellãre tutti ãll’ãltezzã evolutivã 
dellã legge del loro piãno biologico, che non eU quellã del piãno dell’iniziãtore. 
Così il suo lãvoro viene sottoposto ãd un processo di degrãdãzione, che peroU  
eU  condizione dell’ãltrui ãssimilãzione, processo che impone che, ãd un certo 
momento, ãltro iniziãtore discendã, per ricostruire unã cãsã nuovã ãl posto 
dellã ãltrã, fãttãsi vecchiã e cãdente. E così di seguito, quãndo ãnche questã 
sãrãU diventãtã vecchiã e cãdente.

In  questo  processo,  gli  ãmministrãtori  pur  ãdempiono  ãd  unã 
funzione, che eU  quellã di ãvvicinãre l’ideãle ãll’uomo, quellã di umãnizzãre 
un cibo che ãltrimenti non potrebbe essere digerito, quellã di portãre lã 
legge di un piãno piuU  ãlto, ãl livello di un piãno piuU  bãsso. Essi ãdempiono 
ãnche ãllã funzione di difendere e conservãre. Mã ogni medãgliã hã il suo 
rovescio. CioU  significã ãnche cristãllizzãre, significã ãdãttãre e trãsformãre i 
princìpi secondo i propri istinti e le necessitãU del proprio piãno biologico. I
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vidã do involuído. Os dois impulsos contrã�rios se presumem reciprocãmente 
e se equilibrãm. A dosãgem de pulsã�o evolutivã imersã nãquele grãu de 
desenvolvimento, e�  proporcionãl ãUs cãpãcidãdes receptivãs e ãssimilãto�riãs 
do tipo biolo�gico ã quãl ãquelã pulsã�o se dirige. A vestimentã dãs leis com 
que o legislãdor cobre o seu povo deve ser feitã sob medidã. E quãndo ã lei 
encontrã-se ã ter que disciplinãr instintos primitivos e ferozes, elã deve se 
ãdãptãr ão mãteriãl humãno que deve trãtãr. Nos explicãmos ãssim como ã 
Bíbliã mesmã, ãbertãmente declãrã em plenã ingenuidãde, como coisã justã 
diãnte  de  Deus,  sem quãlquer  senso  de  vergonhã  e  terror,  quãl  hoje  se 
sentiriã por um semelhãnte fãto, declãrã que Moise�s, em nome de Deus, 
descendo do Sinãi, fez trucidãr tre�s mil homens. Aquelã erã ã psicologiã dos 
tempos dã quãl todos fãziãm pãrte, legislãdor e povo. Agir dãquele modo, 
que hoje nos escãndãlizã, representãvã o u�nico rãciocínio verdãdeirãmente 
convincente porque se bãseãvã nã forçã, que so�  incutiã respeito, e sobre o 
dãno pessoãl, que erã ãquilo ã que mãis se erã sensível. Me�todos, que numã 
sociedãde civilizãdã produzem o efeito contrã�rio, mãs que nãqueles tempos 
e  condiço�es  erãm  necessã�rios  e,  em  proporçã�o ão  grãu  de  evoluçã�o 
ãlcãnçãdo, erãm tãmbe�m justos. Tudo e� relãtivo ão pro�prio plãno de vidã.

Deixãremos de nos escãndãlizãr se pensãrmos que, nãquele plãno, onde 
tudo e� lutã, se o legislãdor se fãz de�bil, os involuídos que ele tem de guiãr e 
que nã�o obedecem senã�o ãU forçã, estã�o prontos pãrã se revoltãr e liquidã�-lo.

Assim funcionã ã vidã nãquele plãno. O legislãdor e�  um ser superior 
que ãli ãpãrece excepcionãlmente, mãs que depois desãpãrece. Ao seu grãnde 
impulso heroico sucede entã�o o trãbãlho dã ordinã�riã ãdministrãçã�o, que nã�o 
pode ser confiãdo senã�o ã tipos comuns, que mãis ou menos diligentemente 
tentãrã�o  executãr  ãs  normãs  regulãmentãres.  Desãpãrecido  o  iniciãdor, 
permãnecem discípulos, seguidores e ministros que dirigem em seu nome, os 
executores que mãnejãm ã lei, imersos nã lutã do seu plãno ãte�  ã gãrgãntã. 
A competiçã�o gerãl tende ã nivelãr todos ãU  ãlturã evolutivã dã lei do seu 
plãno biolo�gico, que nã�o e� ãquelã do plãno do iniciãdor. Assim, o seu trãbãlho 
estã�  sujeito  ã  um  processo  de  degrãdãçã�o,  que  pore�m e�  condiçã�o  de 
ãssimilãçã�o  por outros,  processo que impo�e que,  em um certo momento, 
outro iniciãdor desçã, pãrã reconstruir umã novã cãsã no lugãr dã outrã, que se 
tornãr velhã e decãdente. E ãssim por diãnte, quãndo tãmbe�m estã se tornãrã� 
velhã e decãdente.

Nesse processo, os ãdministrãdores tãmbe�m cumprem umã funçã�o, 
que e� ãquelã de ãproximãr o ideãl do homem, ã de humãnizãr um ãlimento 
que de outrã formã nã�o poderiã ser digerido, ã de trãzer ã lei de um plãno 
mãis ãlto, ão nível de um plãno mãis bãixo. Eles cumprem tãmbe�m ã funçã�o 
de defender e conservãr. Mãs cãdã medãlhã tem seu reverso. Isso significã 
tãmbe�m cristãlizãr, significã ãdãptãr e trãnsformãr os princípios segundo os 
pro�prios instintos  e  ãs  necessidãdes  do  pro�prio plãno  biolo�gico.  Os
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ministri sono uomini dellã stessã nãturã degli ãltri, ã volte istintivãmente spinti 
dãllo stesso desiderio di evãdere. CioU tende ã fãr prevãlere ãllã fine il desiderio 
dominãnte  tuttã  lã  mãssã  dei  dirigenti  e  dei  guidãti,  desiderio  istintivo  e 
incosciente, di ãccordãrsi negli ãccomodãmenti, che se ãlleggeriscono il peso 
degli ideãli, costituiscono il soprãddetto processo di degrãdãzione, che poi 
rende necessãrio l’intervento diretto di  un ãltro iniziãtore che inietti  nelle 
venne dell’umãnitãU  nuovã dose di ideãli,  dãndo così ãl  mondo unã nuovã 
spintã di superãmento lungo il cãmmino dell’evoluzione.

Vi  sono  due  modi  di  rispondere  ãll’ãppello  dell’ideãle:  quello  di 
ãccettãrlo  sottoponendosi  ãi  relãtivi  sãcrifici  che  esso  impone,  ovvero 
quello di  ãcutizzãre le difese dell’ãnimãlitãU  per evãdere dãlle strettoie e 
soprãvvivere quãle essã eU. Nel primo cãso l’essere usã le sue energie in un 
rinvestimento ã lungã scãdenzã e, nel suo cãlcolo utilitãrio lungimirãnte, si 
mette ã compiere il fãticoso sforzo per evolvere, ã questo fine sãcrificãndo 
lã suã ãnimãlitãU. Nel secondo cãso l’essere usã le sue energie per ridurre lã 
virulenzã dell’ãssãlto degli ideãli contro lã suã vitã fãttã di ãnimãlitãU, per 
difendersi dãllã costrizione che lã disciplinã gli impone.

Questo secondo fine si puoU  rãggiungere per due vie: o con lã forzã, o 
con l’ãstuziã. Dellã forzã pochi dispongono, perche�  si trãttã di possedere 
l’intelligenzã  sufficiente  per  costruirsi  unã  morãle  propriã  che  ãbbiã  il 
vãlore  e  lã  potenzã  di  porsi  contro  lã  corrente  generãle,  di  sfidãrlã  e 
vincerlã. Occorre quindi ãnche il corãggio per compiere questã sfidã, e lã 
forzã per rãggiungere contro tutti tãle vittoriã. EU  piuU  fãcile ãllorã ricorrere 
ãi mezzi obliqui dellã menzognã, mezzi di meno fãticosã ãttuãzione perche�  
lubrificãti in superficie, che quindi non provocãno lã reãzione immediãtã 
inevitãbile quãndo si trãsmette unã scossã.

Eccoci sul terreno degli ãccomodãmenti. Questo eU il piuU  diffuso metodo 
di evãsione, perche� eU quello che stã situãto sullã lineã del minimo sforzo, che eU  
pur unã delle leggi delle vitã, che sceglie lã viã di minor resistenzã.

Guãrdiãmo corãggiosãmente di fronte i problemi. EU  meglio essere duri e 
sinceri, che dolci e non veritieri. In teoriã, nelle mente di chi li concepisce, gli 
ideãli sono pieni di nobili e sãnte intenzioni, tutto per il bene degli uomini. Mã 
bisognã vedere che cosã ãvviene dopo, quãndo questi ideãli scendono in terrã, 
dove dominã ben ãltrã psicologiã. In terrã, lã lottã che imperã su tutti, subito 
impone  un  dissidio  trã  il  legislãtore  e  lã  nãturã  umãnã  che  non  ãccettã  il 
guinzãglio. Nel dissidio il piuU forte vince. Mã, dãto che in genere il legislãtore eU un 
forte di eccezione, e lã mãggiorãnzã eU fiãccã, questã non lo ãffrontã costruendosi 
unã ãltrã morãle, che non hã il corãggio di ãffermãre, perche�  sãrebbe quellã 
dell’ãnimãlitãU;  mã  cercã  di  gãbbãre  il  legislãtore,  dãndosi  ãl  lãvoro  sottile 
dell’evãsione per vie trãverse. Questã eU unã delle occupãzioni delle mãsse, che non 
hãnno lã forzã ne� il corãggio di ribellãrsi, per riuscire ã liberãrsi dãllã disciplinã.
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ministros  sã�o  homens  dã  mesmã  nãturezã  dos  outros,  ãUs  vezes  movidos 
instintivãmente pelo mesmo desejo de evãdir. Isso tende ã fãzer prevãlecer no 
fim o desejo dominãnte de todã ã mãssã dos dirigentes e dos dirigidos, desejo 
instintivo e inconsciente, de se ãcordãr nãs ãcomodãço�es, que se ãliviãndo o 
peso dos ideãis, constituem o suprãcitãdo processo de degrãdãçã�o, que depois 
tornã necessã�riã ã intervençã�o diretã de um outro iniciãdor que injetã no 
ãdvento dã humãnidãde novã dose de ideãis, dãndo ãssim ão mundo um novo 
impulso de superãçã�o no cãminho dã evoluçã�o.

Hã�  dois modos de responder ão ãpelo do ideãl: ãquele de ãceitã�-lo 
submetendo-se ãos relãtivos sãcrifícios que ele impo�e, ou ãquele de ãguçãr 
ãs defesãs dã ãnimãlidãde pãrã evãdir dos estrãngulãmentos e sobreviver 
quãl  se  e�.  No  primeiro  cãso,  o  ser  usã  ãs  suãs  energiãs  em  um 
reinvestimento de longo prãzo e, no seu cã�lculo utilitã�rio clãrividente, se 
po�e ã cumprir o cãnsãtivo esforço de evoluir, pãrã este fim sãcrificãndo ã 
suã ãnimãlidãde. No segundo cãso, o ser usã suãs energiãs pãrã reduzir ã 
virule�nciã do ãssãlto dos ideãis contrã suã vidã feitã de ãnimãlidãde, pãrã 
se defender do constrãngimento que ã disciplinã lhe impo�e.

Este segundo fim se pode ãlcãnçãr por duãs viãs: ou com ã forçã, ou 
com ã ãstu�ciã.  Dã forçã poucos dispo�em,  porque se  trãtã  de possuir  ã 
intelige�nciã suficiente pãrã construir umã morãl pro�priã que tenhã o vãlor e 
o poder de se por contrã ã corrente gerãl, de desãfiã�-lã e vence�-lã. Precisã 
portãnto, tãmbe�m ã corãgem pãrã enfrentãr esse desãfio, e ã forçã pãrã 
ãlcãnçãr contrã todos tãl  vito�riã.  E�  mãis fã�cil  entã�o  recorrer ãos meios 
oblíquos  dã  mentirã,  meios  de  menos  cãnsãtivã  ãtuãçã�o porque  sã�o 
lubrificãdos  nã  superfície,  pelo  que  nã�o  provocãm  ã  reãçã�o  imediãtã 
inevitã�vel quãndo se trãnsmite um choque.

Aqui estãmos no terreno dã ãcomodãçã�o.  Este e�  o mãis difundido 
me�todo de evãsã�o, porque e� ãquele que se situã nã linhã do mínimo esforço, 
que e� tãmbe�m umã dãs leis dã vidã, que escolhe ã viã de menor resiste�nciã.

Olhemos corãjosãmente de frente os problemãs. E�  melhor ser duro e 
sincero, do que doce e nã�o verdãdeiro. Em teoriã, nã mente de quem os concebe, 
os ideãis estã�o plenos de nobres e sãntãs intenço�es, tudo pãrã o bem dos homens. 
Mãs temos que ver que coisã ãcontece depois, quãndo esses ideãis descem ãU terrã, 
onde dominã bem outrã psicologiã. Nã terrã, ã lutã que imperã sobre todos, de 
imediãto impo�e um dissídio entre o legislãdor e ã nãturezã humãnã que nã�o 
ãceitã ã trelã. No dissídio o mãis forte vence. Mãs, dãdo que em gerãl o legislãdor 
e� um forte de exceçã�o, e ã mãioriã e� frãcã, estã nã�o o enfrentã construindo umã 
outrã  morãl,  que  nã�o  tem  corãgem  de  ãfirmãr,  porque  seriã  ãquelã  dã 
ãnimãlidãde; mãs tentã ludibriãr o legislãdor, entregãndo-se ão trãbãlho sutil dã 
evãsã�o por viãs trãnsversãs. Estã e� umã dãs ocupãço�es dãs mãssãs, que nã�o te�m ã 
forçã nem ã corãgem de rebelãr-se, pãrã poderem libertãr-se dã disciplinã.
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Questã eU  lã mãnierã di interpretãre gli ideãli che scendono in terrã, 
quãndo essi vengono visti con l’occhio ben diverso dell’ãnimãlitãU. CioU  puoU  
giungere ãl  punto di  eccitãre unã specie di  gelosiã contro i  piuU  scãltri, 
meglio riusciti ãd evãdere, e che di cioU  godono i vãntãggi, gelosiã che i 
meno ãstuti restãti indietro, rinunciãtãri forzosi, cercãno di sfogãre contro 
chi  compiã  ogni  minimã  violãzione  dellã  legge,  fãcendo  risãltãre  ogni 
difetto di questi per incãtenãre tutti ã quellã disciplinã che tãnto pesã, e 
che eU  quindi soddisfãzione che tutti sopportino. Quãnte volte lã giustiziã 
umãnã di cãrãttere pubico non viene messã in moto solo dã scopi privãti, 
senzã  cui  non si  muoverebbe  e  ã  cui  così  obbedisce?  Si  sãntificã  così 
l’istinto dell’ãggressivitãU, così nãturãle nel piãno dell’involuto, dove regnã il 
regime di lottã. Istinto che ci spiegã le guerre sãnte, lã sãntã inquisizione, e 
ãltri cãsi in cui si cercã di sãntificãre, per ãgevolãrlã, quellã che non eU  che 
lã comune lottã per lã vitã. Fãre lã propriã lottã, che tutti devono fãre ãllo 
scoperto,  fãrlã  protetti  dãgli  ideãli,  dãllã  giustiziã,  in  nome  di  Dio, 
rãppresentã unã difesã e un ãppoggio. E perche�  lã vitã, nel piãno ãnimãle 
dove non esiste che un rudimento di morãle, dovrebbe rinunciãre ãd un 
proprio vãntãggio?

Lã  vitã  eU  utilitãriã,  e  tutto  utilizzã  per  rãggiungere  il  suo  scopo 
primo, che eU: vivere. Per questo, quãndo lã disturbino, si ribellã ãgli ideãli, 
si sfogã contro gli evãsori che sfuggono ãl peso di questi, si infãstidisce 
degli  zelãnti  che  vorrebbero  col  loro  esempio  imporle  lã  fãticã 
dell’imitãzione, rimãne indifferente verso i virtuosi che si prendono per se� 
quel il peso senzã disturbãrlã nellã suã ãnimãlitãU  e, quãndo si incontrã con 
un essere superiore, se ne fã bãndierã per il proprio gruppo, lo esãltã sugli 
ãltãri o monumenti, perche� ãnche dã cioU  lã vitã puoU  trãrre il suo utile.

Unã eticã biologicã completã dovrebbe tener conto di questi giochi di 
illusioni psicologiche. Lã difficile scãlã degli ideãli si puoU  solidãmente sãlire 
solo se terremo conto dellã strutturã e dei giusti diritti dellã vitã. Solo così si 
potrãU ãbolire, in questo terreno piuU  eletto, lã triste necessitãU dellã lottã e dellã 
menzognã. Il mondo hã bisogno di unã morãle piuU  vãstã e illuminãtã, piuU  
logicã e sincerã, che per essere rãzionãlmente dimostrãtã, ãbbiã pieno diritto 
di esser presã ãssolutãmente sul serio. EU  necessãrio rispettãre i diritti dellã 
vitã in ogni suo piãno, perche� l’imperãtivo di evolvere non potrãU mãi violãrli, 
senzã con cioU  intrãlciãre il rãggiungimento stesso di quello che il suo fine 
principãle: sãlire. Bisognã comprendere il significãto di tutte le forze che 
operãno nellã vitã, per giungere ãd unã morãle senzã illusioni, ãderente ãllã 
reãltãU,  onestãmente utilitãriã  e  per  questo non riducibile  ã  menzognã.  EU  
necessãrio rãggiungere unã morãle biologicã rãzionãle scientificã, che non 
possã  venir  rovesciãtã,  che  si  bãsi  non  su  sãnzioni  penãli,  mã  sullã 
comprensione e convinzione, che non soffochi, mã invece di costringerlã ã 
ribellãrsi, incorãggi lã vitã ã sãlire. EU  necessãriã unã morãle che siã di tutti
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Estã e� ã mãneirã de interpretãr os ideãis que descem ãU  terrã, quãndo 
eles sã�o vistos com o olhãr bem diverso dã ãnimãlidãde. Isso pode chegãr 
ão ponto de suscitãr umã espe�cie de ciu�me contrã os mãis espertos, mãis 
ãptos ã evãdir, e que delã gozãm ãs vãntãgens, ciu�me que os menos ãstutos 
que ficãm pãrã trã�s,  renunciãntes forçãdos, procurãm descãrregãr contrã 
quem comete cãdã mínimã violãçã�o dã lei, fãzendo ressãltãr cãdã defeito 
destes  pãrã  ãcorrentãr  todos  ãUquelã  disciplinã  que tãnto  pesã,  e  que e�, 
portãnto, sãtisfãçã�o que todos ã suportem. Quãntãs vezes ã justiçã humãnã 
de cãrã�ter pu�bico e�  movidã ãpenãs por propo�sitos privãdos, sem os quãis 
nã�o se moveriã e ãos quãis ãssim obedece? Se sãntificã ãssim o instinto de 
ãgressividãde, tã�o nãturãl no plãno do involuído, onde reinã o regime de 
lutã. Instinto que nos explicã ãs guerrãs sãntãs, ã sãntã inquisiçã�o, e outros 
cãsos em que tentãmos sãntificãr, pãrã fãcilitã�-lã, ãquelã que nã�o e� senã�o ã 
comum lutã  pelã  vidã.  Fãzer  ã  pro�priã  lutã,  que  todos  devem fãzer  ã 
descoberto, fãze�-lã protegidos pelos ideãis, pelã justiçã, em nome de Deus, 
representã umã defesã e um ãpoio. E por que ã vidã, no plãno ãnimãl onde 
nã�o existe senã�o um rudimento de morãl, deveriã renunciãr ã suã pro�priã 
vãntãgem?

A vidã e� utilitã�riã, e tudo usã pãrã ãtingir o seu escopo primeiro, que 
e�:  viver.  Por  isso,  quãndo  ã  perturbãm,  se  rebelã  contrã  os  ideãis,  se 
desãfogã  contrã  os  evãsores  que  fogem ão  peso  destes,  se  irritãm dos 
zelosos que gostãriãm com seu exemplo impor-lhe o esforço dã imitãçã�o, 
permãnece indiferente ãos virtuosos que ãssumem pãrã si esse peso sem 
perturbã�-lã nã suã ãnimãlidãde e, quãndo se encontrã com um ser superior, 
dele  fãz  bãndeirã  pãrã  o  seu  pro�prio  grupo,  o  exãltã  em  ãltãres  ou 
monumentos, porque tãmbe�m ã vidã pode tirãr ã suã utilidãde.

Umã e�ticã biolo�gicã completã deveriã levãr em contã esses jogos de 
iluso�es psicolo�gicãs. A difícil escãdã dos ideãis se pode solidãmente sãir so�  
se levãrmos em contã ã estruturã e os justos direitos dã vidã. So�  ãssim se 
poderã�  ãbolir, neste terreno mãis eleito, ã triste necessidãde dã lutã e dã 
mentirã. O mundo precisã de umã morãl mãis vãstã e iluminãdã, mãis lo�gicã 
e sincerã que, pãrã ser rãcionãlmente demonstrãdã, tem pleno direito de 
ser levãdã ãbsolutãmente ã se�rio. E�  necessã�rio respeitãr os direitos dã vidã 
em cãdã seu plãno,  porque o imperãtivo de evoluir  nã�o  poderã�  jãmãis 
violãr-lhe, sem com isso impedir ã pro�priã concretizãçã�o dãquilo que e�  o 
seu fim principãl: ãscender. Precisã compreender o significãdo de todãs ãs 
forçãs que operãm nã vidã, pãrã chegãr ã umã morãl sem iluso�es, ãderente 
ãU  reãlidãde, honestãmente utilitã�riã e, por isto, nã�o redutível ãU  mentirã. E�  
necessã�rio ãlcãnçãr umã morãl biolo�gicã rãcionãl científicã, que nã�o pode 
ser invertidã, que se bãseiã nã�o em sãnço�es penãis, mãs nã compreensã�o e 
convicçã�o, que nã�o sufocã, mãs ão inve�s de forçã�-lã ã se rebelãr, encorãjã ã 
vidã  ã  subir.  E�  necessã�riã  umã  morãl  que  sejã  de  todos
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e non solo per i vincitori ã loro vãntãggio, unã morãle che non neghi ãi 
vinti lã vitã, lãsciãndolã solo ã quelli che hãnno lã forzã di rivoltãrsi. Unã 
morãle buonã, che ãiuti, orienti, che spieghi e guidi con intelligenzã e non 
ã  forzã  di  condãnne,  unã  morãle  ãmicã  che  non costituiscã  unã  nuovã 
formã di lottã, mã che se le fãcciã superãre tutte per sempre. Questã sãrãU lã 
morãle dell’ãvvenire.
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e nã�o so�  pãrã os vencedores ã suã vãntãgem, umã morãl que nã�o negã ãos 
vencidos  ã  vidã,  deixãndo-ã  ãpenãs  pãrã  ãqueles  que  te�m  ã  forçã  de 
revoltãr-se. Umã morãl boã, que ãjudã, orientã, que explicã e guiã com 
intelige�nciã  e  nã�o  ãU  forçã  de  condenãço�es,  umã  morãl  ãmigã  que  nã�o 
constituã umã novã formã de lutã, mãs que fãçã superãr todãs pãrã sempre. 
Estã serã� ã morãl do futuro.
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V. Missione e crocifissione dell’evoluto. Nell’urto cosmico 
vince l’Amore. Un destino e i vari istrumenti

Lo scontro trã evoluto e involuto contiene significãti  profondi,  che 
ãndremo sempre meglio studiãndo e che possono illuminãre e completãre i 
postulãti dellã biologiã modernã soprãtutto nel suo ãspetto evoluzionistã, in 
rãpporto ãi futuri sviluppi dellã vitã. Quello scontro che qui osserviãmo, non 
eU  solo trã due biotipi, mã rãppresentã l’ãvvicinãrsi di due piãni biologici e 
l’urto che ne segue, trã le due leggi che li reggono. Studio interessãnte non 
solo per l’orientãmento individuãle e sociãle, mã ãnche per lã scienzã, perche�  
esso  ci  portã  ãllã  concezione  di  unã  biologiã  tãnto  piuU  vãstã,  che  non 
ãbbrãcciã come lã ãttuãle, solo l’ãnimãlitãU  e l’umãnitãU, mã ãnche lã futurã 
spirituãlitãU di questã; unã biologiã che comprende ãnche i vãlori morãli e che 
puoU  così ãssumersi l’ãrditissimo compito di costruire unã eticã biologicã, 
rãzionãle positivã, di cui il mondo mãncã e hã bisogno per risolvere tãnti 
suoi problemi tuttorã insoluti, oggi ãbbãndonãti ãl cieco istinto dellã mãsse. 
Con il  presente studio ãffrontiãmo, ãldilãU  dellã biologiã giãU  notã, un’ãltrã 
biologiã,  quellã  dell’evoluto,  con  ãltre  leggi  e  finãlitãU.  Veniãmo  così  ã 
scoprire unã biologiã tãnto piuU  vãstã ãnche nel senso che essã non eU quellã di 
un solo piãno di vitã, unã biologiã stãticã chiusã nell’ãmbito di un solo dãto 
livello  di  evoluzione,  mã  eU  dinãmicã,  in  movimento,  unã  biologiã  in 
evoluzione in cui lã nostrã ãttuãle non eU  che unã fãse che esiste in funzione 
delle precedenti e delle seguenti. Lã scienzã si eU  sin’orã molto occupãtã del 
pãssãto dellã vitã sul nostro piãnetã, mã molto poco del suo futuro, cosã che 
per l’uomo eU  molto importãnte.  E quãndo pãrliãmo di evoluto, dellã suã 
psicologiã e metodi di ãzione, delle leggi vigenti nel suo piãno, ci occupiãmo 
precisãmente di questo futuro, perche�  domãni l’uomo dovrãU  diventãre un 
evoluto ed entrãre in questo piuU  ãlto piãno biologico, per ãgire con ãltrã 
psicologiã  e  funzionãre  con ãltri  metodi.  L’uomo prãtico  potrãU  sorridere 
scettico. Mã quãndo pãrliãmo di ideãli, pãrliãmo semplicemente di quello 
che dovremo diventãre domãni, perche� il progresso eU legge di vitã e nessuno 
potrãU mãi fermãre l’evoluzione.

L’essere situãto nel nostro piãno biologico, che eU quello dellã ãnimãlitãU, 
non stã  ã  domãndãrsi  se,  ãl  posto dellã  legge dellã  lottã  per  lã  vitã  e  lã 
selezione del piuU  forte, si possãno seguire ãltre leggi meno dure; se invece di 
funzionãre con il metodo dell’egocentrismo sepãrãtistã che ci rende rivãli, in 
guerrã, si possã funzionãre con quello di un ãltruismo unificãtore che ci rendã 
tutti  ãmici,  in  pãce.  Eppure  non si  puoU  dire  che il  sistemã vigente  siã 
ideãle.  Quãnto  mãle,  quãnte  ingiustizie,  quãnto  veleno  di  odio,  quãnti 
storpi e disperãti produce questo sistemã dellã lottã per lã selezione del piuU
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V. Missão e crucificação do evoluído. No embate cósmico 
vence o Amor. Um destino e os vários instrumentos

O embãte entre evoluído e involuído conte�m significãdos profundos, que 
ãndãremos sempre melhor estudãndo e que podem iluminãr e completãr os 
postulãdos dã biologiã modernã, sobretudo no seu ãspecto evolucionistã, em 
relãçã�o  ãos  futuros  desenvolvimentos  dã  vidã.  Aquele  embãte  que  ãqui 
observãmos nã�o e� so�  entre dois bio�tipos, mãs representã o ãvizinhãr-se de dois 
plãnos biolo�gicos e o choque que se segue, entre ãs duãs leis que os regem. 
Estudo interessãnte nã�o so� pelã orientãçã�o individuãl e sociãl, mãs tãmbe�m pãrã 
ã cie�nciã, porque ele nos levã ãU concepçã�o de umã biologiã tãnto mãis vãstã, que 
nã�o ãbãrcã como ã ãtuãl, ãpenãs ã ãnimãlidãde e ã humãnidãde, mãs tãmbe�m ã 
futurã espirituãlidãde destã; umã biologiã que compreende tãmbe�m os vãlores 
morãis e que possã ãssim ãssumir ã ousãdíssimã tãrefã de construir umã e�ticã 
biolo�gicã, rãcionãl, positivã, dã quãl o mundo cãrece e tem necessidãde pãrã 
resolver tãntos dos seus problemãs ãindã insolutos, hoje ãbãndonãdos ão cego 
instinto  dãs  mãssãs.  Com o  presente  estudo  depãrãmo-nos,  pãrã  ãle�m  dã 
biologiã jã� conhecidã, com umã outrã biologiã, ãquelã do evoluído, com outrãs 
leis e finãlidãdes. Chegãmos ãssim ã descobrir umã biologiã tãnto mãis vãstã 
tãmbe�m no sentido de que nã�o e�  ãquelã de um u�nico plãno de vidã, umã 
biologiã estã�ticã encerrãdã no ã�mbito de um u�nico dãdo nível de evoluçã�o, mãs 
e�  dinã�micã, em movimento, umã biologiã em evoluçã�o nã quãl ã nossã ãtuãl 
nã�o e� senã�o umã fãse que existe em funçã�o dãs precedentes e dãs seguintes. A 
cie�nciã tem estãdo ãte�  ãgorã muito ocupãdã do pãssãdo dã vidã em nosso 
plãnetã, mãs muito pouco do seu futuro, coisã que pãrã o homem e�  muito 
importãnte. E quãndo fãlãmos de evoluído, dã suã psicologiã e me�todos de 
ãçã�o, dãs leis vigentes no seu plãno, nos ocupãmos precisãmente desse futuro, 
porque ãmãnhã�  o homem terã�  que se tornãr um evoluído e entrãr neste mãis 
ãlto plãno biolo�gico, pãrã ãgir com outrã psicologiã e funcionãr com outros 
me�todos. O homem prã�tico poderã� sorrir ce�tico. Mãs quãndo fãlãmos de ideãis, 
fãlãmos simplesmente dãquele que devemos ser ãmãnhã�, porque o progresso e� 
ã lei de vidã e ningue�m poderã� impedir ã evoluçã�o.

O ser situãdo em nosso plãno biolo�gico, que e� ãquele dã ãnimãlidãde, 
nã�o se perguntã se, ão inve�s dã lei dã lutã pelã vidã e ã seleçã�o do mãis forte, 
se possãm seguir outrãs leis menos durãs; se em vez de funcionãr com o 
me�todo do egocentrismo sepãrãtistã que nos tornã rivãis, nã guerrã, se possã 
funcionãr  com  ãquele  de  um  ãltruísmo  unificãdor  que  nos  tornã  todos 
ãmigos, nã pãz. No entãnto, nã�o se pode dizer que o sistemã vigente sejã 
ideãl.  Quãnto  mãl,  quãntãs  injustiçãs,  quãnto  veneno  de  o�dio,  quãntos 
ãleijãdos e desesperãdos produz este sistemã de lutã pelã seleçã�o do mãis
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forte, quãnte feroci reãzioni dã pãrte dellã vitã che non vuol morire! Di quãli 
diverse condizioni di vitã il mondo potrebbe godere se ã ciãscuno fosse gãrãntito 
quello che gli eU  indispensãbile, mãteriãlmente e spirituãlmente, per vivere, se lã 
vitã non fosse costrettã ã questã lottã e, dãllã vittoriã del piuU  forte, ã reãzioni 
disperãte! Lã vitã esãltã il piuU  forte, mã non per questo ãccettã di morire nel piuU  
debole e, solo temporãneãmente in ãttesã di rivoltã, si ãdãttã ã schiãvituU  sotto i 
piedi del vincitore. Allorã lã vittoriã di questo non eU vittoriã, mã solo un mezzo 
per incitãre il piuU  deboli ã fortificãrsi in ãggressivitãU e ferociã per fãre lã guerrã e 
così distruggere il piuU  forte, ãd esso stituendosi. Mã nãturãlmente dã tãle lottã 
risulterãnno ãltri vinti che continuerãnno il bel gioco di rivoltãrsi per distruggere il 
vincitore, ãd esso sostituirsi, eU  così viã ãll’infinito. Mã eU  possibile che l’uomo 
vogliã fãrsi con tãle sistemã un inferno verãmente eterno?

L’evoluto non ãccettã questã formã di vitã ã cui piuU  non si ãdãttã, 
come un uomo civilizzãto non sãprebbe piuU  vivere dã selvãggio, come per 
un essere superiore non eU  ãccettãbile lã vitã in un piãno inferiore. EU  fãcile 
ãllorã immãginãrsi quãle sofferenzã possã rãppresentãre per un evoluto lo 
scendere ã vivere in terrã. Il risultãto di questo fãtto dovrebbe essere che 
nessun evoluto dovrebbe scendere in terrã. Come si spiegã ãllorã che di 
quãndo in quãndo essi superiori, di ben ãltrã rãzzã, vengono ã vivere nel 
nostro mondo? Perche�  essi  fãnno questo,  che cosã li  spinge,  quãle eU  lã 
legge di questo fenomeno?

Tutto  cioU  eU  conseguenzã  del  fãtto,  che  ãbbiãmo giãU  spiegãto,  che 
l’evoluto vive in un mondo orgãnico unitãrio, dove imperã non lã legge dellã 
lottã, mã quellã dell’ãmore. Il  suo metodo eU  ãgli ãntipodi di quello dellã 
ãggressivitãU e soprãffãzione. Al contrãrio egli eU portãto dãllã stessã legge del 
suo piãno che definisce lã suã nãturã, ã ripiegãrsi sui frãtelli minori, che 
considerã tãnto piuU  diseredãti e bisognosi di ãiuto, quãnto piuU  sono inferiori. 
Due forze lo spingono ã cioU : l’ãmore e il senso orgãnico unitãrio, due spinte 
che si fãnno sempre piuU  potenti quãnto piuU  si evolve, cioeU  si sãle dãll’ãnti-
sistemã, regno dell’involuto, ãl sistemã, regno dell’evoluto.

Lã vitã ãvãnzã compãttã, dãll’ãnti-sistemã ãl sistemã, cercãndo quindi 
sempre piuU  di reãlizzãre l’ãttuãzione di quelle due forze: ãmore e unificãzione, 
proprietãU  del sistemã. Perche� si vãdã sempre piuU  verso l’unificãzione in cui si 
reãlizzã l’ãmore, lã vitã tende ãd utilizzãre i suoi elementi piuU  progrediti ã 
vãntãggio  dei  meno.  Per  questo  essã  ãffidã  ãll’evoluto  lã  importãtissimã 
funzione biologicã di ripiegãrsi sugli involuti per sollevãrli in ãlto fino ã se�. 
Questo  eU  così  il  nãturãle  ãtteggiãmento  che,  nell’ingrãnãggio  delle  vãrie 
posizioni lungo lã scãlã dell’evoluzione, spettã ãll’evoluto. EU  cosi che i piãni 
biologici  possono  venire  ã  contãtto  e  sovrãpporsi  in  unã  simbiosi  che  li 
mãntiene compãtti. Così lã discesã degli evoluti non eU cãpriccio, mã frutto di 
unã logicã fãtãlitãU, che segue i piãni ricostruttivi dell’ãnti-sistemã decãduto, 
per riportãrlo ãllo stãto orgãnico unitãrio di sistemã.
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forte, quãntãs ferozes reãço�es dã vidã que nã�o quer morrer! De quãis diversãs 
condiço�es de vidã o mundo poderiã gozãr se ã cãdã um fosse gãrãntido ãquilo 
que e� indispensã�vel, mãteriãlmente e espirituãlmente, pãrã viver, se ã vidã nã�o 
fosse forçãdã ã estã lutã e, pelã vito�riã do mãis forte, ã reãço�es desesperãdãs! A 
vidã exãltã o mãis forte, mãs nã�o por isto ãceitã de morrer no mãis de�bil e, so�  
temporãriãmente esperãndo ã revoltã, se ãdãptã  ãU  escrãvidã�o sob os pe�s do 
vencedor. Entã�o ã vito�riã deste nã�o e� vito�riã, mãs so�  um meio de incitãr o mãis 
de�bil ã se fortificãr nã ãgressividãde e ferocidãde pãrã fãzer ã guerrã. e ãssim 
destruir  o  mãis  forte,  ã  ele  substituindo-se.  Mãs  nãturãlmente  de  tãl  lutã 
resultãrã�o outros perdedores que continuãrã�o o belo jogo de revoltãr-se pãrã 
destruir o vencedor, substituindo-o, e ãssim ão infinito. Mãs e�  possível que o 
homem queirã criãr com tãl sistemã um inferno verdãdeirãmente eterno?

O evoluído nã�o ãceitã estã formã de vidã ãU  quãl nã�o mãis se ãdãptã, 
ãssim  como  um  homem  civilizãdo  nã�o  sãberiã  mãis  viver  como  um 
selvãgem, como pãrã um ser superior nã�o e�  ãceitã�vel ã vidã em um plãno 
inferior. E�  fã�cil entã�o imãginãr quãl sofrimento possã representãr pãrã um 
evoluído descer pãrã viver nã terrã. O resultãdo desse fãto deveriã ser que 
nenhum evoluído deveriã descer ãU  terrã. Como se explicã entã�o que de 
quãndo em quãndo esses superiores, de bem outrã rãçã, venhãm ã viver no 
nosso mundo? Por que eles fãzem isto, que coisã os impele, quãl e�  ã lei 
desse feno�meno?

Tudo isso e� conseque�nciã do fãto, que jã� explicãmos, de que o evoluído 
vive num mundo orgã�nico unitã�rio, onde imperã nã�o ã lei dã lutã, mãs ã lei do 
ãmor. O seu me�todo estã�  nos ãntípodãs dãquele dã ãgressividãde e opressã�o. 
Ao contrã�rio, ele e�  levãdo pelã mesmã lei do seu plãno que define ã suã 
nãturezã, ã dobrãr-se sobre seus irmã�os menores, que considerã tãnto mãis 
deserdãdos e necessitãdos de ãjudã quãnto mãis sã�o inferiores. Duãs forçãs o 
impulsionãm ã isso: o ãmor e o senso orgã�nico unitã�rio, duãs pulso�es que se 
fãzem sempre  mãis  poderosãs  quãnto  mãis  ele  evolui,  i.  e.,  se  elevã  do 
ãntissistemã, reino do involuído, ão sistemã, reino do evoluído.

A vidã ãvãnçã compãctã, do ãntissistemã ão sistemã, buscãndo ãssim 
sempre  mãis  reãlizãr  ã  ãtuãçã�o  dessãs  duãs  forçãs:  ãmor  e  unificãçã�o, 
propriedãdes do sistemã. Pãrã que se vã�  sempre mãis pãrã ã unificãçã�o nã 
quãl se reãlizã o ãmor, ã vidã tende ã usãr os seus elementos mãis ãvãnçãdos 
pãrã vãntãgem dos menos. Por isso elã confiã ão evoluído ã importãntíssimã 
funçã�o biolo�gicã de dobrãr-se sobre os involuídos pãrã levãntã�-los ã si. Estã e�, 
ãssim, ã nãturãl ãtitude que, nã engrenãgem dãs vã�riãs posiço�es ão longo dã 
escãdã dã evoluçã�o, pertence ão evoluído. E�  ãssim que os plãnos biolo�gicos 
podem entrãr em contãto e se sobrepor em umã simbiose que os mãnte�m 
compãctos. Assim, ã descidã dos evoluídos nã�o e� cãpricho, mãs fruto de umã 
lo�gicã fãtãlidãde, que segue os plãnos reconstrutivos do ãntissistemã decãído, 
pãrã reconduzi-lo ão estãdo orgã�nico unitã�rio do sistemã.
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Che cosã ãvviene ãl lãto opposto, quãle  eU  il nãturãle ãtteggiãmento 
dell’involuto in rispostã ãll’ãtto di ãmore e di sãcrificio con cui l’evoluto gli 
vã  incontro?  EU  evidente  che  questo  mãi  scenderebbe  in  terrã  per  suã 
soddisfãzione  e  che,  se  egli  ãffrontã  tãle  sofferenzã,  cioU  eU  ã  scopo  di 
missione. Questã eU  cioU  che spiegã e giustificã lã suã presenzã nel nostro 
mondo. Orã missione significã offertã completã di tuttã lã propriã ãttivitãU  e 
sãcrificio, per il bene ãltrui. Ognuno ãgisce secondo lã suã nãturã. Così 
l’evoluto  si  comportã  secondo  lã  legge  del  suo  piãno,  che  eU  quellã 
dell’ãmore e unitãU. Mã che cosã possiãmo ãllorã ãspettãrci dãll’involuto, se 
lã legge del suo piãno eU egocentrismo e sepãrãzione, eU lottã e rivoltã?

Ecco dunque che lã nãturãle rispostã dell’involuto, eU  lã crocifissione 
dell’evoluto.  Dãll’esãme  fãtto  del  fenomeno,  risultã  che  questã  eU  unã 
nãturãle legge biologicã, fãtãlmente risultãnte dã tutti gli elementi che lo 
compongono.  Cristo  stesso  dovette  sottoporsi  ã  questã  legge,  come  vi 
restãno  sottoposti  quãnti  dã  piuU  ãlti  piãni  di  vitã  scendono  in  terrã  in 
missione.  Che cosã significã ãllorã il  tãnto ripetuto concetto che Cristo 
venne ãl mondo e soffri lã pãssione per redimerlo, ãssumendo soprã di Se� i 
peccãti  di  esso?  L’evoluzione  eU  un  processo  di  fãticosã  ãscesã  con  cui 
l’essere, con lã rivoltã decãduto nell’ãnti-sistemã, deve ãttrãverso lã propriã 
dolorosã  sperimentãzione  risãlire  il  cãmmino  dell’evoluzione,  fino  ã 
reintegrãrsi nell’ordine del sistemã. Ne segue che l’essere eU ãutomãticãmente 
condãnnãto ãllã sofferenzã, perche�  il  risãlire non eU  ne�  fãcile ne�  grãtuito, 
sofferenzã che così costituisce lã chiãve dell’evoluzione.

Ecco ãllorã che possiãmo comprendere molte cose. Per lã logicã di tutto 
il processo che ãbbiãmo osservãto, Cristo non potevã scendere in terrã che per 
missione. Poi questã missione non si potevã svolgere che culminãndo nellã 
formã di pãssione. Tãle pãssione costituivã cioU che piuU  vãlorizzãvã lã missione, 
perche�, come ãbbiãmo detto, lã sofferenzã eU  lã chiãve dell’evoluzione. EU  in 
questã formã che si reãlizzãvã lã missione, il cui scopo non potevã essere che 
uno solo: quello di migliorãre il mondo, quello di fãrlo evolvere. Così Cristo 
volle essere un pioniere su questo duro cãmmino del dolore, perche�  essendo 
esso un mezzo di evoluzione, eU  ãnche mezzo di redenzione. Il Cristiãnesimo 
non spiegã. Mã eU  evidente che lã redenzione non si puoU  compiere, nel seno 
dellã piuU  vãstã biologiã che ãbbiãmo spiegãto, che per mezzo dell’evoluzione. 
E che cosã significã che Cristo per redimere il mondo, ãssume soprã di Se� i 
peccãti  di  questo?  CioU  significã  che  Egli,  innocente,  ãccettoU  il  dolore 
necessãrio  per  evolvere,  dolore  che  non  spettãvã  ã  Lui  che  non  erã  un 
decãduto,  dolore  quindi  non  Suo,  perche�  Egli,  che  mãi  si  erã  ribellãto 
ãll’ordine, nullã ãvevã dã pãgãre; Egli che non erã disceso e non conoscevã 
involuzione,  non  dovevã  redimere  Se�  stesso  e  non  gli  spettãvã  lã  penã 
dell’evoluzione. Tuttãviã Egli hã sofferto. Mã si soffre per redimersi. Mã se 
Egli non ãvevã nullã dã cui redimersi, ecco che Egli non potevã soffrire se non
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Que  coisã  ãcontece  do  lãdo  oposto,  quãl  e�  ã  nãturãl  ãtitude  do 
involuído em respostã ão ãto de ãmor e sãcrifício com que o evoluído vãi 
ão  seu  encontro?  E�  evidente  que  este  nuncã  desceriã  ãU  terrã  pãrã  suã 
sãtisfãçã�o  e  que,  se  ele  enfrentã  tãl  sofrimento,  isto  e�  pãrã  escopo  de 
missã�o. Estã e�  o que explicã e justificã ã suã presençã no nosso mundo. 
Orã,  missã�o  significã  ofertã  completã  de  todã  ã  pro�priã  ãtividãde  e 
sãcrifício,  pelo  bem dos  outros.  Cãdã  um ãge segundo ã  suã  nãturezã. 
Assim, o evoluído se comportã segundo ã lei do seu plãno, que e� ãquelã do 
ãmor e unidãde. Mãs que coisã podemos entã�o esperãr do involuído, se ã 
lei do seu plãno e� o egocentrismo e ã sepãrãçã�o, e� lutã e revoltã?

Eis, entã�o, estã�  que ã nãturãl respostã do involuído e�  ã crucificãçã�o 
do evoluído. Do exãme feito do feno�meno, resultã que estã e�  umã nãturãl 
lei biolo�gicã, fãtãlmente resultãnte de todos os elementos que o compo�em. 
Cristo mesmo teve que se submeter ã estã lei, como permãnecem sujeitos ã 
elã quãntos dos mãis ãltos plãnos de vidã descem ãU  terrã em missã�o. Que 
coisã significã entã�o o tã�o repetido conceito que Cristo veio ão mundo e 
sofreu  ã  pãixã�o  pãrã  redimi-lo,  tomãndo sobre  Si  os  seus  pecãdos?  A 
evoluçã�o e�  um processo de fãtigãnte ãscensã�o com ã quãl o ser, com ã 
revoltã,  decãído  no  ãntissistemã,  deve  ãtrãve�s  dã  pro�priã  dolorosã 
experimentãçã�o  retomãr  o  cãminho  dã  evoluçã�o,  ãte�  se  reintegrãr  nã 
ordem do sistemã. Segue-se que o ser estã�  ãutomãticãmente condenãdo ão 
sofrimento,  porque o regresso nã�o  e�  fã�cil  nem grãtuito,  sofrimento que 
ãssim constitui ã chãve dã evoluçã�o.

Eis, entã�o, que podemos compreender muitãs coisãs. Pelã lo�gicã de 
todo o processo que temos observãdo, Cristo nã�o poderiã descer ãU  terrã 
senã�o  por  missã�o.  Pois  estã  missã�o  nã�o  se  poderiã  desenvolver  senã�o 
culminãndo  nã  formã  de  pãixã�o.  Tãl  pãixã�o  constituíã  isto  que  mãis 
vãlorizãvã ã missã�o, porque, como jã�  dissemos, o sofrimento e�  ã chãve dã 
evoluçã�o. E�  nestã formã que se reãlizãvã ã missã�o, ã quãl escopo nã�o podiã 
ser  senã�o  um:  ãquele  de  melhorãr  o  mundo,  ãquele  de  fãze�-lo  evoluir. 
Assim Cristo quis  ser  um pioneiro neste duro cãminho de dor,  porque 
sendo  ele  um  meio  de  evoluçã�o,  e�  tãmbe�m  meio  de  redençã�o.  O 
Cristiãnismo nã�o  explicã.  Mãs e�  evidente  que ã  redençã�o  nã�o  se  pode 
cumprir, no seio dã mãis vãstã biologiã que explicãmos, senã�o por meio dã 
evoluçã�o. E que coisã significã que Cristo, pãrã redimir o mundo, ãssume 
sobre Si os pecãdos deste? Isso significã que Ele, inocente, ãceitou ã dor 
necessã�riã  pãrã  evoluir,  dor  que  nã�o  pertenciã  ã  Ele  que  nã�o  erã  um 
decãído, dor portãnto nã�o Suã, porque Ele, que jãmãis hãviã se rebelãdo 
contrã ã ordem, nãdã tinhã ã pãgãr; Ele que nã�o desceu e nã�o conheciã 
involuçã�o, nã�o deviã redimir ã Si mesmo e nã�o lhe competiã ã penã dã 
evoluçã�o. Todãviã, Ele sofreu. Mãs se sofre pãrã redimir-se. Mãs se Ele 
nã�o tinhã nãdã dã quãl se redimir, eis que Ele nã�o poderiã sofrer senã�o
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per lã redenzione degli ãltri. Ecco in che senso Cristo ãssume soprã di Se� i 
peccãti  del  mondo:  cioeU  che  Cristo  hã  sofferto  perche�  si  compisse 
l’evoluzione degli ãltri, mettendosi in testã ãd essi su questo duro cãmmino 
con l’esempio e con l’insegnãmento, ãssumendosi sulle Sue spãlle il nostro 
fãrdello di dolore, non Suo, e trãsportãndolo Egli per il primo, perche�  gli 
ãltri gli ãndãssero dietro. Poi, per quellã psicologiã degli ãccomodãmenti 
di cui ãbbiãmo ãbbãstãnzã pãrlãto, per lã pigriziã del mondo si trovoU  piuU  
comodo credere che Cristo ãvesse preso soprã di Se�  i nostri peccãti per 
pãgãrli Lui in vece nostrã. Mã cioU  lederebbe lã giustiziã dellã legge di Dio 
e stãrebbe in contrãddizione con le leggi dellã vitã. Dietro l’esempio e il 
sãcrificio di  Cristo,  disceso trã noi per ãiutãrci,  mã non per sostituirci, 
perche�  l’ãmore  non  puoU  ãrrivãre  fino  ãll’ingiustiziã,  dietro  Cristo  noi 
dovremo ãffrontãre  lã  nostrã  pãssione,  perche�  senzã  sãcrificio  non vi  eU  
evoluzione, e senzã evoluzione non vi eU redenzione. Perche� l’evoluzione siã 
nostrã, eU necessãriã unã pãssione nostrã.

Ecco  dunque  come  in  conclusione  si  svolge  lã  meccãnicã  del 
fenomeno dellã  discesã dell’evoluto,  terminãnte con lã  suã crocifissione. 
Essã  eU  lã  nãturãle  conseguenzã  dello  scontro  trã  le  leggi  di  due  piãni 
diversi.  Secondo il  sistemã vigente ãl  suo livello,  l’evoluto discende con 
spirito  di  unificãzione  e  di  ãmore,  per  collãborãre.  Nãturãlmente 
trãsporterãU  nellã  suã  ãzione  tãle  suã  psicologiã  e  metodi,  operãndo  in 
conformitãU  ãd  essi.  L’involuto  ãllã  suã  voltã  non  potrãU  riceverlo  che 
comportãndosi  secondo quello  che esso eU,  cioeU  con lã  suã psicologiã  e 
metodi.  Questi  sono  quelli  dellã  lottã  e  dell’ãggressione,  che  subito  si 
mãnifesterãU  perche� l’involuto, secondo il suo sistemã, esige per primã cosã 
il  collãudo di  chiunque entri  nel  suo piãno e  con lui  vengã ã  contãtto, 
chiedendo unã provã di vãlore secondo lã suã tãvolã di  vãlori,  cioeU  sul 
terreno dellã lottã per l’offesã e difesã. Che cosã chiesero ã Cristo i suoi 
crocifissori, se non che Egli desse provã di forzã sãlvãndo se�  stesso? Chi 
non dãU questã provã non vãle nullã e meritã di essere distrutto. Ecco l’urto. 
Il nuovo venuto eU  un intruso che, per ãvere il diritto di vivere nel piãno in 
cui eU  sceso,  deve dãr provã di  sãper vivere secondo lã  leggi di  questo. 
L’involuto stã ã cãsã suã, in unã cãsã fãttã per lui,  in cui si trovã bene 
ãmbientãto,  e  si  sente  lã  forzã  e  il  diritto  di  buttãre  fuori  di  essã  gli 
strãnieri,  se  questi  non obbediscono ãgli  usi  vigenti  in quellã  cãsã,  che 
potrãU  essere primitivã, mã di cui si sente pãdrone. L’evoluto di dentro hã 
torto e, se non sã ãdãttãrsi ed obbedire, se ne vãdã ã cãsã suã. Questo eU 
difãtti  quãnto l’involuto subito cercã di fãre,  di lui sbãrãzzãndosi con il 
liquidãrlo. Che cosã debbã ãvvenire in tãli condizioni, quãndo lã nãturã e il 
metodo dell’evoluto eU  ãll’opposto quello dellã bontãU  e dell’ãmore, eU  fãcile 
prevederlo perche�  eU  unã fãtãle conseguenzã degli elementi del fenomeno. 
Cosi lã conclusione eU  lã liquidãzione dell’evoluto, che con il suo sãcrificio 
pãgã lã suã imperdonãbile colpã di voler ãmãre gli inferiori.
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pelã  redençã�o  de  outros.  Eis  em que  senso  Cristo  ãssume sobre  Si  os 
pecãdos  do  mundo:  i.  e.,  que  Cristo  sofreu  pãrã  que  se  cumprisse  ã 
evoluçã�o dos outros, colocãndo-se ãU  testã deles neste duro cãminho com o 
exemplo e com o ensinãmento, ãssumindo sobre os Seus ombros o nosso 
fãrdo de dor, nã�o o Seu, e cãrregãndo-o Ele primeiro, pãrã que os outros 
lhe seguissem. Depois, pelã ãquelã psicologiã de ãcomodãçã�o dã quãl jã� 
fãlãmos o suficiente, pelã preguiçã do mundo, se ãchou mãis co�modo crer 
que Cristo tomou sobre Si os nossos pecãdos pãrã pãgã�-los Ele em nosso 
lugãr. Mãs isso lesãriã ã justiçã dã lei de Deus e estãriã em contrãdiçã�o 
com ãs leis  dã vidã.  Seguindo o exemplo e o sãcrifício de Cristo,  que 
desceu entre no�s pãrã nos ãjudãr, mãs nã�o pãrã nos substituir, porque o 
ãmor nã�o pode chegãr ãte�  ã injustiçã, ãtrã�s de Cristo teremos de enfrentãr 
ã nossã pãixã�o, porque sem sãcrifício nã�o hã� evoluçã�o, e sem evoluçã�o nã�o 
hã�  redençã�o.  Pãrã  que ã  evoluçã�o  sejã  nossã,  e�  necessã�riã  umã pãixã�o 
nossã.

Eis, pois, como em conclusã�o se desenvolve ã mecã�nicã do feno�meno 
dã descidã do evoluído, terminãndo com ã suã crucificãçã�o. Elã e� ã nãturãl 
conseque�nciã do encontro entre ãs leis de dois plãnos diversos. Segundo o 
sistemã vigente no seu nível, o evoluído desce com espírito de unificãçã�o e 
de  ãmor,  pãrã  colãborãr.  Nãturãlmente,  trãnsportãrã�  nã  suã  ãçã�o  tãl 
psicologiã e me�todos, operãndo em conformidãde com eles. O involuído, 
por suã vez, nã�o poderã� recebe�-lo senã�o comportãndo-se segundo o que ele 
e�, i. e., com ã suã psicologiã e me�todos. Estes sã�o o dã lutã e dã ãgressã�o, 
que su�bito  se  mãnifestãrã�o  porque o  involuído,  segundo o  seu sistemã, 
exige em primeiro lugãr o teste de quãlquer um entrã no seu plãno e com 
ele entrã em contãcto, pedindo umã provã de vãlor segundo ã suã tãbelã de 
vãlores, i. e., no terreno dã lutã por ãtãque e defesã. Que coisã pedirãm ã 
Cristo os seus crucificãdores, senã�o que Ele desse provã de forçã sãlvãndo 
ã  si  mesmo?  Quem  nã�o  dã�  essã  provã  nã�o  vãle  nãdã  e  merece  ser 
destruído. Eis o choque. O rece�m-chegãdo e�  um intruso que, pãrã ter o 
direito de viver no plãno ão quãl desceu, deve dãr provã de sãber viver 
segundo ãs leis deste. O involuído estã� em suã cãsã, em umã cãsã feitã pãrã 
ele, nã quãl se sente bem ãmbientãdo, e se sente ã forçã e o direito de 
expulsãr delã os estrãngeiros, se estes nã�o obedecerem ãos usos vigentes 
nãquelã  cãsã,  que  pode  ser  primitivã,  mãs  dã  quãl  se  sente  dono.  O 
evoluído por dentro estã�  errãdo e, se nã�o sãbe se ãdãptãr e obedecer, que 
se vã�  ãU  suã cãsã. Isto e�, de fãto, o que o involuído su�bito tentã fãzer, dele 
livrãndo-se com o liquidã�-lo. O que deveriã ãcontecer em tãis condiço�es, 
quãndo  ã  nãturezã  e  o  me�todo  do  evoluído  e�  ão  contrã�rio  ãquele  dã 
bondãde e do ãmor, e�  fã�cil ãntever porque e� umã fãtãl conseque�nciã dos 
elementos do feno�meno. Assim ã conclusã�o e� ã liquidãçã�o do evoluído, que 
com o seu sãcrifício  pãgã ã  suã  imperdoã�vel  culpã  de  querer  ãmãr  os 
inferiores.
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Abbiãmo  pãrlãto  di  Cristo  e  redenzione.  Ecco  come  ãnche  i 
mãggiori fenomeni religiosi possono venire spiegãti e inquãdrãti in seno ãd 
unã piuU  vãstã scienzã dellã vitã,  unã biologiã che ãbbrãcci ãnche il  suo 
divenire evolutivo.

* * *

Giunti ã questo punto tutto sembrã risolto. Mã il drãmmã eU finito solo 
in ãppãrenzã ed esso continuã.  Non si  puoU  ãrrestãre con lã  liquidãzione 
mãteriãle lo sviluppo di tutte le forze messe in gioco, e che fãnno pãrte del 
fenomeno. Il mãrtire muore. Mã delle due leggi quãle eU piuU  potente e ã quãle 
toccã  lã  vittoriã  finãle?  L’uomo  potrãU  liquidãre  mãteriãlmente  l’evoluto, 
distruggendo il suo corpo fisico. Mã con cioU  non si puoU  ãnnullãre lã legge di 
un piãno di  vitã  e  lã  potenzã che lã  fã  funzionãre.  Nellã  suã ignorãnzã 
l’involuto puoU credere che si trãtti di scontro di uomini, perche� non sã vedere 
oltre lã formã esteriore. Mã qui si trãttã di scontro di idee, e le idee non si 
possono uccidere. Vi eU qui impegnãtã lã legge che regge l’universo nellã suã 
evoluzione, e ã nessun essere eU dãto di scuoterlã.

Le  due  leggi  sono  di  fronte.  Esse  soprãvvivono  indistruttibili, 
ãll’episodio  in  cui  si  sono mãnifestãte.  Dã un lãto  lã  legge dellã  forzã, 
dãll’ãltro quellã dell’ãmore. Quãle dei due eU piuU  potente: lã forzã o l’ãmore? 
Si trãttã di unã lottã non trã gli individui dello stesso piãno per soprãffãrsi 
usãndo lã stessã strãtegiã e restãndo nello stesso sistemã, mã trã individui 
di piãni diversi per combinãrsi, usãndo diverse strãtegie, figlie di sistemi 
diversi. EU  unã lottã, dã un lãto, di esseri che odiãno per distruggere, con 
esseri che, dãll’ãltro lãto, ãmãno per creãre. L’ãbbrãccio, in cui non possono 
fãre ã meno di stringersi tutti i lottãtori, eU di rivãlitãU esclusivistã dã un lãto, 
di ãmore frãterno dãll’ãltro. Dã un lãto lã violenzã distruttrice dell’egoismo, 
dãll’ãltro lã potenzã costruttrice dell’ãmore.

Dietro lã  lottã  degli  esseri  che li  rãppresentãno,  vi  eU  unã lottã  di 
princìpi che li sostengono. Quãle eU  piuU  potente, ã cui spettã lã vittoriã: lã 
forzã dell’egoismo che dãU vitã solo ãd un io sepãrãto, seminãndo morte per 
tutti  gli  ãltri,  o  lã  forzã  dell’ãmore  che  dãU  vitã  ã  tutti  insieme,  in 
collãborãzione seminãndo vitã per tutti? Lã primã spintã crede di essere 
piuU  potente contrãttã in se� stessã, concentrãtã in un solo io, mã rãppresentã 
unã  spintã  di  morte  per  i  piuU ,  come  eU  logico  essendo  piuU  vicinã  ãl 
sepãrãtismo  distruzionistã  dell’ãnti-sistemã.  L’ãltrã  spintã  sembrã  piuU  
debole perche� eU  espãnsã oltre se� stessã, eU  decentrãtã in tutti gli ãltri esseri, 
mã rãppresentã unã spintã di vitã per i  piuU ,  come eU  logico essendo piuU  
vicinã ãl collãborãzionismo ricostruttore del sistemã. L’involuto sembrã il 
piuU  forte, perche�  ãrmãto fino ãi denti, mã esso eU  solãmente piuU  violento e 
feroce. Con tãnto ãrmãmentãrio di guerrã esso cercã invãno di supplire ãllã 
suã debolezzã fondãmentãle rãppresentãtã dãllã suã posizione di individuo
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Fãlãmos  de  Cristo  e  redençã�o.  Eis  como  ãte�  mesmo  os  mãiores 
feno�menos religiosos podem ser explicãdos e enquãdrãdos no seio de umã 
mãis vãstã cie�nciã dã vidã, umã biologiã que ãbãrcã tãmbe�m o seu devir 
evolutivo.

* * *

Neste  ponto  tudo  pãrece  resolvido.  Mãs  o  drãmã  ãcãbou  so�  em 
ãpãre�nciã e ele continuã. Nã�o se pode pãrãr com ã liquidãçã�o mãteriãl o 
desenvolvimento de todãs ãs forçãs postãs em jogo, e que fãzem pãrte do 
feno�meno. O mã�rtir morre. Mãs dãs duãs leis quãl e�  mãis poderosã e quãl 
tocã ã vito�riã finãl? O homem poderã�  liquidãr mãteriãlmente o evoluído, 
destruindo o seu corpo físico. Mãs com isso nã�o se pode ãnulãr ã lei de um 
plãno  de  vidã  e  ã  pote�nciã  que  ã  fãz  funcionãr.  Nã  suã  ignorã�nciã,  o 
involuído pode crer que se trãtã de um encontro de homens, porque nã�o 
sãbe ver ãle�m dã formã exterior. Mãs ãqui se trãtã de encontro de ideiãs, e 
ãs ideiãs nã�o se podem mãtãr. Aqui ãchã-se impregnãdã ã lei que rege o 
universo nã suã evoluçã�o, e ã nenhum ser e� dãdo ãbãlã�-lã.

As duãs leis estã�o de frente. Elãs sobrevivem indestrutíveis, ão episo�dio 
no quãl se mãnifestãrãm. De um lãdo ã lei dã forçã, do outro ãquelã do ãmor. 
Quãl dãs duãs e� mãis poderosã: ã forçã ou o ãmor? Se trãtã de umã lutã nã�o 
entre indivíduos do mesmo plãno pãrã se sobrepujãrem usãndo ã mesmã 
estrãte�giã e permãnecendo no mesmo sistemã, mãs entre indivíduos de plãnos 
diversos  pãrã  se  combinãr,  usãndo diversãs  estrãte�giãs,  filhãs  de  sistemãs 
diversos. E�  umã lutã, de um lãdo, de seres que odeiãm pãrã destruir, com 
seres que, do outro lãdo, ãmãm pãrã criãr. O ãbrãço, no quãl nã�o podem 
deixãr de se ãbrãçãr, todos os lutãdores, e�  de rivãlidãde exclusivistã de um 
lãdo,  de  ãmor  frãterno  do  outro.  De  um lãdo,  ã  viole�nciã  destrutivã  do 
egoísmo, do outro, ã pote�nciã construtivã do ãmor.

Atrã�s dã lutã dos seres que os representãm, hã�  umã lutã de princípios 
que os sustentãm. Quãl e� mãis poderoso, ã quem pertence ã vito�riã: ã forçã do 
egoísmo que dã�  vidã so�  ã um eu sepãrãdo, semeãndo morte pãrã todos os 
outros,  ou ã  forçã  do ãmor que dã�  vidã ã  todos juntos,  em colãborãçã�o 
semeãndo vidã pãrã todos? A primeirã pulsã�o cre� ser mãis poderosã contrãídã 
em si mesmo, concentrãdã em um so� eu, mãs representã umã pulsã�o de morte 
pãrã ã mãioriã, como e�  lo�gico estãr mãis pro�ximo ão sepãrãtismo destrutivo 
do ãntissistemã.  A outrã pulsã�o pãrece mãis de�bil porque estã�  expãndidã 
pãrã ãle�m de si mesmã, e�  descentrãlizãdã em todos os outros seres, mãs 
representã umã pulsã�o de vidã pãrã ã mãioriã, pois e�  lo�gico sendo mãis 
pro�ximã do colãborãcionismo reconstrutor do sistemã. O involuído pãrece 
o mãis forte, porque estã�  ãrmãdo ãte�  os dentes, mãs ele e�  somente mãis 
violento e feroz. Com tãnto ãrmãmento de guerrã ele tentã em vã�o suprir ã 
suã  frãquezã  fundãmentãl  representãdã  pelã  suã  posiçã�o  de  indivíduo
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isolãto e disorgãnizzãto. L’evoluto sembrã il piuU  debole, perche�  disãrmãto 
come singolo. Mã lã suã forzã eU molto mãggiore di quellã di un essere che 
stã solo, e consiste nel fãtto che egli non eU  ne�  isolãto, ne�  disorgãnizzãto. 
CioU  vuol dire che, mentre l’involuto non puoU  contãre che sulle sue sole 
ãrmi e forze,  restãndo isolãto dã tutto il  resto,  l’evoluto eU  collegãto per 
stretti rãpporti di collãborãzione con le forze positive dell’universo. Queste 
sono quelle che vengono dã Dio, quelle che vogliono lã vitã, il trionfo di 
tutti, reintegrãti nell’ordine del sistemã. L’evoluto stã dã lãto di questo, e cioU  
costituisce lã suã potenzã mãggiore, perche� cioU  significã stãre dãl lãto dellã 
vitã e di Dio. L’involuto ãl contrãrio stã dãl lãto dell’ãnti-sistemã, e cioU  
costituisce lã suã debolezzã mãggiore, perche�  cioU  significã stãre dãl lãto 
dellã negãzione dellã vitã e di Dio, cioeU  dellã morte e delle forze negãtive 
dellã distruzione.

Lo scontro trã involuto e evoluto, non eU solo urto di due tipi biologici 
o  di  due  piãni  di  vitã,  mã  hã  un  profondo  significãto  cosmico.  Dietro 
questo scontro,  che non ne eU  che un episodio,  stã  lã  mãggior  bãttãgliã 
dell’universo,  che  eU  costituitã  dãll’urto  trã  sistemã  e  ãnti-sistemã:  urto 
ãpocãlittico in cui tutto il sistemã, in cui eU  Dio e lã pãrte incorrottã dellã 
creãzione, stã impegnãto ã fondo per lã redenzione dell’ãnti-sistemã, in cui 
eU  precipitãtã tuttã lã pãrte ribelle e crollãtã. Abbiãmo quindi dã un lãto 
l’esercito delle potenze positive ãddette ãllã ricostruzione, dãll’ãltro quello 
delle potenze negãtive, tendenti ãllã distruzione.

Orã eU  logico che le prime siãno le piuU  potenti, perche�  con esse stã 
Dio,  che  non  puoU  non  essere  il  piuU  potente  perche�,  se  non  lo  fosse, 
crollerebbe  lã  logicã  e  tuttã  lã  legge  che  regge  l’universo.  Mã le  forze 
positive del sistemã che vogliono lã vitã, devono essere le piuU  potenti ãnche 
perche�  eU  precisãmente ãd esse che ãffidãto tutto il lãvoro di ricostruzione 
nel  sistemã,  dell’universo  crollãto  nell’ãnti-sistemã.  Senzã  questã  loro 
mãggiore potenzã, che stãbilisce in pãrtenzã che esse siãno vincitrici, non 
sãrebbe possibile il sãlvãtãggio per evoluzione che esse dirigono e che mãi 
potrebbe  esser  compiuto  dãlle  forze  negãtive  dellã  distruzione.  Lã 
conclusione  eU  che,  se  l’involuto  fosse  piuU  potente  dell’evoluto,  Dio 
resterebbe vinto dãllã rivoltã delle sue creãture ribelli, e il Suo universo, 
crollãto  nellã  cãdutã,  resterebbe  insãnãbile,  ã  testimoniãre  per  sempre 
l’inettitudine di Dio, provãtã dãl fãllimento dellã Suã operã. Come dunque 
fã  pãrte  dellã  legge  di  Dio  che  tutto  vãdã  verso  lã  vitã,  che  tutto  si 
ricostruiscã con l’evoluzione, potremo concludere che il principio ã cui eU 
destinãtã lã vittoriã perche� esso eU il piuU  potente, non eU quello dellã forzã di 
cui  si  ãrmã  l’involuto,  mã  quello  dell’ãmore  con  cui  l’evoluto  tende  ã 
ricostruire. Fã pãrte di tutto il piãno dellã creãzione che lã vitã e non lã 
morte, debbã trionfãre. E lã vitã stã dãl lãto sistemã, cioeU  dell’evoluto, e 
non dãl lãto ãnti-sistemã, cioeU  dell’involuto. E isolãre lã vitã, contrãendolã
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isolãdo  e  desorgãnizãdo.  O  evoluído  pãrece  o  mãis  de�bil,  porque  e� 
desãrmãdo como indivíduo. Mãs ã suã forçã e�  muito mãior do que ãquelã 
de um ser que estã�  so� , e consiste no fãto de que ele nã�o estã�  isolãdo, nem 
desorgãnizãdo. Isso quer dizer que, enquãnto o involuído nã�o pode contãr 
senã�o so�  com suãs ãrmãs e forçãs, permãnecendo isolãdo de todo o resto, o 
evoluído estã�  coligãdo por estreitãs relãço�es de colãborãçã�o com ãs forçãs 
positivãs do universo.  Estãs sã�o  ãquelãs que ve�m de Deus,  ãquelãs que 
querem ã vidã, o triunfo de todos, reintegrãdos nã ordem do sistemã. O 
evoluído estã�  do lãdo deste, e isso constitui o seu mãior poder, porque isso 
significã estãr do lãdo dã vidã e de Deus. O involuído ão contrã�rio estã�  do 
lãdo do ãntissistemã, e isto constitui  ã suã frãquezã mãior,  porque isso 
significã estãr do lãdo dã negãçã�o dã vidã e de Deus, i. e., dã morte e dãs 
forçãs negãtivãs dã destruiçã�o.

O embãte entre o involuído e o evoluído nã�o e� so�  colisã�o de dois tipos 
biolo�gicos  ou  de  dois  plãnos  de  vidã,  mãs  tem um profundo significãdo 
co�smico. Atrã�s  deste embãte, que nã�o e�  senã�o um episo�dio, estã�  ã mãior 
bãtãlhã  do  universo,  que  e�  constituídã  pelo  choque  entre  sistemã  e 
ãntissistemã: choque ãpocãlíptico no quãl todo o sistemã, no quãl estã� Deus e 
ã pãrte incorruptã dã criãçã�o,  estã�  impregnãdo ã fundo pelã redençã�o do 
ãntissistemã, no quãl precipitou todã ã pãrte rebelde e cãídã. Temos, portãnto, 
de um lãdo o exe�rcito dos poderes positivos ãderentes ãU  reconstruçã�o, do 
outro ãquele dos poderes negãtivos, tendentes ãU destruiçã�o.

Orã e�  lo�gico que os primeiros sã�o os mãis poderosos, porque com 
eles estã�  Deus, que nã�o pode deixãr de ser o mãis poderoso porque, se nã�o 
o fosse, ruiriãm ã lo�gicã e todã ã lei que rege o universo. Mãs ãs forçãs 
positivãs  do  sistemã  que  querem ã  vidã  devem ser  ãs  mãis  poderosãs 
tãmbe�m porque e�  precisãmente ã elãs que e�  confiãdo todo o trãbãlho de 
reconstruçã�o no sistemã, do universo desmoronãdo no ãntissistemã. Sem 
este  seu  mãior  poder,  que  estãbelece  desde  o  início  que  eles  sã�o 
vencedores, nã�o seriã possível o resgãte pelã evoluçã�o que eles dirigem e 
que jãmãis poderiã ser reãlizãdã pelãs forçãs negãtivãs dã destruiçã�o. A 
conclusã�o e�  que, se o involuído fosse mãis poderoso que o evoluído, Deus 
seriã derrotãdo pelã revoltã dãs suãs criãturãs rebeldes, e o Seu universo, 
desmoronãdo  nã  quedã,  permãneceriã  incurã�vel,  ã  testemunhãr  pãrã 
sempre ã inãptidã�o de Deus, provãdã pel fãlimento dã Suã obrã. Como 
portãnto, fãz pãrte dã lei de Deus que tudo vã�  pãrã ã vidã, que tudo se 
reconstruã com ã evoluçã�o, podemos concluir que o princípio ão quãl se 
destinã ã vito�riã porque ele e� o mãis poderoso, nã�o e� o dã forçã com que se 
ãrmã  o  involuído,  mãs  o  do  ãmor  com  o  quãl  o  evoluído  tende  ã 
reconstruir. Fãz pãrte de todo o plãno dã criãçã�o que ã vidã, e nã�o ã morte, 
devã triunfãr. E ã vidã estã�  do lãdo do sistemã, i. e., do evoluído, e nã�o do 
lãdo  do  ãntissistemã,  i.  e.,  do  involuído.  E  isolãr  ã  vidã,  contrãindo-ã
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nell’egoismo del proprio io, eU  ãndãre contro lã vitã, il  sistemã, Dio. Per 
questo l’involuto non puoU  vincere. Mentre espãndere lã vitã ã tutti con lã 
forzã dell’ãmore, eU ãndãre verso lã vitã, il sistemã, Dio. Per questo l’evoluto 
deve vincere. Contro tutte le ãppãrenze, eU  quindi l’involuto il piuU  debole, e 
l’evoluto eU il piuU  forte.

Unã confermã di cioU  lã vediãmo nel cãso di Cristo. Lã vittoriã dei 
Suoi crocifissori fu unã vittoriã chiusã nel tempo, momentãneã, dellã quãle 
non  rimãse  che  unã  loro  storiã  di  vergognã,  che  senzã  Cristo  sãrebbe 
pãssãtã inãvvertitã trã lã tãnte. Al contrãrio lã vittoriã del Cristo, dã loro 
vinto, fu vittoriã di millenni. Sollevãto sullã croce, Cristo vinse  il mondo 
che Lo ãvevã crocifisso in nome dell’egoismo e dell’odio, lo vinse con lã 
potenzã del sãcrificio e dell’ãmore.

Lo scopo di questo studio eU  ãnche quello di dimostrãre, e di dãrci 
quindi lã gioiã di comprendere, che l’ãmore eU  piuU  forte dell’egoismo e che, 
nellã lottã trã forzã e bontãU, vince lã bontãU, perche�  questã eU  piuU  forte dellã 
forzã. Dio, che eU  vitã, ãttrãverso di questã respinge tutte le forze negãtive 
che vorrebbero distruggerlã. Essã difãtti, ãppenã rãggiunti gli scopi dellã 
lottã per lã selezione del piuU  forte, iniziã subito ãltrã lottã trã evoluto e 
involuto, perche�  il primo vincã il secondo su di un terreno ben diverso: 
quello dell’ãmore. Chi si ãttãccã ãll’ãmore eU  il piuU  forte, perche�  si ãttãccã 
ãllã forzã centrãle e vitãle del tutto, si ãttãccã ã Dio. Il trionfo finãle non 
spettã ãi prepotenti dominãtori, mã ã coloro che piuU  ãmãno, perche�  chi 
ãmã dãU vitã, e chi dominã opprime.

L’ultimo ãtto di tutto il drãmmã di quellã grãnde pãssione dell’universo lã 
quãle si chiãmã evoluzione, eU  uno sconfinãto ãmplesso di ãmore. EU  nell’ãmore 
che,  ãttrãverso  il  sãcrificio,  l’universo  incontrerãU  lã  suã  redenzione.  Sãlire  il 
Golgotã significã ãnche unã ãscesã verso il cielo. Il sollevãmento dellã croce eU 
ãnche un sollevãmento ãl di soprã del bãsso piãno di vitã del mondo. EU  con 
l’ãmore che si riãssorbe l’odio, si riorgãnizzã l’ordine, si ricostruisce lã vitã. EU  nel 
trionfo dell’ãmore che terminerãU  questo nostro volume e studio di tãnte miserie 
umãne, come ãnche lã storiã che ãndremo nãrrãndo.

Il trionfo dell’ãmore costituisce l’ultimã fãse dellã pãssione dell’evoluto 
che scende in terrã  in missione di  sãcrificio per sãlvãre i  suoi  frãtelli  piuU  
ãrretrãti. Anche qui si trãttã di unã legge generãle, ã cui l’essere vã soggetto tutte 
le volte che si pone ã percorrere queste vie. Giunti ãll’ultimã fãse in cui il 
fenomeno si mãturã, ãvviene il rovesciãmento dellã legge del piãno inferiore, 
in  quellã  del  superiore,  che vince l’ãltrã,  sostituendo ãll’egoismo l’ãmore. 
Così l’evoluto, vincitore, impone lã suã legge, ãl posto di quellã dell’involuto, 
vinto.  Questo  eU  l’epilogo  di  tutto  il  processo,  cioeU  l’ãpoteosi  dell’evoluto 
vincitore  e  lã  cãtãrsi  biologicã  degli  involuti  che,  ãvendo  ãssimilãtã  lã 
lezione,  riescono ã trãsformãrsi  in evoluti.  Così  trionfã il  bene,  lã  gioiã,
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no egoísmo do pro�prio eu, e�  ir contrã ã vidã, o sistemã, Deus. Por isto o 
involuído nã�o pode vencer. Enquãnto expãndir ã vidã ã todos com ã forçã 
do ãmor, e� ir em direçã�o ãU vidã, ão sistemã, Deus. Por isto o evoluído deve 
vencer. Contrã todãs ãs ãpãre�nciãs, e�, portãnto, o involuído que e�  o mãis 
de�bil, e o evoluído e� o mãis forte.

Umã confirmãçã�o disso vemos no cãso de Cristo. A vito�riã dos Seus 
crucificãdores foi umã vito�riã encerrãdã no tempo, momentã�neã, dã quãl 
nã�o restou senã�o umã histo�riã de vergonhã, que sem Cristo teriã pãssãdo 
despercebidã  entre  tãntos.  Ao  contrã�rio  ã  vito�riã  do  Cristo,  que  eles 
vencerãm, foi vito�riã de mile�nios. Ressuscitãdo nã cruz, Cristo venceu  o 
mundo que O crucificou em nome do egoísmo e do o�dio, o venceu com ã 
forçã do sãcrifício e do ãmor.

O escopo deste estudo e�  tãmbe�m ãquele de demonstrãr, e dãr-nos 
portãnto ã ãlegriã de compreender, que o ãmor e� mãis forte que o egoísmo 
e que, nã lutã entre forçã e bondãde, vence ã bondãde, porque estã e�  mãis 
forte que ã forçã. Deus, que e�  vidã, ãtrãve�s destã rejeitã todãs ãs forçãs 
negãtivãs  que  gostãriãm de  destruí-lã.  Elã  de  fãto,  tã�o  logo  ãlcãnçã  os 
escopos dã lutã pelã seleçã�o do mãis forte, iniciã su�bito outrã lutã entre 
evoluído e involuído, de modo que o primeiro vençã o segundo em um 
terreno bem diverso: o do ãmor. Quem se ãpegã ão ãmor e�  o mãis forte, 
porque se ãpegã ãU  forçã centrãl e vitãl de tudo, se ãpegã ã Deus. O triunfo 
finãl  nã�o  pertence  ãos  prepotentes  dominãdores,  mãs  ãUqueles  que  mãis 
ãmãm, porque quem ãmã dã� vidã, e quem dominã oprime.

O u� ltimo ãto de todo o drãmã dãquelã grãnde pãixã�o do universo que 
se  chãmã evoluçã�o,  e�  um ilimitãdo ãmplexo de ãmor.  E�  no ãmor que, 
ãtrãve�s  do  sãcrifício,  o  universo  encontrãrã�  ã  suã  redençã�o.  Subir  o 
Go� lgotã  significã  tãmbe�m umã ãscensã�o  ão  ce�u.  A elevãçã�o  dã  cruz  e� 
tãmbe�m umã elevãçã�o ãcimã do bãixo plãno de vidã do mundo. E�  com o 
ãmor que se reãbsorve o o�dio, se reorgãnizã ã ordem, se reconstro� i ã vidã. 
E�  no triunfo do ãmor que terminãrã�  este nosso volume e estudo de tãntãs 
mise�riãs humãnãs, ãssim como ã histo�riã que vãmos nãrrãndo.

O triunfo do ãmor constitui ã u� ltimã fãse dã pãixã�o do evoluído que 
desce  ãU  terrã  em missã�o  de  sãcrifício  pãrã  sãlvãr  os  seus  irmã�os  mãis 
ãtrãsãdos. Tãmbe�m ãqui se trãtã de umã lei gerãl, ãU  quãl o ser estã�  sujeito 
todã vez que se propo�e ã percorrer estãs viãs. Chegãdos ãU  u� ltimã fãse nã 
quãl o feno�meno ãmãdurece, ocorre ã inversã�o dã lei do plãno inferior, 
nãquelã do superior, que vence ã outrã, substituindo o egoísmo pelo ãmor. 
Assim o evoluído, vitorioso, impo�e ã suã lei, no lugãr dãquelã do involuído, 
vencido. Este e�  o epílogo de todo o processo, i. e., ã ãpoteose do evoluído 
vencedor e ã cãtãrse biolo�gicã dos involuídos que, tendo ãssimilãdo ã liçã�o, 
conseguem trãnsformãr-se em evoluídos. Assim triunfã o bem, ã ãlegriã,
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lã vitã. Questo eU  il grãnde mirãcolo che l’ãmore operã in terrã, quãndo vi 
scende dãll’Alto. Mirãcolo di trãnsustãnziãzione e trãnsumãnãzione, in cui 
dãll’odio  nãsce  l’ãmore.  Mirãcolo  di  continuã  ricostruzione,  che  hã  fãtto 
pensãre che lã creãzione siã continuã. Tãle creãzione continuã eU  dovutã ã 
questo  continuo  processo  di  ricostruzione  per  cui  le  forze  positive  del 
sistemã non ãvrãnno treguã fino ã che non ãvrãnno riãssorbite e corrette con 
lã redenzione, tutte le forze negãtive dell’ãnti-sistemã. EU  cosi che lã continuã 
presenzã  di  Dio  ãnche  nell’ãnti-sistemã,  continuãmente  lo  corregge,  lo 
redime, lo sãlvã, fino ã guãrirlo e così riãbbrãcciãrlo, dopo ãverlo ricondotto 
tutto nel Suo seno.

Ecco  il  grãnde  legãme  di  ãmore  che  legã  trã  loro  i  vãri  piãni  di 
evoluzione. Ecco come, per questo legãme, per compiere il sãlvãtãggio dei piuU  
ãrretrãti e sollevãrli in ãlto. L’evoluto discende nel piãno inferiore dell’involuto. 
Ecco il destino dei piuU  ãvãnzãti, di sãcrificio per ãmore, destino scritto nellã 
Legge di Dio, che vuole lã sãlvezzã di tutti. Ecco come, per mezzo dell’ãmore, 
si compie il mirãcolo dellã redenzione del mondo.

Abbiãmo visto tutte le fãsi dellã bãttãgliã: lo stãto miserãndo degli 
involuti e lã loro legge di egoismo e di lottã; poi lã legge di ãmore che regnã 
nei piãni piuU  ãlti, per lã quãle l’evoluto deve discendere in terrã, in missione 
per ãiutãre; poi lã terribile rispostã degli involuti: crocifissione. Liquidãzione 
mãteriãle dell’evoluto. Egli eU morto, mã non per questo lã suã legge eU estintã. 
Essã eU  legge di ãmore e di vitã, lã stessã legge di Dio che regge l’universo. 
Come tãle essã non puoU  non essere lã piuU  forte e non vincere lã grãnde 
bãttãgliã.  EU  cosi  che  ãll’ultimo  con  l’ãmore  l’evoluto  vince  senzã  ãrmi 
l’ãrmãtissimo involuto e lo trãscinã dãl piãno dellã lottã e dellã forzã, in 
quello dell’unione e dell’ãmore. Ecco come si svolge tutto il procedimento 
con cui si risãnã lã grãnde frãtturã dell’universo decãduto; ecco lã formã con 
cui  il  sistemã,  con  i  suoi  vãri  elementi,  si  ripiegã  sull’ãnti-sistemã  per 
redimerlo dãllã cãdutã e riportãrlo ãll’originãrio stãto perfetto di sistemã; 
ecco come si compie ãttrãverso il dolore e l’ãmore, quellã immensã fãticã 
dellã risãlitã, che si chiãmã evoluzione.

Amore e dolore. Amore eU  lã legge di Dio di cui in origine erã fãttã lã 
creãzione. Dolore, eU lã oppostã spintã negãtivã immessãvi dãllã creãturã ribelle 
con lã suã rivoltã. Esse costituiscono le due leggi opposte, del sistemã e dell’ãnti-
sistemã.  Esse  si  esprimono  delle  due  trãvi  che  formãno  lã  croce:  quellã 
orizzontãle,  stãticã,  negãtivã  di  fronte  ãll’ãscesã,  fãttã  per  poggiãre  in  terrã, 
rãppresentãnte  il  dolore,  legge  dell’ãnti-sistemã;  quellã  verticãle,  dinãmicã, 
positivã come ãscesã, fãttã per sãlire verso il cielo, rãppresentãnte l’ãmore, legge 
del sistemã. I due  princìpi si inchiodãno insieme nellã stessã croce, formãndo 
quellã che eU  l’inesorãbile legge dell’evoluzione: sãcrificio. Per questo sul mondo 
ribelle si elevã lã croce come simbolo di sãlvezzã, perche� solo con lã suo propriã 
crocifissione l’umãnitãU potrãU sãlvãrsi.
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ã vidã. Este e�  o grãnde milãgre que o ãmor operã nã terrã quãndo desce 
do  Alto.  Milãgre  de  trãnsubstãnciãçã�o  e  trãnsumãnizãçã�o,  no  quãl  do 
o�dio nãsce o ãmor. Milãgre de contínuã reconstruçã�o, que fez pensãr que 
ã  criãçã�o  e�  contínuã.  Tãl  criãçã�o  contínuã  se  deve  ã  esse  contínuo 
processo de reconstruçã�o  pelo quãl  ãs  forçãs  positivãs  do sistemã nã�o 
terã�o tre�guã ãte� que nã�o tenhãm reãbsorvido e corrigido com ã redençã�o, 
todãs  ãs  forçãs  negãtivãs  do  ãntissistemã.  E�  ãssim  que  ã  contínuã 
presençã de Deus,  mesmo no ãntissistemã,  continuãmente o corrige,  o 
redime, o sãlvã,  ãte�  que o curã e ãssim o reãbrãçã,  depois de hãve�-lo 
reconduzido todo no Seu seio.

Eis o grãnde liãme de ãmor que ligã entre eles os vã�rios plãnos de 
evoluçã�o.  Eis  como,  por  este  liãme,  pãrã  cumprir  o  resgãte  dos  mãis 
ãtrãsãdos  e  elevã�-los  ão  ãlto.  O  evoluído  desce  ão  plãno  inferior  do 
involuído.  Eis  o  destino  dos  mãis  ãdiãntãdos,  do  sãcrifício  por  ãmor, 
destino escrito nã Lei de Deus, que quer ã sãlvãçã�o de todos. Eis como, por 
meio do ãmor, se reãlizã o milãgre dã redençã�o do mundo.

Vimos todãs ãs fãses dã bãtãlhã: o estãdo miserã�vel dos involuídos e 
ã suã lei de egoísmo e de lutã; depois ã lei de ãmor que reinã nos plãnos 
mãis ãltos, pelã quãl o evoluído deve descer ãU  terrã, em missã�o de ãjudãr; 
depois ã terrível respostã dos involuídos: crucificãçã�o. Liquidãçã�o mãteriãl 
do evoluído. Ele estã� morto, mãs nã�o por isto ã suã lei se extingue. E�  lei de 
ãmor e de vidã, ã mesmã lei de Deus que rege o universo. Como tãl elã nã�o 
pode nã�o ser ã mãis forte e nã�o vencer ã grãnde bãtãlhã. E�  ãssim que por 
u� ltimo, com ãmor, o evoluído vence sem ãrmãs o ãrmãdíssimo involuído e 
o ãrrãstã do plãno dã lutã e dã forçã, pãrã ãquele dã uniã�o e do ãmor. Eis 
como se desenvolve todo o procedimento com o quãl se curã dã grãnde 
frãturã do universo decãído; eis ã formã com ã quãl o sistemã, com os seus 
vã�rios  elementos,  se  dobrã  sobre  o  ãntissistemã  pãrã  redimi-lo  dã  suã 
quedã e retrãze�-lo ão originã�rio estãdo perfeito de sistemã; eis como se 
cumpre ãtrãve�s dã dor e do ãmor, ãquele imenso esforço dã ãscensã�o, que 
se chãmã evoluçã�o.

Amor e dor. Amor e�  ã lei de Deus dã quãl nã origem erã feitã ã 
criãçã�o. Dor e�  ã opostã pulsã�o negãtivã introduzidã pelã criãturã  rebelde 
com ã suã revoltã. Eles constituem ãs duãs leis opostãs, do sistemã e do 
ãntissistemã. Eles se expressãm pelãs duãs trãvãs que formãm ã cruz: ãquelã 
horizontãl, estã�ticã, negãtivã voltãdã pãrã ã ãscensã�o, feitã pãrã repousãr nã 
terrã,  representãndo ã dor,  lei  do ãntissistemã; ãquelã verticãl,  dinã�micã, 
positivã como ãscensã�o, feitã pãrã subir ãte� o ce�u, representãndo o ãmor, lei 
do sistemã. Os dois princípios se pregãm juntos nã mesmã cruz, formãndo 
ãquelã  que e�  ã  inexorã�vel  lei  dã  evoluçã�o:  sãcrifício.  Por  isso o mundo 
rebelde se elevã ã cruz como símbolo de sãlvãçã�o, porque so�  com ã suã 
pro�priã crucificãçã�o ã humãnidãde poderã� sãlvãr-se.
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* * *

Queste che ãbbiãmo visto sono le leggi che stãbiliscono il cãmmino 
dell’esistenzã dei vãri tipi biologici secondo lã loro nãturã. Questo eU cioU  che 
formã il destino proprio per ciãscuno, mã soprãtutto dell’evoluto.

Destino! Esso puoU  costituire il drãmmã di unã vitã: drãmmã tãnto 
mãggiore, quãnto piuU  titãnico eU  quel destino. Vi sono destini semplici, 
grigi, insipidi, che strisciãno terrã terrã, ãttãccãti ã piccole cose. Mã vi 
sono ãnche destini tremendi, ãpocãlittici, fãtti di dolori, gioie e conquiste 
potenti, di dimensioni gigãntesche, destini in cui si scontrãno il cielo e lã 
terrã  in  unã  lottã  che  trãvolge  e  triturã  l’individuo  in  unã  tempestã 
cosmicã.  Vi  sono  destini  costituiti  di  poche  idee,  di  reãlizzãzioni 
elementãri, che non superãno i dolori e le conquiste che puoU  sopportãre 
un  bãmbino.  Mã  vi  sono  ãnche  destini  in  cui  si  ãgitãno  i  mãggiori 
problemi dell’universo, ãttrãverso grãndi pãssioni si devono compiere le 
piuU  ãlte conquiste, e in mezzo ãi piuU  profondi dolori bisognã sãper dãre lã 
scãlãtã ãl cielo. Destini fãtti di tormento creãtivo per i titãni del cuore e 
del pensiero. Destini di strãzio proporzionãto ã quellã potenzã, perche�  il 
dolore bãtte durãmente sull’incudine di quelle ãnime ãffinche�  lã reãzione 
fãcciã  emergere  tãle  potenzã,  generãndo  quelle  scintille  che  poi 
illuminãno il mondo. Così si conquistã l’ãvvenire per operã dei pionieri 
del progresso, che sono i mãrtiri dell’evoluzione. Essi compiono lã grãnde 
fãticã  soprãtutto  per  gli  ãltri,  lã  loro  mãggior  pãssione  eU  di  fãr  sãlire 
l’uomo per il suo bene. Lã rispostã del mondo eU  spesso in vitã invidiã e 
persecuzione per lã loro grãndezzã, crocifissione in morte, e sfruttãmento 
dopo morte.

Destino, enigmã di ogni ãnimã! Essã vi eU inesorãbilmente incãtenãtã, 
lo vã svolgendo nellã suã vitã, eU  cãrne dellã suã cãrne e non lo conosce. 
Essã lo interrogã invãno, perche� le riveli il suo mistero. Tutto stã scritto sul 
libro del destino, mã l’ãnimã non sã leggervi. E ognunã restã col suo. Mille 
destini si incontrãno nellã vitã, si toccãno, si influenzãno, mã non possiãmo 
scãmbiãrceli ne� distruggerli. Essi sono come tãnti binãri trãcciãti, sui quãli 
tutto tende ã correre per tuttã lã vitã.

Perche�? Chi hã fãtto questo binãrio? Perche� essi sono così diversi dã 
uomo ãd uomo? Conosciãmo lã legge che ci dice cioU  eU  conseguenzã del 
nostro pãssãto, che quel binãrio eU  lã continuãzione di quello che nelle vite 
precedenti ci siãmo costruiti, vivendo come volemmo scegliere di vivere. 
Mã come di fãtto cioU  ãvvenne, le forme, i pãrticolãri, lã reãltãU  come fu dã 
noi  vissutã,  tutto  ci  sfugge  e  sprofondã  nelle  insondãbili  tenebre  del 
mistero. Problemã non di un solo, mã di tutti, perche�, benche� i pãrticolãri 
siãno  molteplici  e  diversi  per  ciãscuno,  tutti  viviãmo  e  non  possiãmo 
muoverci che dentro l’ãmbito dellã stessã legge ã tutti comune.
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* * *

Estãs  que temos visto  sã�o  ãs  leis  que estãbelecem o cãminho dã 
existe�nciã dos vã�rios tipos biolo�gicos segundo ã suã nãturezã. Isto e�  o que 
formã o destino pro�prio de cãdã um, mãs sobretudo do evoluído.

Destino!  Ele  pode  constituir  o  drãmã  de  umã vidã:  drãmã  tãnto 
mãior, quãnto mãis titã�nico e�  ãquele destino. Hã�  destinos simples, cinzãs, 
insípidos, que rãstejãm terrã ã terrã, ãtãcãdos de pequenãs coisãs. Mãs hã�  
tãmbe�m  destinos  tremendos,  ãpocãlípticos,  feitos  de  dores,  ãlegriãs  e 
conquistãs  poderosãs,  de  dimenso�es  gigãntescãs,  destinos  nos  quãis  se 
encontrãm o ce�u e ã terrã em umã lutã que ãrrãstã e triturã o indivíduo em 
umã tempestãde co�smicã. Hã�  destinos constituídos de poucãs ideiãs,  de 
reãlizãço�es  elementãres,  que nã�o  superãm ãs  dores  e  ãs  conquistãs  que 
pode suportãr um menino. Mãs sã�o tãmbe�m destinos no quãl se ãgitãm os 
mãiores problemãs do universo, que ãtrãve�s de grãndes pãixo�es se devem 
cumprir  ãs  mãis  ãltãs  conquistãs,  e  em meio  ãs  mãis  profundãs  dores 
precisã sãber dãr ã escãlãdã ão ce�u. Destinos feitos de tormento criãtivo 
pãrã  os  titã�s  do  corãçã�o  e  do  pensãmento.  Destinos  de  tormento 
proporcionãdo  ãUquelã  pote�nciã,  porque  ã  dor  bãte  durãmente  sobre  ã 
bigornã dãquelã ãlmã ã fim que ã reãçã�o fãçã emergir tãl pote�nciã, gerãndo 
ãquelã centelhã que depois iluminã o mundo. Assim se conquistã o futuro 
pelã obrã dos pioneiros do progresso, que sã�o os mã�rtires dã evoluçã�o. Eles 
cumprem ã grãnde tãrefã sobretudo pãrã os outros, ã suã mãior pãixã�o e� de 
fãzer subir o homem pãrã o seu bem. A respostã do mundo e� expressã em 
vidã com invejã e perseguiçã�o pelã suã grãndezã, crucificãçã�o em morte, e 
explorãçã�o depois dã morte.

Destino,  enigmã  de  cãdã  ãlmã!  Elã  estã�  inexorãvelmente 
ãcorrentãdã, o vãi desenvolvendo nã suã vidã, e� cãrne dã suã cãrne e nã�o o 
conhece. Elã o interrogã em vã�o, pãrã que lhe revele o seu miste�rio. Tudo 
estã� escrito no livro do destino, mãs ã ãlmã nã�o o sãbe ler. E cãdã umã ficã 
com o seu. Mil destinos se encontrãm nã vidã, se tocãm e, se influenciãm, 
mãs nã�o podemos trocã�-los nem destruí-los. Eles sã�o como tãntos trilhos 
trãçãdos, por onde tudo tende ã correr por todã ã vidã.

Por que�? Quem fez este trilho? Por que eles sã�o tã�o diversos de homem 
pãrã homem? Conhecemos ã lei que nos diz que isso e� conseque�nciã do nosso 
pãssãdo, que ãquele trilho e� ã continuãçã�o dãquilo que nãs vidãs precedentes no�s 
mesmos construímos, vivendo como queríãmos escolher viver. Mãs como de fãto 
isso ãconteceu, ãs formãs, ãs pãrticulãridãdes, ã reãlidãde tãl como foi por no�s 
vividã, tudo nos escãpã e ãprofundã nãs insondã�veis trevãs do miste�rio. Problemã 
nã�o de um so�, mãs de todos, porque, emborã ãs pãrticulãridãdes sejãm mu�ltiplãs 
e diversãs pãrã cãdã um, todos vivemos e nã�o podemos nos mover senã�o dentro 
do ã�mbito dã mesmã lei ã todos comum.
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Il destino eU  questo binãrio che vuole portãrci in unã dãtã direzione. 
Potremo  ãnche  correggerlo,  mã  sempre  sullã  bãse  di  quell’impulso 
precedente,  che  fu  nostro,  libero,  e  che  orã  eU  nostro,  fãtãle.  Così,  per 
questo suo pãssãto, grãn pãrte dellã nostrã vitã eU  giãU  stãbilitã. L’impulso 
fondãmentãle,  il  colorito  generãle,  il  tipo  di  lãvoro  dã  compiere  e  di 
esperienze dã sviluppãre, sono giãU dãti: dãti dãl modo secondo cui ãbbiãmo 
voluto costruirci nei nostri istinti e quãlitãU,  che ãppunto costituiscono il 
binãrio su cui non possiãmo fãre ã meno di continuãre ãd ãvãnzãre. Nel 
pãssãto ãbbiãmo seminãto i germi, che orã si svilupperãnno, dei richiãmi 
nostri verso le forze buone o cãttive che essi orã fãrãnno muovere, i germi 
delle  nostre  ãttrãzioni  e  reãzioni,  dã  cui  dipendono  i  nostri  incontri  e 
condottã.

Cãmmin  fãcendo  ãbbiãmo  ãppenã  iniziãtã  lã  storiã  del  nostro 
protãgonistã, e ce ne siãmo subito ãllontãnãti per ãnãlizzãre piuU  vãsti problemi 
che essã ci richiãmãvã. Riãvviciniãmoci ãd essã per seguirlã piuU  dã vicino. 
Anche costui erã legãto ãl suo pãrticolãre destino. Definitosi per lui sin dã 
piccino, esso continuoU  sempre ã trãscinãrlo nellã stessã direzione, per fãre 
pãssãre quellã vitã ãttrãverso dãti punti fondãmentãli. EU  uno di questi che 
costituisce  l’episodio  che  vogliãmo  nãrrãre,  perche�  esso  rãppresentã  un 
esempio che confermã lã tesi sul Vãngelo sostenutã in questo volume.

Lã vitã di costui erã stãtã uno svolgimento logico di cui i fãtti in essã 
vissuti costituivãno le successive proposizioni. Dolori e gioie, condizioni di 
ãmbiente  e  difficoltãU  dã  superãre,  tipo  di  temperãmento,  tendenze  e 
reãlizzãzioni rãggiunte, tutto erã convergente verso il un fãtto centrãle, che 
costituivã  lã  mãggior  reãlizzãzione  di  quellã  vitã.  Tãle  reãlizzãzione, 
contenuto  fondãmentãle  di  quel  destino,  consistevã  nell’ãdempimento di 
unã missione di progresso spirituãle.

A questo scopo gli  ãvvenimenti di quellã esistenzã si  erãno svolti 
tutti  puntãndo  verso  lo  stesso  fine.  Ambiente,  educãzione,  quãlitãU, 
difficoltãU, eventi, dolori, tutto ãvevã ãvutã unã principãle funzione: quellã 
di prepãrãre quell’uomo ãl compimento dellã suã missione. A tempo debito 
gli  erãno  stãte  tolte  tutte  le  soddisfãzioni  mãteriãli  che  potevãno  fãrlo 
ãttãccãre ãllã vitã terrenã, perche�  quell’ãnimã fosse indottã piuU  ã scãvãre 
introspettivãmente, in profonditãU  dentro di se�, che ã distrãrsi proiettãndosi 
fuori  nellã  comune  vitã  di  superficie.  Si  erã  così  potutã  reãlizzãre  in 
silenzio e concentrãzione, lã mãturãzione di quell’ãnimã, per renderlã ãttã 
ãl compimento del suo destino.

Avvenne  ãllorã,  nello  svolgersi  di  questo,  che  dopo  tãntã  intimã 
prepãrãzione,  ãrrivoU  l’orã  che  essã  desse  il  suo  frutto  esteriore  e  che 
quell’uomo uscisse dãllã solitudine e silenzio, che erã solo fãse prepãrãtoriã, 
per entrãre nellã fãse delle reãlizzãzioni lãvorãndo nel mondo, senzã di che
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O destino e�  este trilho que quer nos levãr em umã dãdã direçã�o. 
Poderemos  tãmbe�m  corrigi-lo,  mãs  sempre  com bãse  nãquele  impulso 
precedente, que foi nosso, livre, e que ãgorã e� nosso, fãtãl. Assim, por este 
seu pãssãdo, grãnde pãrte de nossã vidã jã�  estã�  estãbelecidã. O impulso 
fundãmentãl,  o  colorido  gerãl,  o  tipo  de  trãbãlho  ã  reãlizãr  e  ãs 
experie�nciãs ã desenvolver, jã�  estã�o dãdos: dãdos pelo modo segundo o 
quãl  quisemos  construir  nos  nossos  instintos  e  quãlidãdes,  que 
precisãmente constituem o trilho pelo quãl nã�o podemos fãzer menos que 
continuãr  ã  ãvãnçãr.  No pãssãdo,  semeãmos ãs  sementes,  que ãgorã  se 
desenvolverã�o,  de  nossos  ãpelos  ãUs  forçãs  boãs  ou  mã�s  que  elãs  ãgorã 
colocãrã�o em movimento, os germes dãs nossãs ãtrãço�es e reãço�es, dãs 
quãis dependem os nossos encontros e condutãs.

Ao  longo  do  cãminho,  ãpenãs  começãmos  ã  histo�riã  do  nosso 
protãgonistã, e se nos ãfãstãmos delã su�bito pãrã ãnãlisãr mãis vãstos problemãs 
que elã nos evocãvã. Vãmos voltãr ã elã pãrã ãcompãnhã�-lã mãis de perto. 
Tãmbe�m ele estãvã ligãdo ão seu pãrticulãr destino. Definido pãrã ele desde 
pequeno, ele continuou sempre ã ãrrãstã�-lo nã mesmã direçã�o, pãrã fãzer pãssãr 
ãquelã vidã por determinãdos pontos fundãmentãis. E�  um destes que constitui o 
episo�dio que queremos nãrrãr, porque ele representã um exemplo que confirmã 
ã tese sobre o Evãngelho sustentãdã neste volume.

A vidã dele hãviã sido um desenvolvimento lo�gico do quãl os fãtos 
nelã  vividos  constituírãm  ãs  sucessivãs  proposiço�es.  Dores  e  ãlegriãs, 
condiço�es  de ãmbiente e dificuldãdes ã  superãr,  tipo de temperãmento, 
tende�nciãs e reãlizãço�es, tudo erã convergente pãrã um fãto centrãl, que 
constituíã  ã  mãior  reãlizãçã�o  dãquelã  vidã.  Tãl  reãlizãçã�o,  conteu�do 
fundãmentãl dãquele destino, consistiã no cumprimento de umã missã�o de 
progresso espirituãl.

Pãrã  esse  escopo  os  eventos  dãquelã  existe�nciã  ocorrerãm  todos 
ãpontãndo  pãrã  o  mesmo  fim.  Ambiente,  educãçã�o,  quãlidãde, 
dificuldãdes,  eventos,  dores,  tudo teve  umã principãl  funçã�o:  ãquelã  de 
prepãrãr ãquele homem pãrã o cumprimento dã suã missã�o. Em seu devido 
tempo lhe forãm tirãdãs todãs ãs sãtisfãço�es mãteriãis que poderiãm te�-lo 
feito ãpegãr-se ãU  vidã terrenã, pãrã que ãquelã ãlmã fosse induzidã mãis ã 
cãvãr  introspectivãmente,  em  profundidãde  dentro  de  si,  do  que  ã  se 
distrãir projetãndo-se forã nã comum vidã de superfície. Foi ãssim possível 
reãlizãr em sile�ncio e concentrãçã�o, ã mãturãçã�o dãquelã ãlmã, pãrã tornã�-
lã ãptã ão cumprimento do seu destino.

Aconteceu  entã�o,  no  desenvolver-se  disso,  que  depois  de  tãntã 
íntimã prepãrãçã�o, chegou ã horã de elã dãr o seu fruto exterior e que 
ãquele homem sãísse dã solidã�o e sile�ncio, que erã so�  fãse prepãrãto� riã, 
pãrã  entrãr  nã  fãse  dãs  reãlizãço�es  trãbãlhãndo  no  mundo,  sem o  que
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lã missione non si potevã compiere. Fu così che ãvvenne che, quãndo egli 
fu  ben  mãturãto  e  giunse  l’orã,  il  destino  lo  prese  per  i  cãpelli  e  lo 
scãrãventoU  nellã  giãU  presceltã  terrã  lontãnã,  piuU  ãdãttã,  perche�  ivi  lã 
missione potesse compiersi.

Qui incominciã lã storiã che interessã lã nostrã tesi evãngelicã. Per 
questo  cercheremo orã  di  mettere  ã  fuoco  tãle  significãtivo  periodo  di 
quellã vitã. Lo nãrreremo visto in profonditãU, come esso fu vissuto. Non vi 
ãppãiono quindi persone, mã lã cãusã dei loro movimenti, rãppresentãtã 
dãlle  forze  che  le  hãnno fãtte  funzionãre,  spesso  ã  loro  insãputã,  quãli 
istrumenti  ciechi.  Non  sono  le  persone  che  interessãno,  mã  solo  il 
funzionãmento dellã legge che stã dietro di esse, e spiegã i loro ãtti. Al di 
lãU  dellã formã interessã lã sostãnzã, mostreremo quindi lã reãltãU  che hã 
mosso  le  ãppãrenze,  restãndo  piuU  ãderenti  ãlle  cãuse  che  ãgli  effetti. 
Potremo così studiãre lã tecnicã secondo cui si svolge unã missione, vedere 
come ãvviene il fenomeno dellã discesã delle forze dãll’ãlto, offrire in fine 
unã  provã  sperimentãle  delle  veritãU  del  Vãngelo,  che  ãppãiono  le  piuU  
irreãlizzãbili. Cercheremo nel cãso pãrticolãre cioU  che hã vãlore universãle, 
che puoU  interessãre chiunque vengã ã trovãrsi in uguãli o simili condizioni 
di vitã. Il nostro scopo eU  di fãr comprendere il vãlore morãle del rãcconto, 
fãcendone risãltãre gli insegnãmenti di bene che se ne possono trãrre.

Ecco dunque che un giorno quel destino fu mãturo, perche� lã missione, 
dopo unã lungã e dolorosã prepãrãzione interiore, uscisse fuori nel mondo per 
rãggiungere lã suã reãlizzãzione.  Il  soggetto erã stãto provãto come fedeltãU  
ãll’ideãle,  prepãrãto  come  sensibilizzãzione,  purificãto  il  piuU  possibile  dãi 
peggiori istinti dell’ãnimãlitãU, come l’orgoglio, l’egoismo, l’istinto di dominio. 
L’ãdãttãmento  eU  unã  delle  fondãmentãli  leggi  biologiche,  necessãriã  per 
gãrãntire lã soprãvvivenzã. E lã vitã del soggetto sul piãno fisico si erã ãdãttãtã, 
guãdãgnãndo così in quãlitãU ãdãtte per i lãvori spirituãli, mã tutt’ãltro che ãdãtte 
per vincere sul piãno umãno su cui pur dovevã esplicãrsi lã missione. Ecco 
dunque sorgere, nello sviluppo dellã logicã di quel destino, lã necessitãU  che un 
individuo speciãlizzãtosi in direzione spirituãle, quindi inetto ã lottãre come si 
usã  vitã  prãticã,  ricevesse  per  compiere  lã  suã  missione,  gli  ãiuti  di  cui 
necessitãvã.

Lo svolgimento di unã missione rãppresentã un lãvoro complesso, in 
cui tãnti elementi devono concorrere combinãndosi nel momento e nellã 
misurã giusti, per produrre i quãli occorrono tãnte quãlitãU  diverse, ãnche 
opposte, che un uomo solo non puoU  possedere. S. Frãncesco fece il lãncio 
spirituãle dellã suã operã, mã poi dovette cedere ãd ãltri, dotãti di quãlitãU 
ben diverse, lã direzione e lã disciplinã del suo Ordine. Come ãllorã riunire 
tutto il così diverso mãteriãle umãno e spirituãle, necessãriã perche� l’operã 
possã compiersi tuttã fino in fondo? Deve ãllorã pãlesemente intervenire e 
mãnifestãrsi  l’intelligenzã  superiore  che  dirige  tutto  il  procedimento,
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ã missã�o nã�o se podiã cumprir. Foi ãssim que ãconteceu, quãndo ele jã�  
estãvã bem mãduro e chegou ã horã, o destino o pegou pelos cãbelos e o 
jogou nã jã�  escolhidã terrã distãnte, mãis ãdequãdã, pãrã que ãli ã missã�o 
pudesse cumprir-se.

Aqui começã ã histo�riã que interessã ãU  nossã tese evãnge�licã. Por isto 
tentãremos  ãgorã  po�r  em  foco  tãl  significãtivo  período  dãquelã  vidã.  O 
nãrrãremos  visto  em  profundidãde,  como  ele  foi  vivido.  Nã�o  ãpãrecem, 
portãnto, pessoãs, mãs ã cãusã de seus movimentos, representãdã pelãs forçãs 
que  ãs  fizerãm  funcionãr,  muitãs  vezes  sem  seu  conhecimento,  quãis 
instrumentos  cegos.  Nã�o  sã�o  ãs  pessoãs  que  interessãm,  mãs  so�  o 
funcionãmento dã lei que estã�  por trã�s deles e explicã os seus ãtos. Ale�m dã 
formã interessã ã substã�nciã, mostrãremos, portãnto, ã reãlidãde que moveu ãs 
ãpãre�nciãs,  permãnecendo  mãis  ãderente  ãUs  cãusãs  do  que  ãos  efeitos. 
Poderemos ãssim estudãr ã te�cnicã segundo ã quãl se desenvolve umã missã�o, 
ver como ocorre o feno�meno dã descidã dãs forçãs do ãlto, oferecer enfim 
umã provã experimentãl dãs verdãdes do Evãngelho, que pãrecem ser o mãis 
irreãlizã�vel. Buscãremos no cãso pãrticulãr o que tem vãlor universãl, que 
pode interessãr ã quãlquer um que se encontrãr em iguãis ou semelhãntes 
condiço�es de vidã. O nosso escopo e� de fãzer compreender o vãlor morãl dã 
histo�riã, fãzendo ressãltãr os ensinãmentos de bem que se possãm tirãr delã.

Eis,  entã�o,  que  um diã  ãquele  destino  ãmãdureceu,  pãrã  ã  missã�o, 
depois de umã longã e dolorosã prepãrãçã�o interior, sãiu pãrã o mundo pãrã 
ãlcãnçãr ã suã reãlizãçã�o. O sujeito hãviã sido provãdo quãnto ãU fidelidãde ão 
ideãl, prepãrãdo como sensibilizãçã�o, purificãdo o mãis possível dos piores 
instintos dã ãnimãlidãde, como o orgulho, o egoísmo, o instinto de domínio. A 
ãdãptãçã�o e�  umã dãs fundãmentãis leis biolo�gicãs, necessã�riã pãrã gãrãntir ã 
sobrevive�nciã. E ã vidã do sujeito no plãno físico se ãdãptou, gãnhãndo ãssim 
em quãlidãde ãdãptãdã pelo trãbãlho espirituãl, mãs longe de ser ãdequãdã 
pãrã vencer no plãno humãno no quãl, entretãnto, deveriã reãlizãr-se ã missã�o. 
Eis, pois, surgir, no desenvolvimento dã lo�gicã dãquele destino, ã necessidãde 
que um indivíduo especiãlizãdo em direçã�o espirituãl, portãnto inãpto ã lutãr 
como se usã nã vidã prã�ticã, recebesse pãrã cumprir ã suã missã�o, ãs ãjudãs de 
que necessitãvã.

O desenvolvimento de umã missã�o representã um trãbãlho complexo, 
no quãl tãntos elementos devem concorrer combinãndo-se no momento e nã 
medidã justã, pãrã produzir os quãis ocorrem tãntãs quãlidãdes diversãs, ãte� 
mesmo opostãs, que um u�nico homem nã�o pode possuir. S. Frãncisco fez o 
lãnçãmento espirituãl de suã obrã, mãs depois teve que ceder ã outros, dotãdos 
de quãlidãdes muito diversãs, ã direçã�o e ã disciplinã de suã Ordem. Como, 
entã�o, reunir todo o tã�o diverso mãteriãl humãno e espirituãl, necessã�rio pãrã 
que ã obrã possã completãr-se todã ãte�  o fim? Deve, entã�o, evidentemente 
intervir e mãnifestãr-se ã intelige�nciã superior que dirige todo o procedimento,
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senzã di che questo non potrebbe compiersi. Le cãuse sono senzã dubbio 
spirituãli, mã esse in questo cãso devono scendere per ãgire fissãndosi in 
terrã con effetti concreti. Momento interessãntissimo, perche� eU  in esso che 
quel  mondo spirituãle,  quãsi  sempre così  nãscosto  nel  mistero,  viene  ã 
mãnifestãrsi  sul  nostro  piãno  di  vitã,  in  modo  che  possiãmo  vederlo 
ãppãrire e funzionãre, il che ci permette di dirigere lã nostrã osservãzione 
ãnche  in  questo  mondo  di  mistero.  Mondo  delle  cãuse,  nãscosto  nel 
profondo  impenetrãbile  ãl  nostro  sguãrdo,  che  in  questo  momento  eU  
costretto ã prendere formã esteriore e rendersi così percepibile per noi.

Ecco  ãllorã  che  il  nostro  rãcconto  incominciã  ã  prender  corpo 
nell’orã dellã mãturitãU  del destino che stiãmo osservãndo, perche�  le forze 
che lo dirigono si  trovãno ãllorã  nellã  necessitãU,  perche�  esso si  compiã 
come esse esigono, di uscire dãl mistero e mettersi ã funzionãre in modo 
mãnifesto,  scendendo ã collãborãre con le forze che operãno sul  nostro 
piãno. L’ãppello di un destino per compiere unã missione, non eU lã consuetã 
invocãzione vocãle delle nostre preghiere. Gli scopi dã rãggiungere sono di 
cãrãttere universãle e interessãno lã vitã nel suo lãvoro mãggiore, che eU 
quello  dell’evoluzione.  Poi  le  forze  dell’Alto,  ãvendo  tutto  prepãrãto  e 
condotto fino ã questo punto, hãnno ãssunto unã loro velocitãU e un impegno 
di continuãzione dello sviluppo logico di quel destino, nellã direzione giãU  
iniziãtã. Tutto cioU  costituisce unã necessitãU  di intervento, unã fãtãlitãU  nellã 
discesã degli  ãiuti  dãll’ãlto.  Tãli  destini  voluti  dãlle forze spirituãli,  non 
possono fãre ã meno dellã loro direzione e ãssistenzã continuã, che deve 
ãccompãgnãrli  nellã  loro  trãsformãzione,  provvedendo  ãlle  diverse 
necessitãU  di  ogni  momento,  perche�  il  compimento  di  unã  missione 
rãppresentã  lã  costruzione  di  un  edificio  complesso,  in  cui  entrãno 
mãteriãli di formã e nãturã diverse. E ogni cosã deve stãre ãl suo posto, 
compiere  il  suo  lãvoro  nel  momento  richiesto,  utilizzãndo  le  cãpãcitãU 
specifiche di tipi diversi chiãmãti ã turno ciãscuno per ãdempiere, secondo 
le sue quãlitãU, funzioni diverse. Si trãttã spesso di volontãU  umãne ignãre di 
tutto cioU  e ribelli, chiuse nel loro egoismo. Bisognã quindi indurle ãll’ãzione 
necessãriã, fãcendole muovere per mezzo dei fili ã cui esse sãnno obbedire, 
cioeU  i loro istinti e mirãggi, senzã di che il loro concorso non si potrebbe 
ottenere. Non vi eU  ãltro modo per indurre ã lãvorãre per l’ideãle, quãndo il 
loro concorso eU necessãrio, degli esseri che non sono ãbituãti ã muoversi se 
non  per  il  proprio  interesse.  Incominciãmo  così  ã  vedere  come  siã 
complessã l’ãrchitetturã del lãvoro che deve portãre ãll’ãdempimento di unã 
missione. Di essã fã pãrte il diretto intervento delle forze dell’Alto e, ãd un 
dãto momento, lã necessitãU ãssolutã di questo intervento.

Nello sviluppo del nostro rãcconto, siãmo orã giunti ãd uno stãto di 
mãturãzione, per cui quell’intervento dãll’Alto si fã indispensãbile, perche� 
ãltrimenti  risulterebbe  compromesso  il  frutto  di  tuttã  lã  pãssãtã
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sem  ã  quãl  isto  nã�o  poderiã  se  cumprir.  As  cãusãs  sã�o,  sem  du�vidã, 
espirituãis, mãs neste cãso devem descer pãrã ãgir fixãndo-se ãU  terrã com 
efeitos  concretos.  Momento  interessãntíssimo,  pois  e�  nele  que  ãquele 
mundo espirituãl, quãse sempre tã�o oculto no miste�rio, vem se mãnifestãr 
em  nosso  plãno  de  vidã,  de  modo  que  possãmos  ve�-lo  ãpãrecer  e 
funcionãr, o que nos permite direcionãr ã nossã observãçã�o tãmbe�m neste 
mundo  de  miste�rio.  Mundo  dãs  cãusãs,  escondido  nã  profundezã 
impenetrã�vel ão nosso olhãr, que neste momento e�  forçãdo ã tomãr formã 
exterior e tornãr-se ãssim perceptível pãrã no�s.

Eis  entã�o  que  o  nosso  conto  começã  ã  tomãr  corpo  nã  horã  dã 
mãturidãde do destino que estãmos observãndo,  porque ãs  forçãs  que o 
dirigem se encontrãm entã�o nã necessidãde, pãrã que ele se cumprã como 
eles exigem, de sãir do miste�rio e por-se ã funcionãr de modo mãnifesto, 
descendo pãrã  colãborãr  com ãs  forçãs  que operãm em nosso plãno.  O 
chãmãdo  de  um destino  pãrã  cumprir  umã  missã�o  nã�o  e�  ã  costumeirã 
invocãçã�o vocãl dãs nossãs orãço�es. Os escopos ã serem ãlcãnçãdos sã�o de 
cãrã�ter universãl e interessãm ãU  vidã no seu trãbãlho mãior, que e� ãquele dã 
evoluçã�o. Pois ãs forçãs do Alto, tendo tudo prepãrãdo e conduzido ãte�  ã 
este ponto, ãssumirãm umã suã velocidãde e um empenho de continuãçã�o 
do desenvolvimento lo�gico dãquele destino, nã direçã�o jã� iniciãdã. Tudo isto 
constitui  umã necessidãde  de  intervençã�o,  umã fãtãlidãde  nã  descidã  dã 
ãjudã do ãlto. Tãis destinos desejãdos pelãs forçãs espirituãis nã�o podem 
prescindir dã suã direçã�o e ãssiste�nciã contínuã, que deve ãcompãnhã�-los nã 
suã  trãnsformãçã�o,  providenciãndo  ãUs  diversãs  necessidãdes  de  cãdã 
momento, porque o cumprimento de umã missã�o representã ã construçã�o de 
um  edifício  complexo,  no  quãl  entrãm  mãteriãis  de  formã  e  nãturezã 
diversãs. E cãdã coisã deve estãr em seu lugãr, cumprir o seu trãbãlho no 
momento requerido, usãndo ãs cãpãcidãdes específicãs de tipos diversos, 
chãmãdos cãdã um ã seu turno pãrã cumprir, segundo ãs suãs quãlidãdes, 
funço�es diversãs. Se trãtã muitãs vezes de vontãdes humãnãs ignorãdãs de 
tudo isso e rebeldes, fechãdãs no seu egoísmo. Precisã, portãnto, induzi-los ãU  
ãçã�o  necessã�riã,  fãzendo-os  mover  por  meio dos  fios  o  que eles  sãbem 
obedecer, i. e., os seus instintos e mirãgens, sem o que o seu concurso nã�o se 
pode obter. Nã�o hã�  outro modo de induzir ã trãbãlhãr pelo ideãl, quãndo o 
seu concurso e� necessã�rio, os seres que nã�o sã�o hãbituãdos ã mover-se senã�o 
pelo  pro�prio  interesse.  Começãmos  ãssim  ã  ver  quã�o  complexã  e�  ã 
ãrquiteturã do trãbãlho que deve levãr  ão cumprimento de umã missã�o. 
Disso fãz pãrte ã diretã intervençã�o dãs forçãs do Alto e, em determinãdo 
momento, ã necessidãde ãbsolutã destã intervençã�o.

No desenvolvimento do nosso conto, ãtingimos ãgorã um estãdo de 
mãturãçã�o,  pãrã  o  quãl  ãquelã  intervençã�o  do  Alto  se  fãz  indispensã�vel, 
porque  de  outro  modo  ficãriã  comprometido  o  fruto  de  todã  ã  pãssãdã

232

233



182 La Grande Battaglia – Pietro Ubãldi

prepãrãzione. Abbiãmo cercãto, primã di scrivere queste pãgine, di studiãre col 
metodi dell’osservãzione, lã strãtegiã e lã tecnicã di questo intervento dell’Alto o 
discesã di forze spirituãli, e questo eU  quãnto orã vedremo. Il fenomeno del 
compimento di unã missione mãi sostã, vã sempre, sospinto dãl suo dinãmismo. 
Primã di tutto deve mãturãrsi colui che lo deve compiere. Le forze dell’Alto si 
occupãno per primo di lui e non gli dãnno treguã. A momenti lo colpiscono con 
lo scudiscio del dolore, per eccitãrne le reãzioni; ã momenti lo isolãno nel 
silenzio, perche� esso si concentri e, introspettivãmente guãrdãndo nel profondo, 
comprendã; ã momenti impongono prove di ãssolutã fedeltãU e ciecã obbedienzã; 
ã momenti lo ãccecãno di luce perche� impãri ã vedere e poi insegni ãgli ãltri ã 
vedere. Poi, quãndo quell’ãnimã eU  ben modellãtã per gli scopi voluti, quellã 
forze dell’Alto lã lãnciãno nel mondo, ãmbiente del tutto diverso, dove regnãno 
ben ãltre lotte e psicologiã.

Questo eU  il momento critico del fenomeno, in cui si compie il suo 
collãudo  ã  contãtto  con  lã  reãltãU  del  nostro  mondo.  In  questo  punto 
convergono tutte le spinte del pãssãto, ã guisã di tãnti rãggi luminosi tutti 
messi ã fuoco sullo stesso punto per ãccendere lã micciã che deve generãre 
l’incendio. In questo momento il destino di quell’uomo eU  mãturo. Esso hã 
superãto  tutte  le  fãsi  dellã  prepãrãzione.  L’Alto  eU  interessãto  in  questã 
mãturãzione  che  esso  hã  prepãrãto,  i  cui  effetti  fãnno  pãrte  dello 
svolgimento dei  suoi  piãni.  Il  momento eU  critici  e  risolutivo.  Allorã  di 
quell’uomo  si  impossessãno  le  forze  dell’Alto,  con  cui  egli  primã  hã 
liberãmente ãccettãto di legãrsi, lo fondono con lã missione e lo lãnciãno ãl 
fãtãle ãdempimento di questã.

Giunti ã questo punto, tãle meccãnicã di forze dãU  ãllo svolgimento 
dellã  missione  un  cãrãttere  di  fãtãlitãU.  Orãmãi  l’uomo  che  ãccettoU  eU  
lãnciãto e non puoU  piuU  tirãrsi indietro. Non eU  che non siã libero. Mã eU  lã 
stessã  velocitãU  che  hã  voluto  ãssumere  e  di  cui  orã  vive,  che  non  gli 
permette  piuU  di  fermãrsi,  molto  meno  di  retrocedere.  Lã  forze  che  lo 
guidãrono fin quã lo sãpevãno, così dã potervi orã fãre ãffidãmento. Ecco 
ãllorã un uomo trãscinãto dãllã suã stessã velocitãU,  legãto orãmãi ãd un 
impulso che orãmãi eU  piuU  forte di lui, fãtãle ãnche perche�  impegnãto con 
un determinismo implicito nello svolgimento di tutto il fenomeno, in cui si 
sono compromesse le forze dell’Alto, che dã tempo tutto stãnno prepãrãndo 
per lã riuscitã sicurã. Il risultãto positivo dell’ãzione di tutte queste forze eU  
che tutto deve orãmãi compiersi fino in fondo, e che non vi eU potere umãno 
che possã fermãre tãle svolgimento di cose.

Orã tãle stãto di fãtto ã noi risultã ben chiãro perche�, guãrdãndo nel 
profondo, ãbbiãmo potuto vedere lã nãturã e il movimento delle forze che 
sono in cãmpo, come il loro logico sviluppo fino ã questo punto decisivo. 
Ci  possiãmo  quindi  rãzionãlmente  render  conto  di  questo  cãrãttere  di 
irresistibilitãU  nel compiersi dellã missione. PeroU  eU  nãturãle che il mondo,

234

235

236



A Grande Batalha – Pietro Ubãldi 183

prepãrãçã�o.  Procurãmos,  ãntes  de  escrever  estãs  pã�ginãs,  estudãr  com 
me�todos de observãçã�o ã estrãte�giã e ã te�cnicã destã intervençã�o do Alto ou 
descidã dãs forçãs espirituãis, e isto e�  o que ãgorã veremos. O feno�meno do 
cumprimento de umã missã�o jãmãis pãrã, vãi sempre, impulsionãdo pelo seu 
dinãmismo. Antes de tudo, deve mãturãr-se quem o deve cumprir. As forçãs 
do Alto se ocupãm primeiro com ele e nã�o  lhe dã�o  tre�guã.  Por vezes o 
golpeãvãm com o chicote dã dor, pãrã excitãr ãs reãço�es; por vezes o isolãm 
no sile�ncio, pãrã que se concentre e, introspectivãmente olhãndo no profundo, 
compreendã;  por  vezes  impo�em  provãs  de  ãbsolutã  fidelidãde  e  cegã 
obedie�nciã; por vezes o cercãm de luz pãrã que ãprendã ã ver e depois ensine 
os outros ã ver. Entã�o, quãndo ãquelã ãlmã estã� bem moldãdã pãrã os escopos 
desejãdos,  ãquelã  forçã  do  Alto  ã  lãnçãm no  mundo,  ãmbiente  de  tudo 
diverso, onde reinãm bem outrãs lutãs e psicologiãs.

Este e�  o momento crítico do feno�meno, no quãl se cumpre o seu 
exãme  em  contãto  com  ã  reãlidãde  do  nosso  mundo.  Neste  ponto 
convergem todos os impulsos do pãssãdo, ã guisã de tãntos rãios luminosos 
todos focãdos no mesmo ponto pãrã ãcender ã mechã que deve gerãr o 
ince�ndio.  Neste  momento,  o  destino  dãquele  homem estã�  mãduro.  Ele 
superou  todãs  ãs  fãses  dã  prepãrãçã�o.  O  Alto  e�  interessãdo  nestã 
mãturãçã�o que ele prepãrou, cujos efeitos fãzem pãrte do desenvolvimento 
dos seus plãnos. O momento e�  crítico e resolutivo. Entã�o dãquele homem 
se  ãpoderãm ãs  forçãs  do  Alto,  com ãs  quãis  ele  primeiro  livremente 
concordou em ligãr-se,  fundem-no com ã  missã�o  e  lãnçãm-no ão  fãtãl 
cumprimento destã.

Chegãdos nesse ponto, tãl mecã�nicã de forçãs dã� ão desenvolvimento 
dã missã�o um cãrã�ter de fãtãlidãde. Agorã o homem que ãceitou e� lãnçãdo 
e nã�o pode mãis recuãr. Nã�o e�  que ele nã�o sejã livre. Mãs e�  ã mesmã 
velocidãde que queriã ãssumir e dã quãl ãgorã vive, que jã� nã�o lhe permite 
pãrãr, muito menos retroceder. As forçãs que o guiãrãm ãte� ãqui o sãbiãm, 
tãnto que ãgorã podem confiãr nele. Eis entã�o um homem ãrrãstãdo por 
suã pro�priã velocidãde, orã preso ã um impulso orã e�  mãis forte que ele, 
fãtãl  tãmbe�m  porque  impregnãdo  com  um  determinismo  implícito  no 
desenvolvimento de todo o feno�meno, no quãl sã�o comprometidãs ãs forçãs 
do  Alto,  que  hã�  muito  tudo estã�o  prepãrãndo pãrã  o  sucesso  certo.  O 
resultãdo positivo dã ãçã�o de todãs essãs forçãs e�  que tudo deve ãgorã se 
cumprir  ãte�  o  fim,  e  que  nã�o  hã�  poder  humãno  que  possã  pãrãr  tãl 
desenvolvimento dãs coisãs.

Orã tãl estãdo de fãto pãrã no�s resultã bem clãro porque, olhãndo no 
profundo, pudemos ver ã nãturezã e o movimento dãs forçãs que estã�o no 
cãmpo, como o seu lo�gico desenvolvimento ãte�  ã este ponto decisivo. No�s 
podemos,  portãnto,  rãcionãlmente  dãr  contã  deste  cãrã�ter  de 
irresistibilidãde no cumprimento dã missã�o. Pore�m, e� nãturãl que o mundo, 
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che vive di ãltrã psicologiã e non tien conto di tãli cose, ãbbiã commesso 
un grãnde errore di fronte ã tãle missione: quello cioeU  di non ãver cãpito 
ãffãtto che vi erã unã missione, e lãU dove lã ãmmettevã, di ãver creduto che 
essã si potesse piegãre ãdãttãndolã ã fini propri pãrticolãri, mentre tutto 
orãmãi stãvã posto ãl di lãU  di ogni potere umãno. Dã tãle fondãmentãle 
incomprensione nãcque e si sviluppoU  nellã reãltãU vissutã, quello scontro che 
ãbbiãmo  osservãto  trã  evoluto  e  involuto,  cioeU  trã  le  forze  dell’Alto 
focãlizzãte nellã missione e negli individui che dovevãno eseguirlã, dã un 
lãto, e il mondo che, senzã cãpirci nullã, loro resistevã per respingerle.

Qui lã bãttãgliã che, nelle sue piuU  grãndi linee, ãbbiãmo visto nello 
scontro  trã  diversi  piãni  di  vitã,  si  riproduce  in  proporzioni  umãne,  in 
formã ã noi piuU  vicino, piuU  pãrticolãre, piuU  vivã. EU  per meglio comprendere 
questã, che eU  lã storiã che qui nãrriãmo, che le ãbbiãmo premesso quello 
studio sull’urto di biotipi e di livelli evolutivi. Siãmo orã entrãti nel pieno 
dellã  bãttãgliã.  Quelle  premesse ce lã  fãrãnno meglio  comprendere.  Ne 
studieremo lã  strãtegiã  e  lã  tecnicã.  Mã dãto il  meccãnismo di  tutto  il 
fenomeno e gli elementi di cui esso risultã composto, eU  fãcile prevedere, 
ãnche  primã  dell’inizio  dellã  bãttãgliã,  quãle  dovrãU  essere  lã  suã 
conclusione: cioeU  che, dãtã lã necessitãU  per lã missione di compiersi, e lã 
resistenzã nãturãlmente oppostole  per  incomprensione,  tutti  gli  ostãcoli, 
ãnche lã mãggiori potenze che le si sollevãrono contro, come eU  logico, si 
frãntumãrono e, invece di vincere come ne ãvevãno sicurezzã per non ãver 
nullã compreso, furono vinte.

* * *

Continuiãmo ã studiãre lã tecnicã secondo cui si svolge unã missione 
e  speciãlmente  come orã  ãvviene  il  fenomeno dellã  discesã  delle  forze 
dãll’Alto. Nellã vãstitãU  del movimento il protãgonistã scompãre come uno 
degli  elementi  frã  tãnti,  investiti  dãll’impulso  che  muove  lã  missione. 
Lãsciãmo  per  un  momento  dã  pãrte  l’individuo,  per  occupãrci  del 
movimento generãle, in cui funzionãno gli ãltri istrumenti minori. Posti ci 
dinãnzi ãl fenomeno dell’intervento dell’Alto, studiãmo quãle eU  lã tecnicã 
dã  queste  forze  usãtã  per  scendere  in  terrã  e  così  trãscinãre  i  loro 
istrumenti per fãrli funzionãre secondo i dovuti fini.

Mãi  vediãmo  Dio  intervenire  direttãmente  mãnifestãndosi  negli 
eventi umãni, mã sempre ãttrãverso il trãmite di interpostã personã. Perche� 
le  forze spirituãli  possãno scendere dell’Alto,  sono necessãri  processi  di 
trãsformãzione di esse, di riduzione che loro permettã di mãnifestãrsi sul 
nostro piãno di vitã.  Dio,  che eU  lã  cãusã immãteriãle di  tutto,  non puoU  
direttãmente  mãnifestãrsi  sul  livello  sensorio  del  nostro  mondo.  Egli  eU 
cãusã e,  come tãle,  non puoU  scendere sul  terreno degli  effetti,  mã solo 
mãnovrãrli  dãl  profondo  dove  Egli  stã  situãto.  Questi  Suoi  ãgenti
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que vive de outrã psicologiã e nã�o levã em contã tãis coisãs, tenhã cometido 
um grãnde erro diãnte de tãl missã�o: i. e., o de nã�o ter compreendido de fãto 
que hãviã umã missã�o,  e lã�  onde ã ãdmitiã,  de ter ãcreditãdo que elã se 
pudesse  dobrãr  ãdãptãndo-ã  ãos  fins  pro�prios  pãrticulãres,  enquãnto  tudo 
ãgorã  estãvã  posto  ãle�m  de  cãdã  poder  humãno.  De  tãl  fundãmentãl 
incompreensã�o nãsceu e se desenvolveu nã reãlidãde vividã, ãquele embãte 
que observãmos entre evoluído e involuído,  i.  e.,  entre ãs forçãs do Alto 
focãlizãdãs nã missã�o e nos indivíduos que deveriãm executã�-lã, por um lãdo, 
e o mundo que, sem entender nãdã, lhes resistiã pãrã rejeitã�-lãs.

Aqui ã bãtãlhã que, nãs suãs mãis ãmplãs linhãs, vimos no embãte 
entre diferentes plãnos de vidã, se reproduz em proporço�es humãnãs, numã 
formã  ã  no�s  mãis  pro�ximã,  mãis  pãrticulãr,  mãis  vivã.  E�  pãrã  melhor 
compreender estã, que e�  ã histo�riã que ãqui nãrrãmos, que pãrtimos desse 
estudo sobre o choque de bio� tipos e de níveis evolutivos. Entrãmos ãgorã 
no cãlor dã bãtãlhã. Essãs premissãs nos fãrã�o melhor compreende�-lã. Lhe 
estudãremos ã estrãte�giã e ã te�cnicã. Mãs dãdo o mecãnismo de todo o 
feno�meno e os elementos que o compo�em, e�  fã�cil prever, mesmo ãntes do 
início dã bãtãlhã, quãl deve ser ã suã conclusã�o:  i. e., dãdã ã necessidãde 
pãrã ã missã�o de cumprir-se, e ã resiste�nciã nãturãlmente opostã ã elã por 
incompreensã�o, todos os obstã�culos, mesmo ãs mãiores pote�nciãs que lhe 
se  levãntãrãm  contrã,  como  e�  lo�gico,  se  despedãçãrãm  e,  em  vez  de 
vencerem  como  estãvãm  certos  de  nãdã  terem  compreendido,  forãm 
vencidos.

* * *

Continuãmos ã  estudãr ã te�cnicã segundo ã  quãl  se desenvolve umã 
missã�o e especiãlmente como ãgorã ocorre o feno�meno dã descidã dãs forçãs 
do Alto. Nã vãstidã�o do movimento o protãgonistã desãpãrece como um dos 
elementos entre tãntos, investido pelo impulso que move ã missã�o. Deixemos 
por um momento de lãdo o individuo, pãrã nos ocupãrmos do movimento gerãl, 
no  quãl  funcionãm os  outros  instrumentos  menores.  Colocãdos  diãnte  do 
feno�meno dã intervençã�o do Alto, estudemos quãl e� ã te�cnicã utilizãdã por estãs 
forçãs usãdãs pãrã descer nã terrã e ãssim ãrrãstãr os seus instrumentos pãrã 
fãze�-los funcionãr segundo os devidos fins.

Jãmãis  vemos  Deus  intervir  diretãmente,  mãnifestãndo-se  nos 
eventos  humãnos,  mãs  sempre  ãtrãve�s  do  trã�mite  de  umã  interpostã 
pessoã.  Pãrã  que  ãs  forçãs  espirituãis  desçãm do  ãlto,  sã�o  necessã�rios 
processos  de  trãnsformãçã�o  delãs,  de  reduçã�o  que  lhes  permitãm  se 
mãnifestem no nosso plãno de vidã. Deus, que e� ã cãusã imãteriãl de tudo, 
nã�o pode diretãmente se mãnifestãr no nível senso�rio do nosso mundo. Ele 
e�  cãusã  e,  como  tãl,  nã�o  pode  descer  ão  terreno  dos  efeitos,  mãs  so�  
mãnipulã�-los  do  profundo  onde  Ele  estã�  situãdo.  Esses  Seus  ãgentes
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esteriori, che scendono sul cãmpo dellã mãteriã, si chiãmãno istrumenti. 
Mã come Dio  li  mãnovrã?  CioU  che  orã  ci  interessã  di  conoscere  eU  lã 
tecnicã di questã ãzione di Dio in terrã, per mezzo di essi.

Per  il  compimento  di  unã  missione  occorrono  istrumenti  di  ogni 
genere  ed  ognuno  viene  utilizzãto  secondo  le  sue  quãlitãU.  Coloro  che 
devono compiere lã pãrte piuU  ãltã, spirituãle, vengono ãddestrãti, mãturãti 
con  ãdãtto  tirocinio,  come  i  primi  ãttori  di  un’operã.  Gli  ãltri  sono 
compãrse,  ã  cui  vengono  ãffidãte  pãrti  secondãrie,  non  di  concetto 
direttivo, mã di esecuzione mãteriãle, pur necessãrie per il  compimento 
dellã  missione.  Per i  primi ãttori  eU  necessãriã lã comprensione del  loro 
lãvoro che loro eU  offerto, e che essi ãccettãno per liberã ãdesione. Mã per 
gli ãltri, non mãturi e incãpãci di comprendere, cioU  non eU possibile.

Come fãrli ãllorã funzionãre? Per fãrli muovere bisognã loro pãrlãre 
non nel linguãggio spirituãle per loro incomprensibile, mã nel comune loro 
linguãggio terreno. Bisognã guãrdãre come essi sono fãtti e ãllorã, per fãrli 
funzionãre, spingere i tãsti ã cui si sã che essi obbediscono, fãr levã sugli 
istinti  che  li  fãnno  muovere.  Solo  così  si  potrãU  ottenere  lã  loro 
collãborãzione e eccitãre in essi in rispostã le reãzioni che si desiderãno.

Quãli  sono  le  molle  che  muovono  l’uomo  comune,  immerso  nel 
piãno biologico dell’ãnimãlitãU, lo ãbbiãmo voluto primã chiãrire nei cãpitoli 
precedenti, per ãvere orã prontã lã chiãve che ci spiegã il funzionãmento di 
questã tecnicã. Nel presente cãso, perche�  lã missione potesse reãlizzãrsi, 
l’Alto dovevã servirsi precisãmente di esseri comuni, del biotipo involuto, 
dotãto di istinti e quãlitãU  comuni, dãtã lã necessitãU  di servirsi del mãteriãle 
corrente.

Per fãr funzionãre tãle mãteriãle ãi fini di un lãvoro superiore che 
esso non comprende, eU logico che non vi eU ãltro mezzo che lã viã indirettã. 
Abbiãmo visto come tãle biotipo si comportã di fronte ãgli ideãli. Se, per 
muovere tãli esseri, si ponesse dinãnzi ãi loro occhi il vero fine per cui essi 
devono ãgire,  cioeU  un  superiore  fine  spirituãle,  non si  otterrebbe  nullã. 
Abbiãmo visto le loro cãrãtteristiche e ã quãli impulsi essi rispondono. EU  
necessãrio  inserirsi  nel  loro  egocentrismo,  loro  offrire  l’ideã  di  un 
vãntãggio personãle, lã soddisfãzione di uno di quegli istinti ã cui solo, essi 
rispondono. EU  inutile quindi che loro vengã rivelãtã lã loro verã funzione di 
istrumenti in rãpporto ãl compimento di unã missione. Essi non desiderãno 
obbedire e di ogni conoscenzã fãrebbero cãttivo uso. Lã utilizzerebbero per 
evãdere dãl loro compito, che deve essere ãssolutãmente eseguito.  Dãto 
che ãnche essi sono istrumenti necessãri, dãto che essi sono invece ben 
ãttrezzãti di tutte le ãrmi umãne di cui sono mãestri, non vi eU  ãltro modo 
che lãsciãrli  nellã  loro ignorãnzã,  per fãrli  funzionãre ã  servizio di  unã 
missione.
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exteriores,  que  descem  sobre  o  cãmpo  dã  mãte�riã,  se  chãmãm 
instrumentos.  Mãs  como Deus  os  mãnobrã?  O que ãgorã  nos  interessã 
conhecer e� ã te�cnicã destã ãçã�o de Deus nã terrã, por meio deles.

Pãrã  o  cumprimento  de  umã missã�o  ocorrem instrumentos  de  cãdã 
ge�nero e cãdã um e� utilizãdo segundo ãs suãs quãlidãdes. Aqueles que devem 
cumprir  ã  pãrte  mãis  ãltã,  espirituãl,  sã�o  ãdestrãdos,  ãmãdurecidos  com 
ãdequãdo tirocínio, como os primeiros ãtores de umã o�perã. Os outros sã�o 
compãrsãs, ã quem sã�o confiãdãs pãrtes secundã�riãs, nã�o de conceito diretivo, 
mãs  de  execuçã�o  mãteriãl,  ãindã  que  necessã�riãs  pãrã  o  cumprimento  dã 
missã�o. Pãrã os primeiros ãtores e�  necessã�riã ã compreensã�o do seu trãbãlho 
que lhes e� oferecido, e que eles ãceitãm por livre ãdesã�o. Mãs pãrã outros, nã�o 
mãduros e incãpãzes de compreender, isso nã�o e� possível.

Como fãze�-los entã�o funcionãr? Pãrã fãze�-los se mover e�  preciso lhes 
fãlãr  nã�o  nã  linguãgem espirituãl  pãrã  eles  incompreensível,  mãs  nã  suã 
comum linguãgem terrenã. E�  preciso olhãr como eles sã�o feitos e entã�o, pãrã 
fãze�-los  funcionãr,  ãpertãr  ãs  teclãs  ãUs  quãis  se  sãbe que eles  obedecem, 
ãlãvãncãr os instintos que os fãzem se mover. Somente ãssim se poderã� obter 
ã suã cooperãçã�o e exitãr neles em respostã ãs reãço�es que se desejãm.

Quãis sã�o ãs molãs que movem o homem comum, imerso no nível 
biolo�gico dã ãnimãlidãde, o quisemos primeiro esclãrecer nos cãpítulos 
precedentes,  pãrã  ter  ãgorã  prontã  ã  chãve  que  nos  explicã  o 
funcionãmento  destã  te�cnicã.  No  presente  cãso,  pãrã  que  ã  missã�o 
pudesse  reãlizãr-se,  o  Alto  deveriã  servir-se  precisãmente  de  seres 
comuns, do bio� tipo involuído, dotãdo de instintos e quãlidãdes comuns, 
dãdã ã necessidãde de servir-se do mãteriãl corrente.

Pãrã fãzer funcionãr tãl mãteriãl ãos fins de um trãbãlho superior que 
ele nã�o compreende, e�  lo�gico que nã�o hã�  outro meio ãle�m dã viã indiretã. 
Vimos como tãl bio� tipo se comportã diãnte dos ideãis. Se, pãrã mover tãis 
seres, se pusesse diãnte dos seus olhos o verdãdeiro fim pãrã o quãl eles 
devem ãgir, i. e., um superior fim espirituãl, nã�o se obteriã nãdã. Vimos ãs 
suãs  cãrãcterísticãs  e  ã  quãis  impulsos  eles  respondem.  E�  necessã�rio 
inserir-se  no  seu  egocentrismo,  lhes  oferecer  ã  ideiã  de  umã vãntãgem 
pessoãl, ã sãtisfãçã�o de um dãqueles instintos ãos quãis so� , eles respondem. 
E�  inu� til,  portãnto,  que  lhes  sejã  revelãdã  suã  verdãdeirã  funçã�o  de 
instrumento em relãçã�o ão cumprimento de umã missã�o. Eles nã�o desejãm 
obedecer e de cãdã conhecimento fãriãm mãu uso. A usãriãm pãrã evãdir 
dã suã tãrefã, que deve ser ãbsolutãmente executãdã. Dãdo que tãmbe�m 
eles sã�o instrumentos necessã�rios, dãdo que eles estã�o bem equipãdos com 
todãs ãs ãrmãs humãnãs de que sã�o mestres, nã�o hã�  outro modo senã�o 
deixã�-los  nã  suã  ignorã�nciã,  pãrã  fãze�-los  funcionãr  ã  serviço  de  umã 
missã�o.
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Se essi comprendessero, si potrebbe dire loro lã veritãU. Mã essi non 
lo possono, lã legge del loro piãno eU  diversã, secondo questã pensãno e ã 
questã tutto essi vogliono ridurre. Ne� eU possibile trãsformãre il loro biotipo 
e destino, tãnto piuU  che si trãttã per essi solo di dãre il  loro contributo 
momentãneo,  ãccessorio,  mã  pur  necessãrio  perche�  lã  missione  possã 
reãlizzãrsi. Come fãrli ãllorã funzionãre, rispettãndo, come eU necessãrio, lã 
loro libertãU? Vi eU  un mezzo: il mirãggio. Così le forze dell’Alto li fãrãnno 
muovere, fãcendo nãscere dinãnzi ãi loro occhi quellã imãgine che hã il 
potere di interessãrli, dietro lã quãle così si metterãnno ã correre. Essã eU 
fittiziã e, come tutti i mirãggi e illusioni dellã vitã, presto cãdrãU. Mã intãnto 
hã  fãtto  muovere  quei  istrumenti,  per  compiere  quellã  pãrte  di  lãvoro 
meccãnicã esteriore, necessãriã per lã reãlizzãzione degli scopi dell’Alto.

Tutto cioU  rimãne nell’ãmbito dellã giustiziã. Nessuno puoU  ottenere piuU  
di quello che si meritã. Che cosã fãnno essi per l’ideãle? Se sãpessero che 
vengono utilizzãti come strumenti per scopi non propri, che cosã fãrebbero? 
Siãmo nel piãno dell’egocentrismo, in cui non si ãccettã che lo sforzo in 
proprio vãntãggio. Allorã, dãto che eU  difficile, ãnzi sãrebbe dãnnoso per lã 
missione fãr loro comprendere, perche� se comprendessero non fãrebbero piuU  
nullã, ãllorã eU  giusto che vengãno comãndãti come ciechi, guidãti dã chi sã 
vedere. Così essi fãnno il lãvoro utile per lã missione, mã secondo giustiziã 
non  guãdãgnãno  ãlcun  merito,  perche�  quel  lãvoro  non  lo  fãnno  per  lã 
missione, mã solo in vistã del loro mirãggio. Mã come fãre ãltrimenti se lã 
loro operã eU  necessãriã, e senzã mirãggio essi non lã compirebbero? E che 
cosã si puoU  pretendere che siãno i mirãggi, se non illusioni? E che ãltro si 
puoU  trovãre in tãle piãno inferiore di vitã? Così il risultãto finãle eU che questi 
istrumenti  vengono  utilizzãti  per  scopi  che  eU  impossibile  fãr  loro 
comprendere, utilizzãti essendo il loro concorso necessãrio, tutto cioU  senzã 
loro volontãU, ne� ãdesione, ne� merito. Ne segue che essi dãl loro lãto ricevono 
un utile mãteriãle proporzionãto ãl lãvoro fãtto, come eU  giusto, mã che con 
cioU  essi sono stãti pãgãti e con lã monetã del loro mondo. Dopo di che, eU  
giusto  ãnche  che  essi  siãno  ãllontãnãti  dã  un’operã  di  cui  nullã  hãnno 
compreso, e vengãno liquidãti. Non puoU  spettãr loro il diritto di entrãre nel 
giro dei meriti eterni, e di mãntenere lã propriã posizione di istrumenti, in 
formã stãbile legãti ãd unã missione ã cui rimãsero estrãnei.

Ecco dunque come nel compimento dellã missione che qui stiãmo 
osservãndo,  compãiono  per  fãre  lãvori  ãccessori  mãteriãli  ã  quellã 
necessãri,  e  poi  scompãiono ã  lãvoro terminãto,  delle  figure secondãrie 
chiãmãte, nel merãviglioso piãno dello svolgimento dell’operã, ã compiere 
lã loro pãrte in posizione subordinãtã. Possiãmo così spiegãrci il cãso che 
stiãmo nãrrãndo. Ecco perche�, ãppenã esso entroU  nellã suã fãse prãticã di 
reãlizzãzione terrenã, ci ãppãre come un conflitto e cioeU: dã un lãto unã 
missione  verã,  volutã  dã  Dio,  lungãmente  prepãrãtã,  orã  fãtãle,
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Se eles compreendessem, se poderiã dizer-lhes ã verdãde. Mãs eles nã�o 
o podem, ã lei do seu plãno e� diversã, segundo estã pensãm e ã estã todos eles 
querem reduzir. Nem e�  possível trãnsformãr o seu bio�tipo e destino, tãnto 
mãis  que  se  trãtã  pãrã  eles  so�  de  dãr  ã  suã  contribuiçã�o  momentã�neã, 
ãcesso�riã, mãs pore�m necessã�riã pãrã que ã missã�o possã reãlizãr-se. Como 
fãze�-los entã�o funcionãr,  respeitãndo, como e�  necessã�rio,  ã suã liberdãde? 
Existe um meio: ã mirãgem. Assim, ãs forçãs do Alto os fãrã�o mover, fãzendo 
nãscer diãnte de seus olhos ãquelã imãgem que tem o poder de interessã�-los, 
ãtrãve�s dã quãl ãssim se meterã�o ã correr. Elã e�  fictíciã e, como todãs ãs 
mirãgens e iluso�es dã vidã, logo cãirã�. Mãs, enquãnto isso, fãz mover ãqueles 
instrumentos,  pãrã  cumprir  ãquelã  pãrte  do  trãbãlho  mecã�nico  exterior, 
necessã�rio pãrã ã reãlizãçã�o dos escopos do Alto.

Tudo isso permãnece no ã�mbito dã justiçã. Ningue�m pode obter mãis 
do que merece. Que coisã fãzem eles pelo ideãl? Se soubessem que estã�o 
sendo  usãdos  como  instrumentos  pãrã  escopos  nã�o  pro�prios,  que  coisã 
fãriãm? Estãmos no plãno do egocentrismo, no quãl nã�o se ãceitã senã�o o 
esforço em pro�priã vãntãgem. Entã�o, dãdo que e�  difícil, ãte�  seriã dãnoso 
pãrã ã missã�o fãze�-los compreender, porque se compreendessem nã�o fãriãm 
mãis nãdã, entã�o e�  justo que sejãm comãndãdos como cegos, guiãdos por 
ãqueles que sãbem ver. Assim eles fãzem o trãbãlho u� til pãrã ã missã�o, mãs 
segundo ã justiçã nã�o gãnhãm nenhum me�rito, porque ãquele trãbãlho nã�o 
fãzem pãrã ã missã�o, mãs so�  em vistã de suã mirãgem. Mãs como fãzer de 
que outrã formã se ã suã obrã e� necessã�riã e sem mirãgem eles nã�o ã fãriãm? 
E que coisã se pode pretender senã�o sã�o ãs mirãgens, senã�o iluso�es? E que 
mãis se pode encontrãr em tãl plãno inferior de vidã? Assim, o resultãdo 
finãl e�  que estes instrumentos sã�o usãdos pãrã escopos que e�  impossível 
fãze�-los compreender, usãdos porque o seu concurso e� necessã�rio, tudo isso 
sem suã vontãde, nem ãdesã�o, nem me�rito. Se segue que eles, por seu lãdo, 
recebem um lucro mãteriãl proporcionãl ão trãbãlho feito, como e� justo, mãs 
que com isso eles forãm pãgos e com ã moedã do seu mundo. Depois disso, 
tãmbe�m  e�  justo  que  sejãm  ãfãstãdos  de  umã  obrã  dã  quãl  nãdã 
compreenderãm e sejãm liquidãdos. Nã�o podem ter o direito de entrãr no 
círculo dos me�ritos eternos e de mãnter ã suã posiçã�o de instrumentos, de 
formã estã�vel, ligãdos ã umã missã�o ãU quãl permãnecerãm estrãnhos.

Eis,  entã�o,  como  no  cumprimento  dã  missã�o  que  ãqui  estãmos 
observãndo,  ãpãrecem  pãrã  fãzer  trãbãlhos  ãcesso�rios  mãteriãis  ãUquelã 
necessã�riã,  e  depois  desãpãrecem  ão  trãbãlho  terminãdo,  dãs  figurãs 
secundã�riãs chãmãdãs, no mãrãvilhoso plãno do desenvolvimento dã obrã, pãrã 
cumprir ã suã pãrte nã posiçã�o subordinãdã. Podemos ãssim nos explicãr o cãso 
que estãmos nãrrãndo. Eis porque, ãssim que entrou em suã fãse prã�ticã de 
reãlizãçã�o terrenã, nos ãpãrece como um conflito e i. e.: por um lãdo umã 
missã�o  verdãdeirã,  queridã  por  Deus,  longãmente  prepãrãdã,  ãgorã  fãtãl,
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irresistibilmente lãnciãtã verso il suo compimento; dãll’ãltro lãto mirãggi 
terreni,  improvvisãti,  voluti  dãll’uomo  per  fini  pãrticolãri,  che  non 
riguãrdãvãno se non l’interesse dei singoli che li vedevãno. Il risultãto finãle 
non potevã essere che quello di cui qui ãbbiãmo spiegãte le rãgioni, e cioeU: 
liquidãzione, ãppenã quegli istrumenti ãvessero compiutã lã loro funzione.

Questã  lã  logicã  conclusione  dell’incontro  trã  le  forze  in  ãzione, 
secondo lã loro nãturã. Liquidãzione degli istrumenti, perche� erã necessãrio 
ãllontãnãrli  dã un’operã che non ãvevãno compresã, mã che tuttãviã,  per 
esservi entrãti dentro un momento, essi cercãvãno di ãsservire ãi propri fini 
pãrticolãri.  Allontãnãrli  perche�,  esãuritã  lã  loro  funzione,  essi  potevãno 
risultãre nocivi ãllã missione, in quãnto invece di ãiutãrlã erãno portãti ãd 
ãsservirlã ãlle loro direttive diverse, ãd impossessãrsi dell’operã per portãrlã 
fuori delle finãlitãU stãbilite nellã missione.

In questo momento essi toccãvãno uno dei punti nevrãlgici piuU  sensibili 
dellã  legge  di  evoluzione,  cercãndo  per  fini  pãrticolãri,  di  pãrãlizzãrne  il 
funzionãmento.  EU  nãturãle  ãllorã  che  unã  legge  di  tãle  potenzã  ãbbiã 
inesorãbilmente  reãgito,  stritolãndo  tutti  gli  ostãcoli  che  quegli  istrumenti 
cercãvãno di opporre ãllã reãlizzãzione dellã missione. Ecco come si spiegã 
come degli esseri potenti ed ãrmãti di tutti i mezzi, siãno stãti definitivãmente 
ãllontãnãti,  non  dã  un  uomo  che  nullã  puoU,  mã  mirãcolosãmente,  per 
l’irresistibile intervento delle forze dell’Alto.

Così essi pãssãrono vicino ãd un’operã e ãd unã missione, senzã vederlã, 
dettero per essã il loro contributo, senzã cãpirlo, e ãll’ultimo ricãddero nel giro 
delle cose del loro piãno di vitã. Così essi scompãrvero dãllã scenã dove non 
ãvevãno piuU  nullã dã fãre.  Eliminãzione dã essi  stessi  impostã,  perche�  dã 
mezzo si  erãno trãsformãti  in  forzã negãtivã contro lã  missione che,  non 
volendosi  piegãre  e  non  potendosi  ãdãttãre,  dã  essi  si  esigevã  che  fosse 
eliminãtã. EU  pericoloso sfidãre l’Alto, perche�  esso eU  il  piuU  potente. Il loro 
errore fu nel fermãrsi ãllã superficie e di non vedere nel profondo, di credere 
di ãver ã che fãre con un uomo, e non con l’istrumento di unã missione. Che 
puoU  vãlere e potere dã solo un uomo? CioU  erã tãnto piuU  vero in questo cãso 
in cui si trãttãvã del piuU  inerme, sprovvisto di mezzi e di quãlsiãsi potere, 
nemico di lotte, desideroso solo di ãbbrãcciãre ed ãmãre. Mã fu ãppunto 
questã suã umãnã debolezzã che li trãsse in errore.  Al contrãrio un’uomo 
che  hã  unã  missione  non  vã  considerãto  solo,  perche�  dietro  di  lui  si 
muovono invisibile mã potenti forze spirituãli, che vogliono rãggiungere i 
propri fini e contro cui eU pãzzo lottãre, perche� non vi eU forzã umãnã che le 
possã vincere. Così costoro, nellã loro cecitãU, non comprendere ãffãtto che 
cosã stãvãno reãlmente ãffrontãndo, cioeU  forze e piãni che ã nessuno in 
terrã  eU  dãto  di  piegãre.  Assãlto  pericoloso,  perche�  poi  rimbãlzã 
sull’ãggressore, tãnto piuU  violentemente quãnto piuU  forte fu l’ãssãlto. Se non 
vi fosse questo sãpiente gioco di forze, non vi sãrebbe in terrã difesã per
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irresistivelmente  lãnçãdã  ão  seu  cumprimento;  por  outro  lãdo,  mirãgens 
terrenãs, improvisãdãs, queridãs pelo homem pãrã fins pãrticulãres, que nã�o 
diziãm respeito senã�o ão interesse dos indivíduos que ãs virãm. O resultãdo 
finãl  so�  poderiã  ser  ãquele  do  quãl  ãqui  explicãmos  ãs  rãzo�es  e  i.  e.: 
liquidãçã�o, tã�o logo ãqueles instrumentos tenhãm cumprido ã suã funçã�o.

Estã  e�  ã  lo�gicã  conclusã�o  do  encontro  entre  ãs  forçãs  em  ãçã�o, 
segundo  ã  suã  nãturezã.  Liquidãçã�o  dos  instrumentos,  porque  erã 
necessã�rio ãfãstã�-los de umã obrã que nã�o hãviãm compreendido, mãs que, 
todãviã, por ter entrãdo nelã por um momento, eles tentãrãm servir ã seus 
pro�prios fins pãrticulãres. Afãstã�-los porque, tendo exãurido ã suã funçã�o, 
eles poderiãm resultãr nocivos ãU  missã�o, pois em vez de ãuxiliã�-lã tendiãm 
ã escrãvizã�-lã ãUs suãs diretivãs diversãs, ã ãpropriãr-se dã obrã pãrã levã�-lã 
pãrã forã dãs finãlidãdes estãbelecidos nã missã�o.

Nesse  momento  eles  tocãvãm  um  dos  pontos  nevrã�lgicos  mãis 
sensíveis dã lei dã evoluçã�o, buscãndo pãrã fins pãrticulãres, de pãrãlisãr o 
seu  funcionãmento.  E�  nãturãl  entã�o  que  umã lei  de  tãl  pote�nciã  tenhã 
inexorãvelmente  reãgido,  esmãgãndo  todos  os  obstã�culos  que  ãqueles 
instrumentos  tentãrãm  opor  ãU  concretizãçã�o  dã  missã�o.  Eis  como  se 
explicã  como  dos  seres  poderosos  ãrmãdos  de  todos  os  meios,  forãm 
definitivãmente ãfãstãdos, nã�o por um homem que nãdã pode fãzer, mãs 
milãgrosãmente, pelã irresistível intervençã�o dãs forçãs do Alto.

Assim, eles pãssãrãm perto de umã obrã e de umã missã�o sem ve�-lã, 
derãm pãrã elã suã contribuiçã�o, sem entende�-lã, e por u� ltimo, recãírãm no 
círculo dãs coisãs do seu plãno de vidã. Assim eles sumirãm de cenã onde 
nã�o tinhãm mãis nãdã ã fãzer. Eliminãçã�o por eles mesmos impostã, pois 
de meio se  trãnsformãrãm em forçã  negãtivã contrã  ã  missã�o  que,  nã�o 
querendo se curvãr e nã�o podendo se ãdãptãr, deles se exigiã que fosse 
eliminãdã. E�  perigoso desãfiãr o Alto, pois ele e�  o mãis poderoso. O seu 
erro foi pãrãr nã superfície e nã�o ver no profundo, de crer de estãr lidãndo 
com um homem, e nã�o com o instrumento de umã missã�o. O que pode 
vãler e poder so�  um homem? Isto erã tãnto mãis verdãdeiro neste cãso em 
que se trãtãvã do mãis inerme, desprovido de meios e de quãlquer poder, 
inimigo dãs lutãs, desejoso so�  de ãbrãçãr e ãmãr. Mãs foi precisãmente 
estã suã humãnã frãquezã que os levou ão erro. Pelo contrã�rio, um homem 
que tem umã missã�o nã�o deve ser considerãdo so� ,  porque ãtrã�s  dele se 
movem invisíveis mãs poderosãs forçãs espirituãis, que querem ãlcãnçãr os 
pro�prios fins e contrã ãs quãis e� loucurã lutãr, porque nã�o hã� forçã humãnã 
que ãs possã vencer. Assim, eles, nã suã cegueirã, nã�o compreenderãm de 
fãto que coisã estãvãm reãlmente enfrentãndo, i. e., forçãs e plãnos que ã 
ningue�m nã terrã e� dãdo dobrãr. Assãlto perigoso, porque depois rebãte no 
ãgressor, tãnto mãis violentãmente quãnto mãis forte for o ãssãlto. Se nã�o 
houvesse  esse  sã�bio  jogo  de  forçãs,  nã�o  hãveriã  nã  terrã  defesã  pãrã
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chi si occupã delle cose dello spirito, e ãllorã come potrebbero compiersi le 
missioni?  E ãllorã  l’ãzione  dell’Alto  resterebbe  in  terrã  pãrãlizzãtã,  ãllã 
merce�  dellã volontãU  umãnã. Nello scontro Dio ãvrebbe lã peggio, e ãlle 
forze del mãle sãrebbe concesso il potere di sbãrrãrgli il cãmmino.

Tutto  cioU  fã  pãrte  dellã  tecnicã  usãtã  dãlle  forze  spirituãli  per 
scendere in terrã. Esse hãnno insito in loro il potere di pãrãlizzãre tutti gli 
ãttãcchi e di ãbbãttere tutti gli ostãcoli. Lã forze del bene sono le piuU  forti e 
quelle del mãle non possono prevãlere contro di esse. Non si puoU  mutãre 
cioU , perche� stã scritto nellã logicã dellã Legge di Dio.

Così,  in  questo  momento  decisivo  in  cui  l’esito  dellã  missione 
minãcciãvã  di  restãre  compromesso,  lã  forze  dell’Alto  dovettero 
pãlesemente mãnifestãrsi ãnche sul nostro piãno umãno e, possiãmo dire, 
in formã mirãcolosã, cioeU eccezionãle, ãssolutãmente fuori del comune, del 
sistemã ãbituãle secondo cui sogliono succedere le cose. In terrã difãtti non 
eU normãle che i deboli e gli inermi vincãno. Abbiãmo ãssistito ãllo scontro 
trã due strãtegie: quellã dellã forzã e quellã dell’ideã. Hã vinto lã secondã. I 
lottãtori  dellã  primã  strãtegiã  rimãsero  vinti  dãl  loro  errore,  che  fu  di 
credere che lã strãtegiã dellã forzã e ãstuziã, che in terrã si dimostrã lã piuU  
potente, lo fosse sempre, in modo ãssoluto, ãnche contro le forze del cielo. 
Mã queste, ãnche quãndo scendono in terrã, sono rette dã ãltri leggi. EU  rãro 
che lã mãno di Dio ãpertãmente si mãnifesti in terrã. Mã eU certo che essã eU 
molto pesãnte, e che i mezzi umãni nullã possono contro di essã.

Così seguito indisturbãto lo sviluppo dellã missione, che fãtãlmente 
continuoU  il  suo  irresistibile  cãmmino.  Ancorã  unã  voltã  nessuno  erã 
riuscito ã fermãrlã, e il  lãvoro di costruzione riprese regolãre secondo i 
piãni  prestãbiliti.  Come  in  tutti  i  momenti  decisivi  per  lã  costruzione 
dell’operã,  erã  ãppãrsã  lã  figurã  sãlvãtrice  di  Cristo,  questã  voltã  per 
cãlmãre lã tempestã e portãre lã nãve in porto. E lã missione fu sãlvã.
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quem se ocupã dãs coisãs do espírito, e entã�o como poderiãm se cumprir 
ãs misso�es? E entã�o ã ãçã�o do Alto ficãriã nã terrã pãrãlisãdã, ãU  merce�  dã 
vontãde  humãnã.  No  embãte  Deus  levãriã  ã  pior,  e  ãs  forçãs  do  mãl 
receberiãm o poder de bloqueãr seu cãminho.

Tudo isso fãz pãrte dã te�cnicã usãdã pelãs  forçãs espirituãis  pãrã 
descer ãU  terrã. Eles te�m inerente o poder de pãrãlisãr todos os ãtãques e 
ãbãter todos os obstã�culos. As forçãs do bem sã�o ãs mãis fortes e ãquelãs 
do mãl nã�o podem prevãlecer contrã elãs. Nã�o se pode mudãr isso, porque 
estã� escrito nã lo�gicã dã Lei de Deus.

Assim,  neste  momento  decisivo  no  quãl  o  resultãdo  dã  missã�o 
ãmeãçãvã  ficãr  comprometido,  ãs  forçãs  do  Alto  devem  clãrãmente 
mãnifestãr-se tãmbe�m no nosso plãno humãno e, podemos dizer, de formã 
milãgrosã,  i. e.,  excepcionãl,  ãbsolutãmente forã do comum, do sistemã 
hãbituãl segundo o quãl costumãm ãcontecer ãs coisãs. Nã terrã de fãto 
nã�o e�  normãl que os de�beis e os inermes vençãm. Assistimos ão embãte 
entre duãs estrãte�giãs: ã dã forçã e ãquelã dã ideiã. Venceu ã segundã. Os 
lutãdores  dã  primeirã  estrãte�giã  forãm derrotãdos por  seu erro,  que foi 
ãcreditãr que ã estrãte�giã dã forçã e ãstu�ciã, que nã terrã se mostrã ã mãis 
poderosã, foi sempre, de modo ãbsoluto, ãte�  mesmo contrã ãs forçãs do 
ce�u. Mãs estes, mesmo quãndo descem ãU  terrã, sã�o regidos por outrãs leis. 
E�  rãro que ã mã�o de Deus ãbertãmente se mãnifeste nã terrã. Mãs e�  certo 
que elã e� muito pesãdã e que os meios humãnos nãdã podem contrã elã.

Assim  seguiu  imperturbã�vel  o  desenvolvimento  dã  missã�o,  que 
fãtãlmente continuou o seu irresistível cãminho. Mãis umã vez ningue�m 
conseguiu dete�-lã, e o trãbãlho de construçã�o retomou segundo os plãnos 
preestãbelecidos.  Como  em  todos  os  momentos  decisivos  pãrã  ã 
construçã�o dã obrã, ãpãreceu ã figurã sãlvãdorã de Cristo, destã vez pãrã 
ãcãlmãr ã tempestãde e trãzer o nãvio pãrã o porto. E ã missã�o foi sãlvã.
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VI. Esperimento  evangelico  condotto  a  fondo. 
Può Cristo avere errato? L’Alto entra in azione. 
Il Vangelo alla prova

Abbiãmo osservãto nel cãpitolo precedente come si svolge il fenomeno 
dellã discesã dell’evoluto sul terreno dell’involuto, e come l’urto trã le loro due 
leggi opposte di ãmore e dolore, si risolvã nellã crocifissione, che rãppresentã 
unã  terzã  legge,  risultãto  dell’incontro  delle  ãltre  due,  e  cioeU:  sãcrificio, 
supremã esigenzã dell’evoluzione. Abbiãmo poi osservãto come si mãturã un 
destino per poter compiere unã missione, e lã tecnicã con cui questã si svolge. 
Abbiãmo così  colto,  si  potrebbe  dire  sorpreso,  il  mãnifestãrsi  delle  forze 
spirituãli che lã dirigono, nel momento critico in cui esse, sempre chiuse nel 
mistero,  erãno  costrette  ãd  ãppãrire  nel  nostro  mondo  per  ãgirvi,  e  così 
ãbbiãmo potuto vederle funzionãre, finãlmente, ãllo scoperto. Ci siãmo in fine 
occupãti degli istrumenti minori, dei loro metodi e liquidãzione finãle.

Riprendiãmo orã lã storiã del nostro protãgonistã che, per occupãrci 
di questi ãltri ãspetti del problemã, ãvevãmo per un momento lãsciãto dã 
pãrte.  Lã  questione  nel  suo  insieme  eU  vãstã  e  complessã  e,  per 
comprenderlã in profonditãU, vã esãurientemente sviscerãtã in tutte le sue 
poliedriche  prospettive.  EU  per  questo  che  ãndiãmo  continuãmente 
cãmbiãndo punto di vistã. Non vi eU  qui dã nãrrãre solo lã storiã del cãso 
pãrticolãre di un uomo, mã vi eU dã spiegãre il significãto di essã, significãto 
biologico di scontro trã le leggi di diversi piãni di vitã, nel quãle riecheggiã 
lã  lottã  cosmicã  del  sistemã  contro  l’ãnti-sistemã  per  lã  redenzione 
dell’universo. Ci troviãmo di fronte ãllã mãturãzione di un destino di cui 
dobbiãmo comprendere lo svolgimento, e ãl compimento di unã missione, 
fenomeno di cui studiãmo lã tecnicã. Dobbiãmo ãnãlizzãre i metodi usãti 
dãlle forze spirituãli per scendere e mãnifestãrsi in terrã; in fine tutte le 
ripercussioni secondãrie ãmbientãle, etc.

Torniãmo dunque orã ãl centro dellã bãttãgliã dove il protãgonistã eU 
situãto, per studiãre il centro dellã strãtegiã di questã, perche�  eU  proprio in 
quel punto vitãle che si ãccãniscono gli ãssãlti mãggiori e piuU  ferve lã lottã. 
Si  trãttã  qui  del  punto  piuU  vitãle  delle  missione,  e  non  di  compãrse  e 
ãccessori che, rãppresentãndo funzioni secondãrie,  senzã dãnno possono 
essere fãcilmente sostituite o liquidãte. CioU  che costituisce il vero centro 
dellã missione, dellã bãttãgliã e dellã suã strãtegiã, eU  un centro spirituãle 
che  stã  ãl  di  lãU  dell’istrumento  terreno,  solãmente  esecutore  mãteriãle. 
Questo centro eU  il Vãngelo e dietro il Vãngelo eU  Cristo, che nei momenti 
decisivi interviene e risolve, offrendoci quel merãviglioso fenomeno che 
ãndiãmo studiãndo, dellã discesã in terrã, delle forze dell’Alto.
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VI. Experimento  evangélico  conduzido  a  fundo. 
Pode Cristo ter errado? O Alto entra em ação. 
O Evangelho à prova

Observãmos no cãpítulo precedente como se desenvolve o feno�meno dã 
descidã do evoluído ão terreno do involuído, e como ã colisã�o entre ãs suãs duãs 
leis opostãs de ãmor e dor, se resolve nã crucificãçã�o, que representã umã 
terceirã lei, resultãdo do embãte dãs outrãs duãs e  i. e.: sãcrifício, supremã 
exige�nciã dã evoluçã�o. Observãmos entã�o como se ãmãdurece um destino pãrã 
poder  cumprir  umã  missã�o,  e  ã  te�cnicã  com  ã  quãl  estã  se  desenvolve. 
Colhemos ãssim, pode-se dizer surpresos, o mãnifestãr-se dãs forçãs espirituãis 
que ã dirigem, no momento crítico em que elãs, sempre fechãdo no miste�rio, 
forãm obrigãdãs ã ãpãrecer em nosso mundo pãrã nele ãgir, e ãssim pudemos 
lhe  ver  funcionãr,  finãlmente,  ã  descoberto.  Nos  ocupãmos,  enfim,  dos 
instrumentos menores, dos seus me�todos e liquidãçã�o finãl.

Retomemos ãgorã ã histo�riã de nosso protãgonistã que, pãrã ocupãr-se 
destes outros ãspectos do problemã, deixãmos por um momento de lãdo. A 
questã�o  como  um todo  e�  vãstã  e  complexã  e,  pãrã  compreende�-lã em 
profundidãde,  deve  ser  exãustivãmente  esviscerãdã  em  todãs  ãs  suãs 
multifãcetãdãs  perspectivãs.  E�  por  isso  que  estãmos  continuãmente 
mudãndo o ponto de vistã.  Nã�o hã�  que se nãrrãr so�  ã histo�riã do cãso 
pãrticulãr de um homem, mãs hã� de explicãr o significãdo delã, significãdo 
biolo�gico do embãte entre ãs leis de diversos plãnos de vidã, nã quãl ecoã ã 
lutã co�smicã do sistemã contrã o ãntissistemã pãrã ã redençã�o do universo. 
No�s estãmos perãnte o ãmãdurecimento de um destino do quãl devemos 
compreender  o  desenvolvimento,  e  o  cumprimento  de  umã  missã�o, 
feno�meno  do  quãl  estudãmos  ã  te�cnicã.  Devemos  ãnãlisãr  os  me�todos 
usãdos pelãs forçãs espirituãis pãrã descer e se mãnifestãr nã terrã; enfim 
todãs ãs repercusso�es secundã�riãs ãmbientãis, etc.

Voltemos, pois, ãgorã ão centro dã bãtãlhã onde o protãgonistã estã� 
situãdo, pãrã estudãr o centro dã estrãte�giã destã, pois e�  justãmente nesse 
ponto vitãl que se ãcirrãm os ãssãltos mãiores e mãis ferve ã lutã. Se trãtã 
ãqui do ponto mãis vitãl dã missã�o, e nã�o de compãrsãs e ãcesso�rios que, 
representãndo  funço�es  secundã�riãs,  sem  dãno  podem  ser  fãcilmente 
substituídos ou liquidãdos. O que constitui o verdãdeiro centro dã missã�o, 
dã bãtãlhã e de suã estrãte�giã, e�  um centro espirituãl que estã�  ãle�m do 
instrumento terreno, somente executor mãteriãl. Este centro e� o Evãngelho 
e ãtrã�s do Evãngelho estã�  Cristo, que nos momentos decisivos interve�m e 
resolve,  oferecendo-nos  ãquele  feno�meno  mãrãvilhoso  que  estãmos  ã 
estudãr, dã descidã ãU terrã, dãs forçãs do Alto.
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Dã  tutto  cioU  segue  un  fãtto  importãnte:  che  il  compimento  dellã 
missione, hã un significãto soprãtutto cristiãno, evãngelico. Si trãttã di un 
esperimento  vissuto,  eseguito  per  vedere  lã  reãle,  tãnto  discussã 
ãpplicãbilitãU  del Vãngelo nellã prãticã dellã nostrã vitã. Esperimento vitãle 
per il protãgonistã, mã che peroU  hã unã portãtã vãstissimã, perche�  hã un 
significãto di interesse generãle. Affronteremo quindi orã il problemã dellã 
Grãnde Bãttãgliã, che qui stiãmo studiãndo, sotto questo suo ãltro ãspetto 
di esperimento evãngelico, cioeU di missione compiutã ãnche per dimostrãre 
che, contro tutte le ãppãrenze, il Vãngelo eU  completãmente ãttuãbile nel 
nostro terreno umãno e, ãnche se cioU  sembrã ãssurdo, con molto vãntãggio. 
EU  così che il cãso che stiãmo nãrrãndo puoU  essere utilizzãto come esempio 
per lã dimostrãzione di unã veritãU  poco ãmmessã e che pur puoU  essere 
utilissimo conoscere. EU  per questo che qui riportiãmo questo esperimento 
evãngelico,  che  fu  seriãmente  condotto  con  le  regole  dell’osservãzione 
positivã  nel  lãborãtorio  dellã  vitã.  Vedremo  così  i  fãtti  portãrci  ãllã 
conclusione che il Vãngelo eU vero e che lã suã pãrolã si reãlizzã di fãtto.

Cercheremo  così  di  dãre  in  mãno  ãll’involuto  quel  potere,  che 
dell’evoluto, evãngelicãmente disãrmãto, fã il piuU  forte. Per il vãntãggio dei 
piuU  ãrretrãti su questo cãmmino, cercheremo di studiãre e spiegãre i segreti 
di questã nuovã strãnã strãtegiã che il mondo così poco conosce. Avãnzãre 
per lã strãdã rettilineã dellã sinceritãU,  significã ãrrivãre molto primã che 
prendere  lã  viã  dell’imbroglio  e  dellã  menzognã.  Molti  lã  preferiscono 
perche�  sembrã unã scorciãtoiã, mã eU  unã scorciãtoiã su cui si scivolã ãd 
ogni pãsso e che quindi richiede piuU  tempo per essere percorsã, che lã viã 
piuU  lungã dell’onestãU, dove peroU  non si scivolã perche�  si pone il piede non 
sul fãngo, mã sullã rocciã pulitã. Lãvorãre ãllã luce dell’intelligenzã, dã cui 
nãsce  lã  conoscenzã,  esclude  l’incertezzã  del  tentãtivo  e  l’errore,  dãU  lã 
cãlmã, lã tempestivitãU  e lã sicurezzã nell’ãzione, il che portã ãl buon esito. 
Al  contrãrio  chi  lãvorã  con  le  forze  del  mãle,  lãvorã  nelle  tenebre 
dell’ignorãnzã,  che  non dãndogli  lã  conoscenzã,  lo  lãsciãno in  predã  ãl 
tentãtivo  e  ãll’errore,  lo  portãno  ãd  unã  frettã  pienã  di  orgãsmo,  ãllã 
intempestivitãU e incertezzã nell’ãzione. Il che trãscinã ãl fãllimento.

Non bãstã l’ãffermãzione teoricã che il bene eU  il piuU  forte e trionfã. 
Bisognã spiegãre come si eU  svolto l’esperimento che provã che cioU  eU  vero, 
occorre penetrãre lã tecnicã di esso, il metodo di svolgimento, osservãre le 
due  opposte  psicologie  e  strãtegie  dell’evoluto  e  dell’involuto,  dã  quãli 
difetti questo eU portãto ã perdere, dã quãli pregi l’ãltro eU portãto ã vincere.

Lo schemã del rãcconto eU semplice. Si trãttã del cãso di un uomo, in cui 
puoU  vedere se�  stesso chiunque si trovi in quelle condizioni, deciso ã vivere il 
Vãngelo ã quãlunque costo fino in fondo. Abbiãmo spiegãto in principio ãl 
volume, dove il rãcconto fu iniziãto e poi svolto in ãltrã direzione, le rãgioni di 
così strãno comportãmento, che ãbbiãmo chiãmãto lã mãlãttiã del Vãngelo.
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De  tudo  isto  decorre  um  fãto  importãnte:  que  o  cumprimento  dã 
missã�o,  tem um significãdo sobretudo cristã�o,  evãnge�lico. Se trãtã de um 
experimento vivido, executãdo pãrã ver ã reãl, tã�o discutidã ãplicãbilidãde do 
Evãngelho nã prã�ticã dã nossã vidã. Experimento vitãl pãrã o protãgonistã, 
mãs que pore�m tem um ãlcãnce vãstíssimo, porque tem um significãdo de 
interesse  gerãl.  Enfrentãremos,  portãnto,  ãgorã  o  problemã  dã  Grãnde 
Bãtãlhã,  que  ãqui  estãmos  estudãndo,  sob  este  outro  seu  ãspecto  de 
experimento evãnge�lico, i. e., de missã�o cumpridã tãmbe�m pãrã demonstrãr 
que, contrã todãs ãs ãpãre�nciãs, o Evãngelho e� completãmente viã�vel no nosso 
terreno humãno e, ãindã que isso pãreçã ãbsurdo, com muitã vãntãgem. E�  
ãssim que o cãso que estãmos nãrrãndo pode ser utilizãdo como exemplo pãrã 
ã demonstrãçã�o de umã verdãde pouco ãdmitidã e que, no entãnto, pode ser 
muito utilíssimo conhecer. E�  por isso que ãqui relãtãmos este experimento 
evãnge�lico,  que  foi  seriãmente  conduzido  com  ãs  regrãs  dã  observãçã�o 
positivã  no  lãborãto�rio  dã  vidã.  Veremos  ãssim  os  fãtos  nos  levãrem  ãU  
conclusã�o que o Evãngelho e� verdãdeiro e que suã pãlãvrã se reãlizã de fãto.

Procurãremos ãssim dãr nãs mã�os ão involuído ãquele poder, que do 
evoluído, evãngelicãmente desãrmãdo, fã�-lo mãis forte. Pãrã ã vãntãgem 
dos  mãis  ãtrãsãdos  neste  cãminho,  procurãremos  estudãr  e  explicãr  os 
segredos destã novã estrãnhã estrãte�giã que o mundo tã�o pouco conhece. 
Avãnçãr pelã estrãdã retilíneã dã sinceridãde significã chegãr muito ãntes 
de seguir ã viã dã trãpãçã e dã mentirã. Muitos ã preferem porque pãrece 
um ãtãlho,  mãs e�  um ãtãlho no quãl  se  escorregã ã  cãdã pãsso e  que, 
portãnto, levã mãis tempo pãrã ser percorrido, que ã viã mãis longã dã 
honestidãde, onde, pore�m, nã�o se escorregã porque se po�e o pe� nã�o sobre ã 
lãmã, mãs sobre ã rochã limpã. Trãbãlhãr ãU  luz dã intelige�nciã, de onde 
nãsce o conhecimento, exclui ã incertezã dã tentãtivã e do erro, dã� ã cãlmã, 
ã tempestividãde e segurãnçã nã ãçã�o,  o que conduz ão bom e�xito.  Ao 
contrã�rio,  quem trãbãlhã  com ãs  forçãs  do  mãl,  trãbãlhã  nãs  trevãs  dã 
ignorã�nciã,  que,  nã�o  lhe  dãndo  o  conhecimento,  o  deixã  ãU  merce�  dã 
tentãtivã  e  do  erro,  levãndo-o  ã  umã  pressã  plenã  de  orgãsmo,  ãU  
intempestividãde e incertezã nã ãçã�o. O que levã ão frãcãsso.

Nã�o bãstã ã ãfirmãçã�o teo�ricã de que o bem e� o mãis forte e triunfã. E�  
preciso  explicãr  como se  desenvolveu o  experimento que provã  que isso  e� 
verdãdeiro, e�  preciso penetrãr ã suã te�cnicã, no me�todo de desenvolvimento, 
observãr ãs duãs opostãs psicologiãs e estrãte�giãs do evoluído e do involuído, por 
quãis defeitos este e� levãdo ã perder, por quãis me�ritos o outro e� levãdo ã vencer.

O esquemã do conto e�  simples. Se trãtã do cãso de um homem, no 
quãl se pode ver quem se encontrã nessãs condiço�es, decidido ã viver o 
Evãngelho ã quãlquer custo ãte�  o fim. Explicãmos no início do volume, 
onde o conto foi iniciãdo e depois desenvolvido em outrã direçã�o, ãs rãzo�es 
de tãl estrãnho comportãmento, que chãmãmos de doençã do Evãngelho.
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Questione  di  tipo  di  personãlitãU,  frutto  di  chi  sã  quãle  pãssãto,  quindi 
questione di destino, col risultãto di non esser possibile ãccettãre lã vitã che 
come  unã  missione.  Questo  eU  l’esperimento  evãngelico  di  cui  stiãmo 
trãttãndo:  esperimento  ãrduo,  mã  decisivo.  Se  esso  non  fosse  riuscito, 
quell’uomo ãvrebbe ãvuto il diritto di dire ã Cristo di ãver nãufrãgãto per 
ãver preso le Sue pãrole sul serio. Logicã di onestãU e fedeltãU, spintã fino ãlle 
ultime sue conseguenze. Del resto, dãto il biotipo, non restãvã ãltrã sceltã. In 
mezzo ãllã invincibile ripugnãnzã per lã stupiditãU  di tãnte cose umãne, dove 
trovãre unã cosã verãmente degnã, con cui riempire lã vitã? Ognuno nellã 
propriã ãttivitãU  vuole reãlizzãre se� stesso, quãle esso eU, e non puoU  rinunciãre 
ã questã reãlizzãzione dellã propriã personãlitãU, in cui questã si rivelã.

D’ãltrã  pãrte  bisognãvã  esser  ciechi  per  non  vedere  il  contrãsto 
esistente in terrã trã lã teoriã, rãppresentãtã dã un Vãngelo predicãto, e unã 
prãticã fãttã dellã suã negãzione continuã. Chi dei due ãvevã rãgione: Cristo 
o il mondo? Perche� non tentãre questo esperimento supremo? Vedere cioeU ã 
fãtti, se il Vãngelo fosse vero, ãpplicãbile nellã reãltãU dellã nostrã vitã umãnã 
così diversã,  e perche�  e i  risultãti.  Viã di indãgine che, se condottã con 
criteri  rãzionãli  e  obiettivi,  potevã  portãre  ãllã  scopertã  dell’intimo 
meccãnismo  vitãle  del  Vãngelo,  spiegãndo  lã  suã  logicã  posizione  nel 
funzionãmento delle leggi dellã vitã e dell’evoluzione, rivelãndoci in fine il 
segreto  dellã  suã  strãnã  tecnicã  per  vincere  nellã  vitã  senzã  ãrmi.  Erã 
ãffãscinãnte studiãre sul serio unã così diffusã e ãccreditãtã pãzziã e vedere 
perche�,  pur essendo tãnto predicãtã, fosse così poco prãticãtã. Bisognãvã 
controllãre direttãmente, con l’esperienzã personãle, chi ãvesse rãgione trã i 
due opposti; Cristo, con le Sue ãffermãzioni ãnnunciãte in nome del Pãdre e 
confermãte col  mãrtirio,  e il  mondo che ritiene sãpienzã l'infischiãrsene, 
prendendo in giro Cristo e credendo di fãtto nel contrãrio.

L’esperimento erã interessãnte, molto piuU  degli ãltri con cui si suole 
riempire lã vitã: ricchezzã, potere, sensuãlitãU, orgoglio, etc. Come credere 
ãncorã in queste cose, cãdervi dentro solo per ãccorgersi dopo, che tutto eU 
vãnitãU  e  illusione?  Mãre  di  ingãnni  in  cui  ãmãno  nãvigãre  i  primitivi 
inesperti, per rãccogliere ingãnni. Che vãlore invece possedere, ãnche per 
gli ãltri come esempio, mã soprãtutto per se�, personãlmente vissutã, unã 
provã sperimentãle propriã su così scottãnte ãrgomento, che coinvolge tuttã 
lã condottã umãnã!

Fin dã giovãne il nostro protãgonistã, ãvevã cãpito subito di istinto il 
trucco delle cosã umãne. Allorã senzã ãspettãre lã fine dellã vitã per cãpirlo 
e per piãngere ãllorã sullã loro vãnitãU, istintivãmente ribelle ãd ãccettãre lã 
vitã come lã ãccettãno i piuU , ãllorã un giorno egli prese in mãno il Vãngelo 
e disse: voglio metterlo ãllã provã, sperimentãndolo sullã miã pelle. Se esso 
eU vero, Cristo mi ãiuterãU. Se non eU vero, ãllorã con me dovrãU  tutto crollãre. 
Unã  delle  due:  o  il  Vãngelo  hã  rãgione,  e  ãllorã  esso  non  solo  non
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Questã�o de tipo de personãlidãde, fruto de quem sãbe quãl pãssãdo, portãnto 
questã�o de destino, com resultãdo de nã�o ser possível ãceitãr ã vidã senã�o 
como umã missã�o. Este e� o experimento evãnge�lico de que estãmos trãtãndo: 
experimento ã�rduo, mãs decisivo. Se ele nã�o tivesse e�xito, ãquele homem teriã 
o direito de dizer ã Cristo que ele nãufrãgou por ter levãdo Suãs pãlãvrãs ã 
se�rio.  Lo�gicã  de  honestidãde  e  fidelidãde,  levãdã  ãte�  ãs  suãs  u� ltimãs 
conseque�nciãs. Do resto, dãdo o bio�tipo, nã�o restãvã outrã escolhã. No meio 
dã  invencível  repugnã�nciã  pelã  estupidez  de  tãntãs  coisãs  humãnãs,  onde 
encontrãr umã coisã verdãdeirãmente dignã pãrã preencher ã vidã? Cãdã um, 
nã pro�priã ãtividãde, quer reãlizãr ã si mesmo, quãl ele e�, e nã�o pode renunciãr 
ã estã reãlizãçã�o dã pro�priã personãlidãde, nã quãl estã se revelã.

De outrã pãrte precisãvã ser cego pãrã nã�o ver o contrãste existente 
nã terrã entre ã teoriã, representãdã por um Evãngelho pregãdo, e umã 
prã�ticã feitã dã suã negãçã�o contínuã. Quãl dos dois tinhã rãzã�o: Cristo ou 
o mundo? Por que nã�o tentãr este experimento supremo? Ver pois nos 
fãtos, se o Evãngelho fosse verdãdeiro, ãplicã�vel nã reãlidãde dã nossã vidã 
humãnã tã�o diversã, e por que e os resultãdos. Viã de investigãçã�o que, se 
conduzidã com crite�rios rãcionãis e objetivos, poderiã levãr ãU  descobertã 
do íntimo mecãnismo vitãl do Evãngelho, explicãndo ã suã lo�gicã posiçã�o 
no funcionãmento dãs leis dã vidã e dã evoluçã�o, revelãndo-nos finãlmente 
o segredo de suã estrãnhã te�cnicã pãrã vencer nã vidã sem ãrmãs.  Erã 
fãscinãnte estudãr ã se�rio umã tã�o difundidã e ãcreditãdã loucurã e ver 
porque, emborã sendo de tã�o pregãdã, fosse tã�o pouco prãticãdã. Precisãvã 
controlãr diretãmente, com ã experie�nciã pessoãl, quem tinhã rãzã�o entre 
os dois opostos; Cristo, com ãs Suãs ãfirmãço�es ãnunciãdãs em nome do 
Pãi e confirmãdãs com mãrtírio,  e o mundo que julgã sã�bio ignorã�-lãs, 
zombãndo de Cristo e ãcreditãndo de fãto no contrã�rio.

O experimento erã interessãnte, muito mãis do que ãs outrãs com ãs 
quãis se costumãm preencher ã vidã: riquezã, poder, sensuãlidãde, orgulho, 
etc. Como crer ãindã nestãs coisãs, cãindo nelãs so�  pãrã perceber depois, 
que tudo e�  vãidãde e ilusã�o? Mãr de engãnos no quãl ãdorãm nãvegãr os 
primitivos inexperientes, pãrã recolher engãnos. Quãnto, em vez, vãleriã, 
tãmbe�m  pãrã  os  outros  como  exemplo,  mãs  sobretudo  pãrã  si, 
pessoãlmente vividã, umã provã experimentãl pro�priã sobre tã�o cãndente 
ãrgumento, que envolve todã ã condutã humãnã!

Desde  jovem,  o  nosso  protãgonistã,  entendeu  su�bito  por  instinto  o 
truque dãs coisãs humãnãs. Entã�o, sem esperãr o fim dã vidã pãrã entende�-lo 
e pãrã chorãr por suã vãidãde, instintivãmente rebelde pãrã ãceitãr ã vidã 
como ã ãceitãm ã mãioriã, entã�o um diã ele pegou o Evãngelho nã mã�o e 
disse:  quero mete�-lo ãU  provã,  experimentãndo-o em minhã pele.  Se ele e� 
verdãdeiro, Cristo me ãjudãrã�. Se nã�o e� verdãdeiro, entã�o comigo deverã� tudo 
desmoronãr. Umã dãs duãs: ou o Evãngelho tem rãzã�o, e entã�o ele nã�o so� nã�o
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mi ãmmãzzerãU, mã mi sãlverãU. Non so come cioU  possã ãvvenire, mã certo 
questo sãrãU  un prodigio, come quello che possã vincere trã i lupi l’ãgnello 
disãrmãto  che  vã  per  ãbbrãcciãrli.  E  vedersi  ãddosso  tãle  prodigio, 
costituirãU  unã  esperienzã  fãntãsticã,  come  lã  reãlizzãzione 
dell’inimmãginãbile. Ovvero il Vãngelo hã torto, hã rãgione il mondo, e mi 
ãmmãzzerãU. Mã ãllorã non sãroU  per le comuni stupide mãlvãgitãU  umãne, 
mã per quãlcosã di degno, per ãver voluto seguire Cristo. AvroU  ãllorã il 
grãnde vãntãggio di non esser morto per lã miã imbecillitãU  o cãttiveriã, mã 
innocente,  per  ãver  creduto  in  Cristo,  e  Suã  sãrãU  lã  responsãbilitãU. 
Soluzione  ãnche  questã  di  ãlto  interesse.  Come  si  sãrebbe  comportãto 
l’Alto,  siã  nel  lãsciãre  ãccãdere  un  simile  cãso,  siã  poi  nel  giudicãrlo, 
permettendone le conseguenze?

Tutto  cioU  rãppresentãvã  come  unã  sfidã  ãll’Alto,  perche�  si 
mãnifestãsse direttãmente, unã richiestã di prove evidenti, ãtte ã dãre dellã 
veritãU  del Vãngelo unã testimoniãnzã sperimentãle ineccepibile. Prove che 
poi  potevãno  ben  esorbitãre  dãl  cãso  pãrticolãre,  proprio  ãl  solo 
sperimentãtore,  per  ãssurgere  ãll’importãnzã  di  esempio  collettivo,  per 
tutti,  di  significãto  universãle.  E  chi  sã  che  così  inusitãto  esperimento, 
venisse  poi  ã  costituire  pãrte  integrãnte  di  quellã  missione,  che  stiãmo 
nãrrãndo, unã provã positivã, che ne dimostrãsse e confermãsse lã veritãU!

Certo eU che il mondo di oggi non puoU  piuU  contentãrsi di fede ciecã e 
hã bisogno di prove per convincersi per gli uomini positivi, prãtici, che con 
l’ãzione dirigono il mondo, e che sono lã mãggiorãnzã, bisognã ãprire unã 
finestrã verso ãltri mondi superiori, che ãd essi sembrãno utopiã. Se non 
immetteremo questi nuovi elementi nel mondo per lã suã sãlvezzã, ãd esso 
oggi  non  restã  che  lã  disperãzione,  ovvero  per  orgoglio  lã  distruzione 
reciprocã. Nello stãto di inerziã mentãle dei secoli scorsi questi problemi 
non nãscevãno, ed erã possibile ãddormentãrsi nellã pãce, coprendoli con 
lã trãdizionãle menzognã. Mã oggi lã frustã del dolore bãtte sui fiãnchi 
dell’uomo moderno, ã cui tutto eU lecito, meno che ãddormentãrsi. Il dolore 
impone nuove domãnde e risposte, e ãguzzã l’intelligenzã per trovãrle. EU  
giuntã  l’orã  durã  nel  destino  del  mondo  per  imporre  ã  tutti,  buoni  o 
mãlvãgi, di vivere sul serio, ãffrontãndo e risolvendo i problemi, i buoni in 
un senso, i mãlvãgi in un ãltro, mã sempre ã rãgion vedutã, rendendosi 
conto e ãssumendosi lã responsãbilitãU  di cioU  che si fã. Lã bellã commediã 
dei  secoli  pãssãti,  con  cui  trãnquillãmente  il  mondo  si  erã  ãbituãto  ã 
prendere in giro Dio e lã Suã Legge, stã diventãndo oggi trãgediã,  unã 
nuovã esperienzã durã in cui si giocã lã propriã pelle.

Anche per queste rãgioni il nostro uomo si ãccinse ãll’esperimento. 
Egli stesso risentivã di questo stãto di ãnimo generãle, un ãssoluto bisogno di 
chiãrezzã e sinceritãU, in quãlunque cãmmino, dovesse essere ãnche quello 
che gli ãvi chiãmãvãno del mãle: vivere ãd occhi ãperti sãpendo le rãgioni e
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me mãtãrã�, mãs me sãlvãrã�. Nã�o sei como isso pode ãcontecer, mãs de 
certo isto serã� um prodígio, como ãquele que possã vencer entre os lobos o 
cordeiro desãrmãdo que vãi pãrã ãbrãçã�-los. E ver-se sobre tãl prodígio, 
constituirã�  umã experie�nciã fãntã�sticã, como ã reãlizãçã�o do inimãginã�vel. 
Ou entã�o o Evãngelho estã�  errãdo, tem rãzã�o o mundo, e me mãtãrã�. Mãs 
entã�o  nã�o  serei  pelã  comum  estu�pidã  mãldãde  humãnã,  mãs  por  ãlgo 
digno, por hãver querido seguir ã Cristo. Terei entã�o ã grãnde vãntãgem de 
nã�o ter morrido pelã minhã imbecilidãde ou mãlíciã, mãs inocente, por ter 
crido em Cristo, e Suã serã�  ã responsãbilidãde. Soluçã�o tãmbe�m estã de 
ãlto interesse. Como se teriã comportãdo o Alto, sejã no deixãr ãcontecer 
um  semelhãnte  cãso,  sejã  depois  no  julgã�-lo,  permitindo-lhes  ãs 
conseque�nciãs?

Tudo  isso  representãvã  como  um  desãfio  ão  Alto,  pãrã  que  se 
mãnifestãsse diretãmente, um pedido de provãs evidentes, ãptãs ã dãr dã 
verdãde do Evãngelho um testemunho experimentãl impecã�vel. Provãs que 
entã�o  poderiãm  bem  exorbitãr  do  cãso  pãrticulãr,  pro�prio  ãpenãs  do 
experimentãdor, pãrã ãscender ãU importã�nciã de um exemplo coletivo, pãrã 
todos, de significãdo universãl.  E quem sãbe um inusitãdo experimento, 
viriã  depois  ã  constituir  pãrte  integrãnte  dãquelã  missã�o,  que  estãmos 
nãrrãndo, umã provã positivã, que demonstrãriã e confirmãriã ã verdãde!

Certo e�  que o mundo de hoje nã�o pode mãis se contentãr com umã 
fe�  cegã  e  precisã  de  provãs  pãrã  se  convencer  pelos  homens  positivos, 
prã�ticos, que com ãs ãço�es dirigem o mundo, e que sã�o ã mãioriã, desejã 
ãbrir umã jãnelã ãte�  outros mundos superiores, que lhes pãrecem utopiã. 
Se nã�o introduzimos estes novos elementos no mundo pãrã ã suã sãlvãçã�o, 
ã  ele  hoje  nã�o  restã  senã�o  o  desespero,  ou  por  orgulho  ã  destruiçã�o 
recíprocã.  No  estãdo  de  ine�rciã  mentãl  dos  se�culos  pãssãdos  estes 
problemãs nã�o nãsciãm, e erã possível ãdormecer-se nã pãz, cobrindo-os 
com ã trãdicionãl mentirã. Mãs hoje o chicote dã dor bãte nos flãncos do 
homem moderno, ã quem tudo e�  lícito, menos ãdormecer. A dor impo�e 
novãs  demãndãs  e  respostãs,  e  ãguçã  ã  intelige�nciã  pãrã  encontrã�-lãs. 
Chegou ã horã durã no destino do mundo pãrã impor ã todos, bons ou 
mãlvãdos, ã viver com seriedãde, enfrentãndo e resolvendo os problemãs, 
os bons num sentido, os mãus noutro, mãs sempre ãU luz dã rãzã�o, dãndo-se 
contã  e  ãssumindo-se  ã  responsãbilidãde  dãquilo  que  se  fãz.  A  belã 
come�diã  dos  se�culos  pãssãdos,  com ã  quãl  trãnquilãmente  o  mundo se 
hãbituou ã zombãr de Deus e de Suã Lei, estã�  se tornãndo hoje trãge�diã, 
umã novã e durã experie�nciã em que se jogã ã pro�priã pele.

Tãmbe�m por estãs rãzo�es, o nosso homem se prestã ão experimento. 
Ele pro�prio ressentiã deste estãdo de ã�nimo gerãl, umã ãbsolutã necessidãde 
de clãrezã e sinceridãde, em quãlquer cãminho, ãindã que fosse ãquele que 
os ãncestrãis chãmãvãm de mãl: viver de olhos ãbertos sãbendo ãs rãzo�es e
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le conseguenze dellã propriã condottã. Primã di tutto necessitãU  ãssolutã di 
cãpire  e  di  sãpere,  le  rãgioni  del  bene  come  quelle  del  mãle;  e  se  si 
scegliessero le vie di quest’ultimo, mãi fãrlo ciecãmente, per istinto come i 
primitivi, mã vedendoci ben chiãro per ãver fãtto l’esãtto cãlcolo dei vãntãggi 
dellã propriã sceltã. Se il bene ãllorã eU verãmente bene, esso deve rivelãrsi ãllã 
rãgione come il  cãmmino che piuU  conviene seguire,  perche�  eU  quello  che 
conduce  ãllã  nostrã  mãggiore  utilitãU.  Se  ci  verrãU  vietãto  di  ãffrontãre  i 
problemi  morãli  e  religiosi  con  tãle  onestã  frãnchezzã,  vuol  dire  che  lã 
soluzione che di essi viene oggi offertã ãl mondo eU un ãrtificio che nãsconde 
quãlcosã che non vuole essere scoperto. In un’orã di generãle revisione di tutti 
i  vãlori  umãni,  l’esperimento  che  il  nostro  protãgonistã  si  imponevã, 
rispondevã non solo ãlle sue condizioni pãrticolãri, mã ãnche ãd esigenze di 
cãrãttere  generãle.  Evidentemente  il  dolore,  chiãve  dell’evoluzione,  stã 
risvegliãndo l’intelligenzã del mondo, per ãvviãrlo verso unã nuovã mãturitãU.

* * *

Così  quell’uomo si  ãccinse  ãl  grãnde  esperimento.  Quãlunque  ne 
fosse l’esito, egli ãvrebbe sempre cercãto di utilizzãre lã vitã per fini piuU  
ãlti,  che  quelli  bãssi  e  stupidi  per  cui  lã  sprecãvãno  tãnti.  Metterlã  ã 
servizio  di  istinti  ãnimãli,  dã  essi  guidãto  e  non  dãll’intelligenzã,  erã 
metodo  che  non  si  ãdducevã  ãl  suo  biotipo,  e  che  egli  non  potevã 
ãssolutãmente ãccettãre.  Lã suã  nãturã erã  diversã  e  lo  portãvã ãd unã 
specie di  inconciliãbilitãU  con i  metodi  dominãnti.  Egli  ãvevã cercãto di 
ãccettãrli ãdãttãndosi, mã di questo suo rispetto per i sistemi del prossimo, 
questo ne ãvevã profittãto per imporglieli. Mentre esso si erã ãvvicinãto per 
collãborãre, gli ãltri si ãvvicinãvãno per dominãre. Si erã sãcrificãto per 
giovãre  e  ãvevã  incontrãto  chi  volevã  solo  sfruttãrlo.  Che  cosã  dunque 
volevãno dã lui? EU  possibile che, per vivere in quel piãno, fosse necessãriã 
lã rivoltã e che questã fosse lã rispostã che gli chiedevãno, perche�  l’unicã 
che gli ãltri potevãno cãpire?

Fu  così  che  quello  strãno  uomo  si  mise  ã  vivere  il  Vãngelo. 
L’esperimento, per i pericoli che implicãvã, e per le sue conseguenzã, come 
per  le  grãvi  conclusioni  ã  cui  portãvã,  ãndãvã  condotto  con  serietãU  e 
oculãtezzã, come un’esperienzã di lãborãtorio, con osservãzione esãttã delle 
condizioni e reãzioni. Come si sãrebbe svoltã unã vitã guidãtã con così 
strãne direttive? Bisognãvã condurre l’esperimento con intelligenzã, perche� 
le conclusioni poi non fossero sbãgliãte. Fu così che si svolse lã grãnde 
ãvventurã. Lã provã fu eseguitã con tutte le regole di ãrte, fu rãzionãlmente 
controllãtã, positivãmente studiãtã, per derivãrne conseguenze sicure.

AndoU  così svolgendosi lã vitã del nostro protãgonistã. Il cãmmino fu 
longo e ben duro. Per un grãn trãtto il Vãngelo si erã fãtto vivo solo nellã suã 
pãrte negãtivã: rinunciã, ãccettãzione, dolore. Così egli si erã dovuto ãdãttãre

266

267

268



A Grande Batalha – Pietro Ubãldi 203

ãs conseque�nciãs dã pro�priã condutã. Antes de tudo, necessidãde ãbsolutã de 
entender e de sãber, ãs rãzo�es do bem como ãquelãs do mãl; e se escolhesse 
ãs  viãs  deste  u� ltimo,  jãmãis  fãze�-lo  cegãmente,  por  instinto  como  os 
primitivos,  mãs  vendo  bem  clãro  por  hãver  feito  o  exãto  cã�lculo  dãs 
vãntãgens de pro�priã escolhã. Se o bem entã�o e�  verdãdeirãmente bem, ele 
deve revelãr-se ãU  rãzã�o como o cãminho que mãis conve�m seguir, porque e�  
ãquele que conduz ãU nossã mãior utilidãde. Se nos for vetãdo de enfrentãr os 
problemãs morãis e religiosos com tãl honestã frãnquezã, quer dizer que ã 
soluçã�o que dele vem hoje ofertãdã ão mundo e�  um ãrtifício que esconde 
ãlgo que nã�o quer ser descoberto. Numã horã de gerãl revisã�o de todos os 
vãlores  humãnos,  o  experimento  que  o  nosso  protãgonistã  se  impunhã 
respondiã nã�o so�  ãUs suãs condiço�es pãrticulãres, mãs tãmbe�m ãUs exige�nciãs 
de cãrã�cter gerãl. Evidentemente ã dor, chãve dã evoluçã�o, estã�  despertãndo 
ã intelige�nciã do mundo, pãrã iniciã�-lã rumo ã umã novã mãturidãde.

* * *

Assim ãquele homem se lãnçou ão grãnde experimento. Quãlquer 
que fosse o resultãdo, ele sempre tentãriã usãr ã vidã pãrã fins mãis ãltos, 
que ãqueles bãixos e estu�pidos pelos quãis ã desperdiçãvãm tãntos. Po�-lã ã 
serviço dos instintos ãnimãis, por eles guiãdos e nã�o pelã intelige�nciã, erã 
um  me�todo  que  nã�o  se  ãplicãvã  ão  seu  bio� tipo  e  que  ele  nã�o  podiã 
ãbsolutãmente ãceitãr. A suã nãturezã erã diversã e o levãvã ã umã espe�cie 
de  inconciliãbilidãde  com os  me�todos  dominãntes.  Ele  tinhã  procurãdo 
ãceitã�-los ãdãptãndo-se, mãs deste seu respeito pelos sistemãs do pro�ximo, 
este lhe hãviã ãproveitãdo pãrã impo�-los ã ele. Enquãnto ele se ãproximãvã 
pãrã cooperãr, os outros se ãproximãvãm pãrã dominãr. Se sãcrificãrã pãrã 
beneficiãr e hãviã encontrãdo quem queriãm so�  explorã�-lo. Que coisã entã�o 
queriãm dele? E�  possível que, pãrã viver nãquele plãno, fosse necessã�riã ã 
revoltã e que estã fosse ã respostã que lhe pediãm, porque erã ã u�nicã que 
os outros podiãm compreender?

Foi ãssim que ãquele estrãnho homem se po�s ã viver o Evãngelho. O 
experimento, pelos perigos que implicãvã, e pelãs suãs conseque�nciãs, como 
pelãs grãves concluso�es ã que levãvã, deveriã ser conduzido com seriedãde e 
prude�nciã, como umã experie�nciã de lãborãto�rio, com observãçã�o exãtã dãs 
condiço�es  e  reãço�es.  Como teriã sido umã vidã guiãdã com tã�o  estrãnhãs 
diretrizes? Erã necessã�rio conduzir o experimento com intelige�nciã, pãrã que ãs 
concluso�es nã�o fossem errãdãs. Foi ãssim que se desenrolou ã grãnde ãventurã. 
A provã foi executãdã com todãs ãs regrãs dã ãrte, foi rãcionãlmente controlãdã, 
positivãmente estudãdã, pãrã derivãr-lhe conseque�nciãs segurãs.

Foi ãssim se desenvolvendo ã vidã do nosso protãgonistã. O cãminho 
foi longo e bem duro. Por um grãnde período o Evãngelho so�  se fez vivo nã 
suã pãrte negãtivã: renu�nciã, ãceitãçã�o, dor. Assim ele teve que se ãdãptãr
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ã vivere soffrendo in solitudine e silenzio. Vitã triste, ripiegãtã tuttã verso 
l’interno, verso cui quell’ãnimã venivã ricãcciãtã dãl continuo bãttere dei 
colpi infertigli dã quãnti, dã lupi fiutãto odor di ãgnello, fãcevãno i primi 
ãssãggi prepãrãndosi ãl bãnchetto. Mã mentre per essi si trãttãvã solo di 
bãnãle esplosione di istinti, in lui nell’ãmãrezzã l’intelligenzã si ãcutizzãvã e 
l’introspezione scãvãvã sempre piuU  profondo. Erã duro e difficile, mã vi erã 
pur un sãpore di potenzã, in quel Vãngelo che esigevã di sãper vivere dã 
ãgnello trã i lupi, ãbbãndonãndo tutte le ãrmi, con dinãnzi ãgli occhi lã 
stessã gioiã dei lupi pregustãnti il bãnchetto di colui che, essendosi fãtto 
ãgnello, si potevã impunemente divorãre. Quãle grãdevole invito per essi! 
Per  lui,  lento  mãrtirio  di  mãcerãzione  e  mãturãzione.  Lã  formã  di 
evoluzione  con  cui  si  reãlizzãvã  lã  redenzione  del  Vãngelo,  si  compivã 
dunque ãttrãverso lã crocifissione? EU  questã dunque lã primã fãse dellã 
tecnicã dell’ãscesã per l’involuto, cioeU lã distruzione in lui dell’ãnimãlitãU?

Così  duroU  pãrecchi  ãnni.  L’opinione  pubblicã,  considerãndolo  un 
vinto,  erã  ãpertãmente  contro  di  lui  e  lo  definivã:  l’imbecille.  Costui 
incominciãvã  ã  rãssegnãrsi  ã  morire,  ãccettãndo  lã  secondã  delle  due 
soluzioni, cioeU  che il Vãngelo, ãnche se teoricãmente potevã esser giusto, 
non erã in prãticã ãpplicãbile in terrã. Quãlunque ãltro ãl suo posto, giunto 
ã  questo  punto  ãvrebbe ãbbãndonãto  l’esperimento seguendo lã  viã  che 
sembrã piuU  sicurã perche�  ãd effetti  immediãti,  quellã del mondo. Mã il 
nostro erã uomo strãno, che non ãccettãvã quellã viã e tipo di vitã. Non gli 
restãvã che condurre l’esperimento evãngelico fino in fondo, tãnto piuU  che 
un  esperimento  condotto  ã  metãU  non  lo  ãutorizzãvã  ã  stãbilire  delle 
conclusioni su di esso. Allorã sãrebbe stãtã solo suã lã colpã, se lã provã 
non fosse riuscitã, e ãllã morte egli non ãvrebbe ãvuto nessun diritto di 
ãffermãre di essere stãto distrutto per ãver creduto nel Vãngelo, che quindi 
erã un ingãnno. Decise quindi di continuãre fino in fondo e di lãsciãrsi 
ãmmãzzãre, mã solo dã Cristo, e solo per ãver voluto seguire il Vãngelo.

Mã intãnto costui ãvevã cãpito unã cosã. Se il mondo ãffermã che il 
Vãngelo non siã prãticãbile in terrã, cioU  puoU  dipendere ãppunto dã questo 
rãpido  stãncãrsi  e  fermãrsi  ã  metãU  dello  sviluppo  del  fenomeno,  il  cui 
decorso deve essere molto piuU  lungo. Bisognã ãndãr cãuti nel giudicãre e 
non ãffrettãrsi troppo ã liquidãre così leggermente e superficiãlmente un 
fenomeno di tãl mole come quello evãngelico, intorno ã cui girã l’umãnitãU. 
Unã delle rãgioni che indussero il nostro sperimentãtore ã continuãre le sue 
indãgini ã quãlunque costo, fu ãppunto ãnche questã, che vi dovesse essere 
quãlche ãltrã cãusã per cui il Vãngelo continuãvã ã presentãrsi in questã 
suã formã rovesciãtã, che induce i piuU  ãd ãbbãndonãrlo. Vi dovevã essere 
come  un  muro  del  suono,  sorpãssãto  il  quãle  tutto  dovevã  mutãre 
rãdicãlmente. Il problemã erã di possedere tãntã resistenzã dã giungere ã 
superãre quel limite.
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ã viver sofrendo em solidã�o e sile�ncio. Vidã triste, redobrãdã todã pãrã o 
interior, pãrã ã quãl ãquelã ãlmã erã rechãçãdã pelo contínuo bãter dos golpes 
desferidos por quãntos, como lobos fãrejãndo o odor do cordeiro, fãziãm ãs 
primeirãs degustãço�es prepãrãndo-se pãrã o bãnquete. Mãs enquãnto pãrã eles 
se trãtãvã so�  umã bãnãl explosã�o de instintos, nele nã ãmãrgurã ã intelige�nciã 
se ãguçãvã e ã introspecçã�o cãvãvã sempre mãis fundo. Erã duro e difícil, mãs 
hãviã tãmbe�m um sãbor de poder, nãquele Evãngelho que exigiã sãber viver 
como um cordeiro entre os lobos, ãbãndonãndo todãs ãs ãrmãs, tendo diãnte 
dos olhos ã mesmã ãlegriã dos lobos pre�-gozãndo o bãnquete de ãquele que, 
hãvendo-se feito cordeiro, poderiã ser impunemente devorãdo. Que ãgrãdã�vel 
convite pãrã eles! Pãrã ele, lento mãrtírio de mãcerãçã�o e ãmãdurecimento. A 
formã de evoluçã�o  com ã quãl  se reãlizãvã ã  redençã�o  do Evãngelho,  se 
cumpriã  entã�o  ãtrãve�s  dã  crucificãçã�o?  E�  estã,  entã�o,  ã  primeirã  fãse  dã 
te�cnicã de ãscensã�o pãrã o involuído, i. e., ã destruiçã�o nele dã ãnimãlidãde?

Assim durou  vã�rios  ãnos.  A  opiniã�o  pu�blicã,  considerãndo-o  um 
vencido, erã ãbertãmente contrã ele e o definiã: o imbecil. Ele começãvã ã 
resignãr-se ã morrer, ãceitãndo ã segundã dãs duãs soluço�es,  i. e., que o 
Evãngelho, mesmo que teoricãmente pudesse ser justo, nã�o erã nã prã�ticã 
ãplicã�vel nã terrã. Quãlquer outro em seu lugãr, chegãndo ã este ponto, 
teriã ãbãndonãdo o experimento seguindo ã viã que pãrece mãis segurã 
porque  tem efeitos  imediãtos,  ãquelã  do  mundo.  Mãs  o  nosso  erã  um 
homem estrãnho,  que  nã�o  ãceitãvã  ãquelã  viã  e  tipo  de  vidã.  Nã�o  lhe 
restãvã senã�o conduzir o experimento evãnge�lico ãte� ão fim, tãnto mãis que 
um experimento conduzido pelã  metãde nã�o  o  ãutorizãvã ã  estãbelecer 
concluso�es sobre isso. Entã�o, seriã ãpenãs suã ã culpã, se ã provã nã�o fosse 
conseguidã, e nã morte ele nã�o teriã nenhum direito de ãfirmãr de ter sido 
destruído por ter ãcreditãdo no Evãngelho, que, portãnto, erã um engãno. 
Decidiu, pois, continuãr ãte�  ão fim e deixãr-se mãtãr, mãs so�  por Cristo, e 
so�  por hãver querido seguir o Evãngelho.

Mãs, no entãnto, ele entendeu umã coisã. Se o mundo ãfirmã que o 
Evãngelho nã�o e�  prãticã�vel nã terrã, isso pode depender justãmente desse 
rã�pido cãnsãço e pãrãdã no meio do desenvolvimento do feno�meno, cujo 
decurso deve ser muito mãis longo. Precisãmos ser cãutelosos no julgãr e 
nã�o  se  ãpressãr  ã  liquidãr  ãssim  leviãnãmente  e  superficiãlmente  um 
feno�meno  de  tãl  montã  como  o  evãnge�lico,  em  torno  do  quãl  girã  ã 
humãnidãde.  Umã  dãs  rãzo�es  que  levãrãm  o  nosso  experimentãdor  ã 
continuãr ãs suãs investigãço�es ã quãlquer custo, foi justãmente tãmbe�m 
estã,  que  deve  hãver  quãlquer  outrã  cãusã  pelã  quãl  o  Evãngelho 
continuãvã ã se ãpresentãr nestã suã formã invertidã, que induz ã mãioriã ã 
ãbãndonã�-lo.  Deviã  ser  como umã bãrreirã  do som, ãle�m do quãl  tudo 
deviã  mudãr  rãdicãlmente.  O problemã erã  de  possuir  tãntã  resiste�nciã 
pãrã superãr ãquele limite.
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Lã mãggiorãnzã si fermã ãi primi tentãtivi, che nãturãlmente dãnno 
risultãto negãtivo, e su di esso conclude. Si fã un primo rãpido esperimento 
e, per il fãtto di non ãver ottenuto dã esso, subito, un decisivo successo, 
tãnti si sentono ãutorizzãti ã sostenere che il Vãngelo non eU  ãpplicãbile. 
Dicono:  “ho  provãto.  Sistemã  impossibile.  Se  non  ãvessi  reãgito, 
mettendomi  ã  difendermi  dã  me,  sãrei  stãto  perduto”.  Si  mette  così  il 
Vãngelo dã pãrte, trã lã tãnte menzogne convenzionãli di cui eU  pienã lã 
nostrã societãU,  perche�  con cioU  si  crede di ãvere il  diritto di concludere, 
possedendone lã provã, che il Vãngelo non puoU  esser vissuto.

Tutto  cioU  si  spiegã.  Pãssãre  il  muro  del  suono  in  questo  cãso 
significã riuscire ã fãr funzionãre sul piãno dell’involuto le leggi proprie 
ãl piãno dell’evoluto. Come, superãndo un dãto limite di velocitãU, mutãno 
le leggi del movimento che vã condotto ãllorã con princìpi diversi, così 
pãssãndo dãl piãno di vitã dell’involuto ã quello dell’evoluto, mutãno le 
leggi  dellã  vitã  e  i  metodi  per  difenderlã.  Vivere  ãllorã  secondo  lã 
strãtegiã evãngelicã dellã non resistenzã, significã trãsportãre ã propriã 
difesã le forme di movimento che si ãssumono ã velocitãU  ultrãsoniche, sul 
terreno umãno dove si cãmminã ã piedi o poco piuU .  Ecco perche�  quei 
sistemi in terrã, per l’inesperto viãndãnte, non funziono e questo li trovã 
del tutto inãttuãbili, ãddiritturã pericolosi. Mã cioU  non toglie che, per il 
viãndãnte  esperto  che  sãppiã  utilizzãrli,  che  ne  posseggã  lã  tecnicã  ã 
proprio  vãntãggio,  quei  sistemi  di  movimento  ã  velocitãU  ultrãsoniche 
possãno rãppresentãre un indiscutibile superioritãU  su chi non sã ãndãre 
che  ã  piedi  o  poco  piuU .  Questã  eU  lã  posizione  dell’uomo  evãngelico 
cosciente delle piuU  ãlte e potenti leggi del suo piãno, di fronte ãll’uomo 
comune che le ignorã e restã in bãlìã delle meno potenti, perche�  meno 
evolute leggi del proprio livello. Si potrebbe obiettãre: mã perche�, se il 
mondo eU fãtto ã questo riguãrdo di ãnãlfãbeti, esigere ãttitudini di esperto 
in studi universitãri? Mã cioU  non toglie che tutti cerchino di superãre i 
corsi inferiori per ãrrivãre ãll’universitãU, perche�  sãnno i vãntãggi che dã 
cioU  derivãno.

Sviluppãre  vivendolo,  il  temã  evãngelico,  eU  lãvoro  ãncorã  tropo 
difficile per molti ãlunni terrestri. Per essi ãvviene come se ãd un selvãggio 
si desse in mãno un ãppãrecchio rãdio. Egli lo guãrderebbe dã tutti lãti e, 
giudicãtolo  col  suo  cervello,  visto  che  non  eU  utilizzãbile  per  gli  usi  di 
cãnnibãle,  getterebbe  viã  quell’ãppãrecchio  come  cosã  inservibile. 
Mãneggiãre il Vãngelo significã mettere in moto leggi complesse e forze 
profonde, ãgenti ã lungã scãdenzã, ãd effetti lontãni e di grãnde potenzã, e 
non fenomeni di superficie, ã piccoli risultãti che, per essere immediãti, 
sono  quelli  che  vengono  dãll’uomo  comune  meglio  percepiti  e  piuU  
ãpprezzãti.  Così,  mentre  gli  ãltri  effetti  gli  sfuggono,  questi  solo  egli 
ãccettã.
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A  mãioriã  pãrã  nãs  primeirãs  tentãtivãs,  que  nãturãlmente  dã�o 
resultãdo negãtivo, e sobre isso conclui. Se fãz um primeiro experimento 
rã�pidã e, pelo fãto de nã�o terem obtido disso, imediãtãmente, um decisivo 
sucesso, tãntos se sentem ãutorizãdos ã sustentãr que o Evãngelho nã�o e�  
ãplicã�vel. Dizem: “Provei. Sistemã impossível. Se nã�o tivesse reãgido me 
defendendo por mim mesmo, estãriã perdido”. Assim o Evãngelho e� posto 
de lãdo, entre ãs tãntãs mentirãs convencionãis de que estã�  repletã ã nossã 
sociedãde, porque com isto se cre� ter o direito de concluir, possuindo ã 
provã, que o Evãngelho nã�o pode ser vivido.

Tudo  isso  se  explicã.  Ultrãpãssãr  ã  bãrreirã  do  som,  neste  cãso, 
significã poder fãzer funcionãr no plãno do involuído ãs leis pro�priãs do 
plãno evoluído. Como, superãndo um dãdo limite de velocidãde, mudãm ãs 
leis do movimento, que vãi conduzir ãgorã com princípios diversos, ãssim 
pãssãndo do plãno de vidã do involuído pãrã o do evoluído, mudãm ãs leis 
dã vidã e os me�todos pãrã defende�-lã. Viver entã�o segundo ã estrãte�giã 
evãnge�licã dã nã�o  resiste�nciã,  significã trãnsportãr em defesã pro�priã ãs 
formãs de movimento que ãssumem ã velocidãde ultrãsso�nicã, no terreno 
humãno onde se cãminhã ã pe� ou pouco mãis. Eis porque ãqueles sistemãs 
nã terrã, pãrã o inexperiente viãjãnte, nã�o funcionãm e este os encontrã de 
tudo imprãticã�veis,  ãte�  mesmo perigosos.  Mãs isso nã�o  quer dizer  que, 
pãrã o viãjãnte experiente que sãbe usã�-los,  que possui ã te�cnicã ã seu 
fãvor,  esses  sistemãs  de  movimento  ã  velocidãde  ultrãsso�nicã  possãm 
representãr umã indiscutível superioridãde sobre ãqueles que nã�o sãbem 
ãndãr senã�o ã pe�  ou pouco mãis. Estã e�  ã posiçã�o do homem evãnge�lico 
consciente dãs leis mãis ãltãs e poderosãs do seu plãno, diãnte do homem 
comum que ãs ignorã e permãnece ãU  merce�  dãs menos poderosãs, porque 
sã�o leis menos evoluídãs do seu pro�prio nível. Se poderiã objetãr: mãs por 
que, se o mundo e�  feito ã esse respeito de ãnãlfãbetos, exigir ã ãptidã�o de 
um especiãlistã em estudos universitã�rios? Mãs isto nã�o tolhe que todos 
procurem superãr os cursos inferiores pãrã chegãr ãU  universidãde, porque 
sãbem dãs vãntãgens que disto derivãm.

Desenvolver vivendo-o, o temã evãnge�lico, e�  trãbãlho ãindã muito 
difícil pãrã muitos ãlunos terrestres. Pãrã eles e� como se ã um selvãgem se 
desse nãs mã�os um ãpãrelho de rã�dio. Ele o olhãriã de todos os lãdos e, 
julgãndo-o com seu ce�rebro, visto que nã�o e�  utilizã�vel  pãrã os usos de 
cãnibãis,  jogãriã forã ãquele ãpãrelho como coisã inservível.  Mãnejãr o 
Evãngelho  significã  colocãr  em  movimento  leis  complexãs  e  forçãs 
profundãs,  ãgentes  ã  longo  prãzo,  com  efeitos  distãntes  e  de  grãnde 
pote�nciã, e nã�o feno�menos de superfície, de pequenos resultãdos que, por 
serem imediãtos, sã�o os que ve�m do homem comum melhor percebidos e 
mãis ãpreciãdos. Assim, enquãnto os outros efeitos lhe fogem, ele ãceitã so�  
estes.
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Così, mentre lã mãggiorãnzã si fermã ã metãU, giungendo ãd errãte 
conclusioni  riguãrdo  ãl  Vãngelo,  il  nostro  protãgonistã  volle  continuãre 
l’esperimento, come deve fãre chi vuole studiãre un fenomeno sul serio. 
Trãttãndosi di leggi complesse e di forze profonde, erã logico che questo 
studio  richiedesse  tempo  e  perseverãnzã,  e  con  cioU  moltã  fede  di  cui 
sempre deve essere ãrmãto lo scienziãto che vuole sfondãre le porte del 
mistero: fede che costituisce poi quel merito, su cui si bãsã il nostro diritto 
di cogliere il frutto delle nostre fãtiche. Bisognãvã continuãre ã quãlunque 
costo. Che si direbbe dello scienziãto che volesse, dãlle esperienze del suo 
lãborãtorio,  tirãre  le  conclusioni  solo  in  seguito  ãd ãlcune prime prove 
ãndãte fãllite? Egli si domãndã: l’esperimento fu completo, fu condotto con 
l’intelligenzã dovutã?

Così  il  nostro  uomo  continuoU  l’esperimento.  Mã  intãnto  egli 
possedevã un fãtto, siã pur piccolo, mã positivo nelle sue mãni: per ãver 
seguito il Vãngelo, egli non erã ãncorã morto. In quelle condizioni, ben 
difficili, di ãgnello trã i lupi, essere stãto sin’orã cãlpestãto e non divorãto, 
rãppresentãvã quãlcosã di non comune. Unã cosã che fãcevã nãscere dei 
dubbi  nellã  mente  dell’esperimentãtore,  erã  che  questo  fenomeno  di 
sãlvãtãggio,  che  giãU  incominciãvã  ã  sembrãre  mirãcoloso,  potesse 
continuãre  e  domãni  verificãrsi  meglio  e  in  pieno.  Mã  quãli  elementi 
ãncorã mãncãvãno che condizionãvãno il pieno compiersi del fenomeno? 
Forse fãcevã pãrte dellã stessã logicã dello svolgimento di questo, questo 
ritãrdãre del Vãngelo nel mostrãre in pieno tuttã lã suã potenzã. Si trãttãvã 
certo  di  mettere  in  moto  forze  titãniche.  Forse  necessitãvã  uno  sforzo 
proporzionãto, quello diãnzi ã cui tutti si fermãno, per poi respingere il 
Vãngelo come inãttuãbile. Forse erã indispensãbile unã provã ãssolutã di 
fede e fedeltãU, di quel corãggio di chi si gettã dãll’ãereo in pãrãcãdute, il 
corãggio  dei  grãndi  nãvigãtori  di  mãri  inesplorãti  o  degli  ãrdimentosi 
pionieri di territori sconosciuti. E quãli terre piuU  sconosciute che quelle 
dello spirito? Erã questã unã indispensãbile condizione del fenomeno? E se 
lo erã, come escluderlã ã priori, e non ãccetterlã? Ogni fenomeno hã le sue 
leggi e sue condizioni. Anche in questo cãso bisognãvã ãccetterle.

* * *

Erãno  necessãrie  queste  considerãzioni,  per  comprendere  il 
significãto  degli  ãvvenimenti  che  stiãmo  nãrrãndo.  Per  completãre 
l’esperimento fino in fondo, il nostro uomo si erã dovuto ãdãttãre ãd unã 
posizione di ãccettãzione, che lo ponevã in uno stãto di sofferenzã che ã 
lungo ãndãre ãvrebbe finito con l’ucciderlo. Chi segue in Vãngelo in terrã, 
si pone con cioU  nellã posizione di ãgnello trã i lupi, non puoU  quindi finire 
che mãrtire, dã essi sbrãnãto. Continuãndo così, il mondo ãvrebbe vinto su 
Cristo. Si erã giunti ãl momento critico del fenomeno.
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Assim,  enquãnto  ã  mãioriã  pã�rã  nã  metãde,  chegãndo  ã  errãdãs 
concluso�es  sobre  o  Evãngelho,  o  nosso  protãgonistã  quis  continuãr  o 
experimento, como deve fãzer quem quiser estudãr um feno�meno ã se�rio. 
Trãtãndo-se de leis complexãs e de forçãs profundãs, erã lo�gico que esse 
estudo reclãmãsse  tempo e  perseverãnçã,  e  com isso  muitã  fe�  dã  quãl 
sempre  deve  estãr  ãrmãdo o  cientistã  que  quer  ãrrombãr  ãs  portãs  do 
miste�rio: fe�  que constitui entã�o ãquele me�rito, no quãl se bãseiã o nosso 
direito de colher o fruto de nosso trãbãlho. Precisãvã continuãr ãU  quãlquer 
custo.  Que  se  diriã  do  cientistã  que  quisesse,  dãs  experie�nciãs  de  seu 
lãborãto�rio, tirãr ãs concluso�es so�  em seguidã ã ãlgumãs provãs iniciãis que 
fãlhãrãm? Ele se perguntã: o experimento foi completo, foi conduzido com 
ã intelige�nciã devidã?

Entã�o  o  nosso  homem  continuou  o  experimento.  Entretãnto,  ele 
possuíã um fãto, ãindã que pequeno, mãs positivo nãs suãs mã�os: por ter 
seguido o Evãngelho, ele ãindã nã�o estãvã morto. Nãquelãs condiço�es, tã�o 
difíceis,  de cordeiro entre  os  lobos,  ter  sido ãte�  entã�o  pisoteãdo e  nã�o 
devorãdo, representãvã ãlgo incomum. Umã coisã que fãziã nãscer du�vidãs 
nã mente do experimentãdor,  erã que este feno�meno de resgãte,  que jã� 
começãvã ã pãrecer milãgroso,  pudesse continuãr e ãmãnhã�  verificãr-se 
melhor  e  em  plenitude.  Mãs  quãis  elementos  ãindã  fãltãvãm  que 
condicionãvãm o  pleno  cumprimento  do  feno�meno?  Tãlvez  tenhã  feito 
pãrte  dã  mesmã  lo�gicã  do  desenvolvimento  disto,  este  retãrdãr  do 
Evãngelho  em  mostrãr  plenãmente  todã  ã  sus  pote�nciã.  Trãtãvã-se 
certãmente de po�r em movimento forçãs titã�nicãs. Tãlvez necessitãsse um 
esforço proporcionãl, ãquele diãnte do quãl todos pãrãm, pãrã depois rejeitãr o 
Evãngelho como inviã�vel. Tãlvez fosse indispensã�vel umã provã ãbsolutã de fe�  
e  fidelidãde,  dãquelã  corãgem de  quem sãltã  do  ãviã�o  de  pãrãquedãs,  ã 
corãgem dos grãndes nãvegãdores  de mãres  inexplorãdos ou dos ousãdos 
pioneiros de territo�rios desconhecidos. E que terrãs mãis desconhecidãs do 
que ãquelãs do espírito? Erã estã umã indispensã�vel condiçã�o do feno�meno? E 
se o erã, como excluí-lã ã priori, e nã�o ãceitã�-lã? Cãdã feno�meno tem ãs suãs 
leis e suãs condiço�es. Tãmbe�m neste cãso precisãvã ãceitã�-lãs.

* * *

Erãm  necessã�riãs  estãs  considerãço�es,  pãrã  compreender  o 
significãdo dos ãcontecimentos que estãmos nãrrãndo. Pãrã completãr o 
experimento ãte�  ão fim, o nosso homem teve de se ãdãptãr ã umã posiçã�o 
de ãceitãçã�o, que o colocãvã num estãdo de sofrimento que ã longo prãzo 
ãcãbãriã por mãtã�-lo. Quem segue o Evãngelho nã terrã, colocã-se com 
isso nã posiçã�o de cordeiro entre os lobos, nã�o pode, pois, ãcãbãr senã�o 
como mã�rtir, despedãçãdo por eles. Continuãndo ãssim, o mundo venceriã 
sobre Cristo. Se erã chegãdo ão momento crítico do feno�meno.
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Erã possibile lã sconfittã del Vãngelo? Se non ãvvenivã quãlche fãtto 
nuovo, che non erã nel potere di quell’uomo di mettere in moto, lã dottrinã di 
Cristo si sãrebbe dimostrãtã in ingãnno. In ãltre pãrole erã giunto il momento 
in cui le forze dell’Alto dovevãno mãnifestãrsi ed entrãre in ãzione. Questo erã 
quãnto imponevã lã logicã dello svolgimento dell’esperimento, senzã di che 
esso sãrebbe ãndãto fãllito.  L’esperimentãtore ãvevã dã pãrte  suã posti  in 
ãzione tutti  gli  elementi  che dipendevãno dã lui.  Orã dãllã  pãrte oppostã 
dovevãno esser posti in ãzione tutti gli elementi che dipendevãno dã essã.

Egli continuãvã ãd osservãre. Come l’ãstronomo, dopo ãver stãbilito 
con i suoi cãlcoli che in un dãto punto del firmãmento vi deve essere unã 
nuovã stellã, poi col telescopio, cercãndolã nel punto stãbilito dãl cãlcolo, 
controllã se essã vi eU  di fãtto; così il nostro uomo stãvã osservãndo per 
controllãre se nellã reãltãU  si verificãssero quegli ãvvenimenti, che i cãlcoli 
eseguiti  con lã  logicã  del  Vãngelo gli  indicãvãno che in  quel  momento 
dovevãno ãvvenire. Orã, questã fu lã grãnde merãvigliã: che i cãlcoli del 
nostro sperimentãtore di fenomeni spirituãli nel lãborãtorio dellã vitã, posti 
di  fronte  ãl  controllo  dei  fãtti,  si  dimostrãrono  veri,  come  quelli 
dell’ãstronomo scopritore  di  stelle.  Fu  così  che  ãvvenne  il  fãtto  nuovo, 
decisivo, che rovescioU  lã situãzione. Si pote�  ãllorã dire che l’esperimento 
erã  riuscito  in  pieno,  dãndo  ãll’ultimo rãgione  ãl  Vãngelo,  ãnche  se  in 
principio erã ãppãrso il contrãrio. Contro tutte le ãppãrenze del momento, 
Cristo erã verãmente il piuU  forte, tãnto dã vincere.

Mã  seguiãmo  il  corso  degli  ãvvenimenti,  per  ben  comprendere 
questã storiã nel suo momento piuU  significãtivo. Indipendentemente dãllã 
volontãU del nostro uomo, spinte interiori insite nel fenomeno e orã giunte ã 
mãturãzione, un giorno produssero un grãn mutãmento, dãndo un indirizzo 
del tutto diverso ãllã vitã di costui.  Circostãnze impercettibili  e pãssãte 
inãvvertite  in  principio,  come  spinte  dã  unã  intimã  forzã  propriã, 
ingigãntirono, fino ã dominãre preponderãnti.  Come un feto che cresce, 
erãno in principio solo unã volontãU  di sviluppo, mãteriãlizzãtã in minimi 
elementi mãteriãli. Mã, diretti dã quellã intimã potenzã come quelli del 
feto,  essi  si  moltiplicãrono  e  rãfforzãrono,  secondo  un  piãno  preciso, 
certãmente preordinãto e diretto verso fini precisi. Come ãvviene col feto, 
che così un giorno nãsce mãturo, come ãvviene per lã vãlãngã, che dã un 
grãnellino di neve,  rotolãndo ãttrãe ãltri  elementi,  fino ã rãggiungere lã 
mole che puoU  distruggere villãggi, mã tutto dipende dãllã spintã interiore 
del  fenomeno,  così  quellã  tenãciã  evãngelicã  mãturoU  il  destino  di 
quell’uomo e, per ãvervi introdotto lã suã spintã, ã quel destino dette un 
impulso  in  direzione  del  tutto  propriã.  Le  cellule  che  si  rãggruppãno 
intorno ãlle prime del feto, i grãnelli di neve che ãderiscono seguendo i 
primi  che  generãno  lã  vãlãngã,  sono  ãttrãtti  e  guidãti  dãllã  legge  del 
fenomeno.  Così  in  questo  cãso,  ãltri  elementi  furono  ãttrãtti  e  guidãti
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Erã possível ã derrotã do Evãngelho? Se nã�o ãcontecesse quãlquer fãto 
novo, que nã�o estãvã no poder dãquele homem pãrã desencãdeãr, ã doutrinã 
de  Cristo  seriã  demonstrãdã  em  engãno.  Em  outrãs  pãlãvrãs,  chegou  o 
momento no quãl ãs forçãs do Alto deveriãm se mãnifestãr e entrãr em ãçã�o. 
Isto erã que impunhã ã lo�gicã do desenvolvimento do experimento, sem o que 
ele  teriã  fãlhãdo.  O experimentãdor,  por  suã  vez,  po�s  em ãçã�o  todos  os 
elementos que dependiãm dele. Agorã, dã pãrte opostã, deveriãm ser postos 
em ãçã�o todos os elementos que dependiãm dessã.

Ele  continuou  ã  observãr.  Como  o  ãstro�nomo,  depois  de  ter 
estãbelecido com os seus cã�lculos que em um dãdo ponto do firmãmento deve 
hãver  umã novã estrelã,  depois  com o telesco�pio,  procurãndo-ã no ponto 
estãbelecido pelo cã�lculo, verificã se elã estã� ãli de fãto; ãssim o nosso homem 
estãvã observãndo pãrã verificãr se reãlmente ocorreriãm ãqueles eventos, que 
os  cã�lculos  feitos  com ã  lo�gicã  do Evãngelho lhe  indicãrãm que nãquele 
momento deveriãm ocorrer. Orã, estã erã ã grãnde mãrãvilhã: que os cã�lculos 
do nosso experimentãdor de feno�menos espirituãis no lãborãto�rio dã vidã, 
diãnte dã verificãçã�o dos fãtos, se demonstrãrãm verdãdeiros, como os do 
ãstro�nomo descobridor  de estrelãs.  Foi  ãssim que ãconteceu o fãto  novo, 
decisivo, que inverteu ã situãçã�o. Pode-se entã�o dizer que o experimento teve 
e�xito pleno, dãndo finãlmente rãzã�o ão Evãngelho, ãindã que em princípio 
pãrecesse o contrã�rio. Contrã todãs ãs ãpãre�nciãs do momento, Cristo erã 
verdãdeirãmente o mãis forte, o suficiente pãrã vencer.

Mãs seguimos o curso dos ãcontecimentos, pãrã bem compreender estã 
histo�riã no seu momento mãis significãtivo. Independentemente dã vontãde do 
nosso  homem,  impulsos  interiores  inerentes  ão  feno�meno  e  ãgorã 
ãmãdurecidos, um diã produzirãm umã grãnde mudãnçã, dãndo um rumo de 
tudo  diverso  ãU  vidã  dele.  Circunstã�nciãs  imperceptíveis  e  pãssãrãm 
despercebidãs em princípio, como movidãs por umã íntimã forçã pro�priã, 
ãgigãntãrãm-se,  ãte�  dominãrem  preponderãntemente.  Como  um  feto  que 
cresce,  erãm,  em  princípio,  so�  umã  vontãde  de  desenvolvimento, 
mãteriãlizãdã em mínimos elementos mãteriãis.  Mãs,  dirigidos por ãquelã 
íntimã  pote�nciã  como  os  do  feto,  eles  se  multiplicãrãm  e  fortãlecerãm, 
segundo um plãno preciso, certãmente predeterminãdo e dirigido pãrã fins 
precisos. Como ãcontece com o feto, que ãssim um diã nãsce mãduro, como 
ãcontece com ã ãvãlãnche, que de um punhãdinho de neve, rolãndo, ãtrãi 
outros  elementos,  ãte�  ãtingir  ã  mãssã  que  pode  destruir  vilãs,  mãs  tudo 
depende do impulso interior do feno�meno, ãssim ãquelã tenãcidãde evãnge�licã 
ãmãdureceu o destino dãquele homem e, por ter introduzido o seu impulso, ã 
ãquele destino deu um impulso em direçã�o de todo pro�priã. As ce�lulãs que se 
reãgrupãm em torno dãs primeirãs do feto, os grã�os de neve que se ãderem 
seguindo ãos primeiros que gerãm ã ãvãlãnche, sã�o ãtrãídos e guiãdos pelã lei 
do feno�meno. Assim, neste cãso, outros elementos forãm ãtrãídos e guiãdos
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ãttorno ã quel primo, ãutomãticãmente fãttosi centro per ãver superãto lã 
bãrrierã ultrãsonicã dell’esperimento evãngelico. Essi, come ãbbiãmo giãU  
spiegãto, vennero presi in questo giro di forze senzã comprendere, perche� 
con lã loro formã mentãle non lo potevãno. Furono così utilizzãti come 
istrumenti ciechi, messi in moto dã loro mirãggi, unico mezzo per metterli 
in movimento. Mã così essi poterono compiere lã funzione necessãriã siã 
pur in formã ãccidentãle, di pãssãggio, per eliminãti ã funzione compiutã.

Il mutãmento che ãvvenne nel destino del nostro uomo fu grãnde. 
Entriãmo nellã fãse piuU  importãnte dellã storiã che stiãmo nãrrãndo, quellã 
in cui il fenomeno si mãturã fino ãl punto che si rende indispensãbile il 
mãnifestãrsi dell’intervento delle forze dell’Alto, perche�  il conflitto in ãtto, 
trã  Cristo  e  il  mondo,  vengã  finãlmente  risolto  ã  fãvore  del  primo.  Il 
mutãmento operãto dã quelle forze fu profondo, fu un vero rovesciãmento, 
perche�  il  soggetto  fu  lãnciãto  lontãno,  ãgli  ãntipodi,  non  solo 
geogrãficãmente, mã ãnche di tutte le ãbitudini dellã suã vitã precedente. 
Allo squãllore di stãgnãnti solitudini, cãriche di profondã introspezione, si 
sostituì il turbine di unã grãn corsã per il mondo, imprevedibile lãncio per 
unã  mirãcolosã  ãffermãzione.  Lã  mãnifestãzione  delle  forze  spirituãli 
dell’Alto ãppãrivã ben evidente. Esse, situãte ãllã rãdice delle cose, tutto 
mãnovrãvãno dãl mondo delle cãuse questi effetti esteriori, generãndo quel 
turbine  in  cui,  giuntã  l’orã,  il  nostro  uomo  fu  preso,  senzã  ãver  nullã 
prepãrãto, nemmeno immãginãto. Egli erã sprovvisto di tutto e quelle forze 
tutto  provvidero.  Dã  esse,  tutti  gli  elementi  che  necessitãvãno  furono 
chiãmãti e fãtti funzionãre dã perfetti istrumenti, perche�  ãttrãtti dãi loro 
vãni mirãggi reãlizzãssero i fini superiori per compiere i quãli, senzã che lo 
sãpessero, essi erãno stãti chiãmãti. Ognuno, pur ãppãrentemente correndo 
dietro  i  propri  piãni,  per  suo  conto,  di  fãtto  mãrciãvã  ordinãtãmente 
inquãdrãto in ãltro piãno che non conoscevã e che, ã suã insãputã, lo fãcevã 
collãborãtore involontãrio di ben ãltro lãvoro.

Così, mosso e guidãto dãll’Alto, si mise in moto il grãnde ingrãnãggio, 
di cui quel povero uomo, fino ãd orã così triturãto, si trovoU  ãl centro. Tutto 
cioU  potevã  sembrãre  unã  fãntãsmãgoriã  di  clãmorose  illusioni, 
sconnessãmente convergenti  solo verso fini  temporãnei  e  pãrticolãri.  Mã 
dietro queste ãppãrenze, che erãno tutto quello che il mondo vedevã, si stãvã 
reãlizzãndo un piãno orgãnico diretto dãlle forze dell’Alto, piãno che ãvrebbe 
cominciãto ã mãnifestãrsi solo piuU  tãrdi quãndo, compiutã lã loro funzione di 
lãncio  mãteriãle,  gli  elementi  chiãmãti  ã  compierlã,  sãrebbero  stãti 
ãllontãnãti perche� fãttosi controproducenti.

Si ãndãvã così compiendo in tuttã logicã lo sviluppo del destino del 
nostro  uomo.  Primã,  lungo  periodo  di  dure  prove,  per  collãudãrne  lã 
resistenzã  e  portãlo  ã  mãturãzione:  periodo  oscuro,  di  mãcerãzione 
interiore.  Poi  lãncio sullã  pistã  dellã  reãltãU  concretã  del  mondo,  perche�
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em  torno  dãquele  primeiro,  ãutomãticãmente  se  tornou  centro  por  ter 
superãdo ã bãrreirã ultrãsso�nicã do experimento evãnge�lico. Eles, como jã� 
explicãmos, forãm presos neste círculo de forçãs sem compreender, porque 
com ã suã formã mentãl nã�o podiãm. Erãm ãssim usãdos como instrumentos 
cegos, movidos por suãs mirãgens, u�nico meio de po�-los em movimento. 
Mãs ãssim eles puderãm cumprir  ã funçã�o  necessã�riã,  emborã de formã 
ãcidentãl, de pãssãgem, eliminãdos umã vez que ã funçã�o foi cumpridã.

A  mudãnçã  que  ocorreu  no  destino  do  nosso  homem  foi  grãnde. 
Entrãmos nã fãse mãis importãnte dã histo�riã que estãmos nãrrãndo, ãquelã 
em  que  o  feno�meno  ãmãdurece  ã  ponto  de  tornãr  indispensã�vel  ã 
mãnifestãçã�o dã intervençã�o dãs forçãs do Alto, pãrã que o conflito em curso, 
entre Cristo e o mundo, sejã finãlmente resolvido ã fãvor do primeiro. A 
mudãnçã  operãdã  por  ãquelãs  forçãs  foi  profundã,  foi  umã  verdãdeirã 
inversã�o,  porque  o  sujeito  foi  lãnçãdo  longe,  nãs  ãntípodãs,  nã�o  so�  
geogrãficãmente, mãs tãmbe�m de todos os hã�bitos de suã vidã precedente. Ao 
esquãlor de estãgnãntes solido�es,  cãrregãdãs de profundã introspecçã�o,  foi 
substituídã  pelo  turbilhã�o  de  umã  grãnde  corridã  ãU  voltã  do  mundo, 
imprevisível lãnçãmento pãrã umã milãgrosã ãfirmãçã�o. A mãnifestãçã�o dãs 
forçãs espirituãis do Alto pãreciã bem evidente. Eles, situãdos nã rãiz dãs 
coisãs,  tudo  mãnobrãrãm  do  mundo  dãs  cãusãs  estes  efeitos  exteriores, 
gerãndo ãquele turbilhã�o no quãl, chegãdã ã horã, o nosso homem foi pego, 
sem ter prepãrãdo nãdã, nem mesmo imãginãdo. Ele erã desprovido de tudo e 
ãquelãs forçãs tudo proverãm. Deles, todos os elementos que necessitãvãm 
forãm chãmãdos e postos ã funcionãr por perfeitos instrumentos, pãrã que, 
ãtrãídos por suãs vã�s mirãgens, reãlizãssem os fins superiores pãrã cumprir os 
quãis, sem que o soubessem, eles hãviãm sido chãmãdos. Cãdã um, emborã 
ãpãrentemente correndo ãtrã�s dos seus plãnos, por suã contã, de fãto mãrchãvã 
ordenãdãmente enquãdrãdo num outro plãno que nã�o conheciã e que, ã suã 
inconscie�nciã, o tornãvã colãborãdor involuntã�rio de bem outro trãbãlho.

Assim, movido e guiãdo do Alto, se po�e em movimento ã grãnde 
engrenãgem, dã quãl  ãquele pobre homem, ãte�  entã�o  ãssim triturãdo, se 
encontrou  no  centro.  Tudo  isso  poderiã  pãrecer  umã  fãntãsmãgoriã  de 
clãmorosãs iluso�es, desconexãmente convergentes so�  pãrã fins temporã�rios e 
pãrticulãres. Mãs por trã�s destãs ãpãre�nciãs, que erãm tudo o que o mundo 
viã, se estãvã reãlizãndo um plãno orgã�nico dirigido pelãs forçãs do Alto, 
plãno que hãveriã começãdo ã se mãnifestãr so�  mãis tãrde quãndo, cumpridã 
ã suã funçã�o de lãnçãmento mãteriãl, os elementos chãmãdos ã cumpri-lã, 
seriãm repelidos porque se tornãrãm contrãproducentes.

Se ãndãvã ãssim cumprindo em todã ã lo�gicã o desenvolvimento do 
destino de nosso homem. Primeiro, longo período de durãs provãs, pãrã testãr ã 
resiste�nciã e trãze�-lo ãU mãturãçã�o: um período obscuro, de mãcerãçã�o interior. 
Depois  lãnçãmento  nã  pistã  dã  reãlidãde  concretã  do  mundo,  pãrã  que
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quellã prepãrãzione desse il suo frutto. Mutãto in questã ãltrã fãse tutto il 
lãvoro dã compiere, sono chiãmãte ã reãlizzãrsi tutte condizioni di vitã e 
vengono spinti sullã scenã tutti ãltri elementi, per il momento necessãri. 
Essi  non  si  conoscono  l’un  l’ãltro,  lãvoro  per  fini  propri,  eppure  si 
scãglionãno senzã sãperlo, per collãborãre ordinãtãmente in filã, per un fine 
unico.  Lã  mãggior  merãvigliã  di  questã  fãse  eU  questã  orgãnicã 
collãborãzione di elementi eterogenei, mirãnti ãd ãltri scopi, eppure ã loro 
insãputã, tenuti compãtti ã lãvorãre per lo stesso fine, non loro, e liquidãti ã 
lãvoro  finito.  Le  forze  dell’Alto  ãvevãno  ben  tãrdãto  ã  discendere,  che 
sembrãvã tutto perduto, e orã lãvorãvãno potenti  e con sicurã sãpienzã. 
Tutto ãndãvã così bene il nostro uomo credette de ãvere trovãto un nuovo 
mondo di bontãU  e verã ãmiciziã. Mã si trãttãvã di unã discesã nel mondo e 
come puoU  unã cosã terrenã non essere unã illusione? PeroU , se l’ãppãrenzã 
erã  ingãnnevole,  dietro  di  essã  vi  erã  l’ãiuto  di  Dio,  e  questo  non  erã 
illusorio. Il vestito esteriore terreno erã fãlso per quãnto ãppãriscente, mã il 
corpo che vi erã dentro erã ben solido. Esso erã costituito dã un destino 
mãturãtosi ãllã luce del Vãngelo, fino ã diventãre orã unã missione, fino ãl 
punto che in esso dovevã mãnifestãrsi  l’intervento delle forze dell’Alto, se 
non  si  volevã  che  lã  dottrinã  del  Vãngelo  in  questo  cãso  ricevesse  unã 
smentitã. Queste le forze interiori che determinãrono e reggevãno tutto quel 
movimento  di  persone,  di  mezzi  mãteriãli,  di  ãvvenimenti  esteriori.  Il 
Vãngelo si ãccingevã ã dãre dãvvero unã provã sperimentãle dellã suã pienã 
ãttuãbilitãU  ãnche sul piãno umãno del nostro mondo. EU  questo fãtto cioU  che 
dãU vãlore di esempio ãllã storiã che stiãmo nãrrãndo, e solo per questo qui lã 
nãrriãmo; cioeU  per dimostrãre che, contrãriãmente ã quãnto si crede e si 
ãffermã,  il  Vãngelo,  come  con  questo  cãso  possiãmo  sperimentãlmente 
provãre,  eU  tutt’ãltro  che  utopiã  inãttuãbile  in  terrã,  mã  ãl  contrãrio  eU  il 
miglior sistemã di vitã, che nel proprio interesse dovrebbe esser preferito 
dãlle persone intelligenti.

* * *

Cerchiãmo  di  entrãre  in  mãggiori  pãrticolãri,  per  comprendere 
sempre meglio  lã  tecnicã  usãtã  in  questo  cãso dãlle  forze  dell’Alto  per 
scendere  nell’ãmbiente  umãno.  Lã  cosã  piuU  impressionã  eU  l’osservãre 
l’orgãnicitãU  del  metodo  nell’esecuzione  del  piãno.  Tãnte  persone  vi 
contribuivãno,  di  temperãmento,  posizione  sociãle  e  risorse  mãteriãli 
diverse, seguendo ciãscuno propri scopi diversi,  spesso senzã conoscersi 
l’unã  con  l’ãltrã.  Ebbene  tutte  queste  persone  funzionãrono  ãllineãte  in 
perfettã collãborãzione, seguendo senzã volere e sãpere, le direttive di un 
piãno  orgãnico  che  esse  non  conoscevãno  e  ã  cui,  se  lo  ãvessero 
conosciuto, si sãrebbero ribellãte, perche�  contrãrio ãi loro scopi. Queste 
personã  ãppãrivãno  sullã  scenã  nel  momento  dovuto,  per  compiere  il 
pãrticolãre  compito  loro  ãssegnãto  e  scompãrire  subito  dopo,
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ãquelã prepãrãçã�o desse o seu fruto. Mudãdo nestã outrã fãse todo o trãbãlho ã 
cumprir, sã�o chãmãdãs ã reãlizãr-se todãs ãs condiço�es de vidã e sã�o colocãdos 
em cenã todos os outros elementos, pãrã o momento necessã�rios. Eles nã�o se 
conhecem um ão outro, trãbãlhãm pãrã fins pro�prios, no entãnto, escãlonãm-se 
sem sãbe�-lo,  pãrã  colãborãr  ordenãdãmente,  pãrã  um fim u�nico.  A mãior 
mãrãvilhã destã fãse e�  estã orgã�nicã colãborãçã�o de elementos heteroge�neos, 
voltãdos pãrã outros escopos, no entãnto sem que o sãibãm, mãntidos juntos 
pãrã  trãbãlhãr  pãrã  um  mesmo  fim,  nã�o  deles,  e  liquidãdos  ão  trãbãlho 
finãlizãdo. As forçãs do Alto hãviãm demorãdo pãrã descer, que pãreciã tudo 
perdido, e ãgorã trãbãlhãvãm poderosãmente e com segurã sãbedoriã. Tudo 
ãndãvã tã�o bem que nosso homem ãcreditãvã ter encontrãdo um novo mundo 
de bondãde e verdãdeirã ãmizãde. Mãs se trãtãvã de umã descidã ão mundo e 
como pode umã coisã terrenã nã�o ser umã ilusã�o? Pore�m, se ã ãpãre�nciã erã 
engãnosã, por trã�s delã hãviã ã ãjudã de Deus, e isto nã�o erã iluso�rio. A 
vestimentã exterior terrenã erã fãlsã por quãnto ãpãrente, mãs o corpo que 
estãvã dentro erã  bem so�lido.  Ele erã  constituído de um destino que se 
mãturou ãU  luz do Evãngelho, ãte�  se tornãr ãgorã umã missã�o, ãte�  ão ponto 
que nele deviã se mãnifestãr  ã intervençã�o dãs forçãs do Alto, se nã�o se 
quisesse que ã doutrinã do Evãngelho neste cãso recebesse umã desmentidã. 
Estãs  sã�o  ãs  forçãs  interiores  que  determinãrãm  e  regiãm  todo  ãquele 
movimento  de  pessoãs,  de  meios  mãteriãis,  de  eventos  exteriores.  O 
Evãngelho se prepãrãvã ã dãr de verdãde umã provã experimentãl dã suã 
plenã viãbilidãde tãmbe�m no nível humãno do nosso mundo. E�  este fãto que 
dã� vãlor de exemplo ãU histo�riã que estãmos nãrrãndo, e so�  por isto que ãqui ã 
nãrrãmos;  i. e., pãrã demonstrãr que, contrãriãmente do quãnto se cre�  e se 
ãfirmã,  o  Evãngelho,  como  com  este  cãso  podemos  experimentãlmente 
provãr, e�  tudo menos umã utopiã inviã�vel nã terrã, mãs, ão contrã�rio, e�  o 
melhor sistemã de vidã, que no pro�prio interesse deve ser preferido pelãs 
pessoãs inteligentes.

* * *

Procuremos entrãr em mãiores detãlhes, pãrã compreender sempre 
melhor ã te�cnicã usãdã neste cãso pelãs  forçãs do Alto pãrã descer no 
ãmbiente  humãno.  A  coisã  que  mãis  impressionãnte  e�  observãr  ã 
orgãnicidãde  do  me�todo  nã  execuçã�o  do  plãno.  Tãntãs  pessoãs 
contribuírãm,  de  temperãmentos,  posiço�es  sociãis  e  recursos  mãteriãis 
diversos, seguindo cãdã umã, seus escopos diversos, muitãs vezes sem se 
conhecerem  umã  ã  outrã.  E  entã�o,  todãs  estãs  pessoãs  funcionãrãm 
ãlinhãdãs  em  perfeitã  colãborãçã�o,  seguindo  sem  querer  e  sãber,  ãs 
diretrizes de um plãno orgã�nico que elãs nã�o conheciãm e ã quãl, se o 
conhecessem, teriãm se rebelãdo, porque erã contrã�rio ãos seus escopos. 
Estãs  pessoãs  ãpãreciãm  nã  cenã  no  momento  devido,  pãrã  cumprir  ã 
pãrticulãr  tãrefã  que  lhes  erã  designãdã,  e  desãpãreciãm  logo  depois,
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ãppenã  lã  loro  presenzã  diventãvã  inutile  ãi  fini  del  piãno  generãle. 
L’osservãzione di questi fãtti non potevã condurre che ãllã conclusione che, 
come cãusã  di  un così  ordinãto svolgersi  del  fenomeno,  non si  potesse 
ãccettãre il cãso, ovvero lã volontãU degli elementi che vi lãvorãvãno dentro. 
Il piãno erã vãsto e complesso, sconosciuto perche� diverso dã quello che gli 
esecutori credevãno, sconosciuto persino ãl suo ãttore principãle, il nostro 
protãgonistã, che mãi fãcevã ãlcun piãno, mã solo correvã, come dã essi 
trãscinãto, dietro gli ãvvenimenti.

Chi dunque dirigevã tutto? Chi hã dinãnzi ãgli occhi un effetto, deve 
presumere che esso derivi dã unã cãusã e che questã siã dellã stessã nãturã 
e quãlitãU  dell’effetto. In questo cãso essã dovevã essere intelligente e, dãto 
che  essã  non  erã  reperibile  in  terrã,  bisognãvã  cercãrlã  ãltrove.  Orã, 
ãltrove, unã cãusã di tãle nãturã, intelligente, non si potevã trovãre che nel 
mondo spirituãle. E ãbbiãmo soprã mostrãto che erã nellã logicã di tutto un 
sistemã di forzã, che in questo momento quelle dei mondi superiori fossero 
costretto ã mãnifestãrsi scendendo visibili nel piãno di vitã umãno.

Così tutto eU  chiãro, perche�  ãvvenivã secondo lã logicã delle teorie 
soprã  sviluppãte,  che  in  cioU  trovãno  pienã  confermã.  Per  gli  scettici 
irriducibili, potremo dire: i fãtti sono questi qui nãrrãti. Se non esiste ãltrã 
ipotesi che questã, che eU l’unicã che li spiegã, se non vorremo rinunciãre ã 
cãpire,  dovremo ãccettãrlã.  PuoU  dãrsi  che essi  riescãno ã scoprirlã.  Mã 
ãltrã  ipotesi  ãccettãbile,  noi  non siãmo riusciti  ã  trovãre.  Che così  vãri 
elementi, nãturãlmente tendenti non ã collãborãre, mã ãd elidersi perche� 
trã loro rivãli, portãti dãllã nãturã stessã del loro piãno biologico primã di 
tutto ãllã lottã per vincere l’uno sull’ãltro,  che tãli  elementi  ãntãgoniche 
ãbbiãno potuto funzionãre orgãnicãmente secondo un piãno unico ãd essi 
ignoto,  tutto  cioU  non si  puoU  spiegãre  che con lã  presenzã di  unã  forzã 
direttrice ãd essi sovrãppostãsi per coordinãre i loro movimenti. E questã 
forzã non essendo reperibile in terrã, dobbiãmo cercãrlã in ãltri ãmbienti, 
come vedemmo.

Mã vi ãnche un ãltro fãtto di cui bisognã tener conto. Trãttãndosi 
dellã  discesã  in  terrã,  di  forze  spirituãli  dã  mondi  superiori,  dovevã 
inevitãbilmente verificãrsi l’urto trã formã mentãli e metodi di vitã diversi, 
come ãbbiãmo soprã studiãto. CioU  che confermã lã suddettã ipotesi eU  il 
fãtto  che  questo  urto  effettivãmente  si  verificoU .  Le  forze  spirituãli 
dirigevãno  dãll’Alto,  mã  lã  loro  ãttuãzione  si  compivã  sul  terreno  del 
mondo. Il fenomeno ãvvenivã trã due piãni di vitã che si escludevãno ã 
vicendã.  Il  nostro  uomo  che  stãvã  in  mezzo,  dovevã  subirne  l’urto. 
Avvicinãtosi  ãi  propri  simili  ã  brãcciã  ãperte  col  metodo  evãngelico, 
dovevã  scontrãrsi  col  metodo  del  mondo,  egocentrico  sepãrãtistã,  di 
inimicizie e lottã.
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ãssim que  suã presençã  se tornãvã inu� til  pãrã os fins do plãno gerãl.  A 
observãçã�o destes fãtos nã�o poderiã conduzir senã�o ãU  conclusã�o que, como 
cãusã  de  um  tã�o  ordenãdo  desenvolver-se  do  feno�meno,  nã�o  se  podiã 
ãceitãr o ãcãso, ou melhor, ã vontãde dos elementos que nele ãtuãvãm. O 
plãno erã vãsto e complexo, desconhecido por ser diverso dãquele que os 
executores ãcreditãvãm, desconhecido ãte�  mesmo do seu ãtor principãl, o 
nosso protãgonistã, que nuncã fez ãlgum plãno, mãs so�  corriã, como se por 
eles ãrrãstãdo, ãpo�s os ãcontecimentos.

Quem entã�o  dirigiã tudo? Quem tem diãnte dos olhos um efeito, 
deve presumir que ele derivã de umã cãusã e que estã e� dã mesmã nãturezã 
e quãlidãde do efeito. Neste cãso, elã deviã ser inteligente e, dãdo que nã�o 
se encontrãvã nã terrã, deviã buscã�-lã em outro lugãr. Orã, em outro lugãr, 
umã cãusã de tãl nãturezã inteligente, nã�o se poderiã encontrãr senã�o no 
mundo espirituãl. E mostrãmos ãcimã que foi nã lo�gicã de todo um sistemã 
de  forçãs,  que  neste  momento  ãquele  os  dos  mundos  superiores  forãm 
obrigãdos ã se mãnifestãr descendo visíveis no plãno de vidã humãno.

Assim tudo estã�  clãro, porque ãconteciã segundo ã lo�gicã dãs teoriãs 
ãcimã  desenvolvidãs,  que  nisso  encontrãm  plenã  confirmãçã�o.  Pãrã  os 
ce�ticos irredutíveis, podemos dizer: os fãtos sã�o estes ãqui nãrrãdos. Se nã�o 
existe  outrã  hipo�tese  senã�o  estã,  que  e�  ã  u�nicã  que  os  explicã,  se  nã�o 
quisermos renunciãr ã compreensã�o, teremos que ãceitã�-lã. Pode dãr-se que 
eles  consigãm  descobri-lã.  Mãs  outrã  hipo�tese  ãceitã�vel,  no�s  nã�o 
conseguimos encontrãr. Que ãssim vã�rios elementos, nãturãlmente tendentes 
ã nã�o colãborãr, mãs ã elidirem-se porque entre eles sã�o rivãis, levãdos pelã 
pro�priã nãturezã do seu plãno biolo�gico ãntes de tudo ãU lutã pãrã vencer um 
sobre  o  outro,  que  tãis  elementos  ãntãgo�nicos  pudessem  funcionãr 
orgãnicãmente segundo um plãno u�nico deles ignorãdo, tudo isso nã�o pode 
explicãr senã�o com ã presençã de umã forçã diretriz ã eles sobrepostã pãrã 
coordenãr os seus movimentos. E essã forçã nã�o sendo encontrã�vel nã terrã, 
devemos procurã�-lã em outros ãmbientes, como vimos.

Mãs hã�  tãmbe�m outro fãto que precisã ter  contã.  Trãtãndo-se dã 
descidã  nã  terrã,  de  forçãs  espirituãis  de  mundos  superiores,  deveriã 
inevitãvelmente verificãr-se o choque entre formãs mentãis e me�todos de 
vidã  diversos,  como  temos  ãcimã  estudãdo.  O  que  confirmã  ã  jã�  
mencionãdã hipo� tese e�  o fãto que este choque efetivãmente se verificou. 
As forçãs espirituãis dirigiãm do Alto, mãs ã suã ãtuãçã�o se cumpriã no 
terreno do mundo. O feno�meno ocorriã entre dois plãnos de vidã que se 
excluíãm mutuãmente. O nosso homem que estãvã no meio, deviã sofrer o 
choque. Avizinhãndo-se dos pro�prios semelhãntes de brãços ãbertos com o 
me�todo  evãnge�lico,  deveriã  encontrãr-se  com  o  me�todo  do  mundo, 
egoce�ntrico sepãrãtistã, de inimizãde e lutã.
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Per costui il  grãnde mutãmento erã ãvvenuto in etãU  inoltrãtã,  non 
potendo  giungere  che  ã  conclusione  di  unã  lungã  sperimentãzione 
evãngelicã. Il suo pãssãto erã quindi lungo e doloroso. Soffrire e resistere eU 
un lãvoro pesãnte che lo ãvevã stãncãto, e credette che questã fãticã fosse 
finitã. Certo, l’Alto si erã mosso. Mã quãle lungã, profondã mãcerãzione! 
Egli ãvevã voluto verãmente, ã fãtti e non ã pãrole, vivere il Vãngelo. Egli 
erã ãndãto incontro ãl prossimo, ãrmãto solo di bontãU, un prossimo contro 
cui si presume che si siã ãrmãti per l’offesã e difesã. Presunzione tãcitã, 
nãscostã  mã  sempre  presente,  in  quãlunque  popolo,  religione,  regime 
politico, clãsse sociãle, come sostãnzã nellã reãltãU  dellã vitã. Dãto cioU , sul 
terreno umãno, egli non potevã ãvere che lã peggio. Nellã nostrã societãU  
non eU permessã e non si prãticã l’ãntropofãgiã. Mã se questo fosse possibile 
e  se  lo  trovãsse  commestibile  e  sãporito,  essã  divorerebbe  l’uomo 
evãngelico. Lo fã ãllorã in ãltrã mãnierã: gli portã viã tutto quello che puoU  
essere di quãlsiãsi utilitãU, lãsciãndolo con lã beffã di inetto, povero e nudo, 
spogliãto di tutto. Mã se esso si fã così trovãre indifeso, quãle piuU  ãllettãnte 
invito! In tãle mondo questã eU lã logicã fine dell’uomo evãngelico.

In un tãle mondo si pãrlã di cãritãU  e beneficenzã. In tãle ãmbiente, 
quãle reãle significãto potrãnno nellã reãltãU  ãssumere in molti cãsi queste 
pãrole? Beneficenzã, grãnde virtuU  e, come tutte le virtuU , nobile sãcrificio che 
quindi eU meglio riservãre ãgli ãltri perche� essi diãno ã noi, che così possiãmo 
compiere il sãnto lãvoro di spingere per il loro bene gli ãltri ãl sãcrificio loro, 
invece del nostro. Nãsce così lã nobile gãrã nell’esigere così gloriosã virtuU  
primã nel prossimo che in se�  stessi. E se lã si prãticã, prendersi unã buonã 
porzione di tãle gloriã in terrã e un buon merito in cielo. E i beneficãti? 
Bene, ãll’ultimo ci vogliono ãnche i beneficãti, perche� eU in loro nome che si 
fã tutto, che solo così si puoU  giustificãre. Se non fosse questã lã sostãnzã 
delle cose, in molti cãsi non si spiegherebbe come in tãnti pãesi del mondo si 
diffondã lã beneficenzã. Lã si proclãmã ã grãn voce, chiedendo il bel gesto 
ãgli ãltri, che vengono compensãti con lã gloriã di ãverlo compiuto. Lã fãticã 
dellã rãccoltã eU  sempre fãttã col mãssimo disinteresse, sãcrificãndosi per 
l’ideãle. Orgãnizzãzione scientificã dellã cãritãU, che puoU  così ãnche giungere 
ã destinãzione e ãiutãre i poveri. Mã di fãtto, nellã logicã del mondo, che 
cosã essi rãppresentãno, se non i vinti dellã vitã? E che possono essi esigere 
dã un mondo dove imperã lã legge dellã lottã e lã vitã spettã solo ãl piuU  
forte? In unã societãU dove dominã lã formã mentãle dell’egocentrismo, come 
potremo  pretendere  che  essã  si  trãsformi  sempre  e  ovunque  in  quellã 
dell’ãltruismo, che eU legge di ãltri piãni di vitã?

Quãndo  in  tãle  ãmbiente  ãppãre  l’uomo  evãngelico  che  ãspiri  ãl 
distãcco dãlle ricchezze, esso per rãggiungere il suo ideãle, non hã bisogno 
di  fãre  ãlcun ãtto  eroico  di  spoliãzione.  Nessun  bisogno  di  questi  gesti 
clãmorosi, ãtti ãllã messã in scenã dellã grãnde virtuU  dellã povertãU. Per l’uomo
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Pãrã ele ã grãnde mudãnçã ocorrerã em idãde ãvãnçãdã, nã�o podendo 
chegãr senã�o ãU  conclusã�o de umã longã experimentãçã�o evãnge�licã. O seu 
pãssãdo erã, portãnto, longo e doloroso. Sofrer e resistir e� um trãbãlho ã�rduo 
que o hãviã cãnsãdo, e ãcreditãvã que estã fãdigã hãviã ãcãbãdo. Certo, o 
Alto  se  hãviã  movido.  Mãs  que  longã,  profundã  mãcerãçã�o!  Ele  quis 
verdãdeirãmente, de fãto e nã�o com pãlãvrãs, viver o Evãngelho. Ele tinhã 
ido ão encontro do pro�ximo, ãrmãdo so�  com bondãde, um pro�ximo contrã 
quem se  presume  estãr  ãrmãdo  pãrã  ãtãque  e  defesã.  Presunçã�o  tã�citã, 
escondidã mãs sempre presente, em quãlquer povo, religiã�o, regime político, 
clãsse sociãl, como substã�nciã nã reãlidãde dã vidã. Dãdo isso, no terreno 
humãno,  ele  nã�o  poderiã  ter  senã�o  o  pior.  Nã  nossã  sociedãde  nã�o  e�  
permitidã e nã�o e� prãticãdã ã ãntropofãgiã. Mãs se isto fosse possível e se o 
ãchãsse comestível e sãboroso, elã devorãriã o homem evãnge�lico. O fãz 
ãgorã de outrã mãneirã: tirã-lhe tudo o que possã ser de quãlquer utilidãde, 
deixãndo-o com ã pechã de inepto, pobre e nu, despojãdo de tudo. Mãs se 
ele fãz ãssim encontrãr indefeso, quãl mãis ãtrãente convite! Em tãl mundo, 
estã e� ã lo�gicã do fim do homem evãnge�lico.

Em um tãl mundo se fãlã de cãridãde e benefice�nciã. Em tãl ãmbiente, 
que  reãl  significãdo  poderã�o  nã  reãlidãde  ãssumir  em muitos  cãsos  essãs 
pãlãvrãs?  Benefice�nciã,  grãnde  virtude  e,  como  todãs  ãs  virtudes,  nobre 
sãcrifício que, portãnto, e� melhor reservãr ãos outros pãrã que eles deem ã no�s, 
que ãssim possãmos cumprir o sãnto trãbãlho de empurrãr pelo seu bem os 
outros ão sãcrifício deles, em vez do nosso. Nãsce ãssim ã nobre competiçã�o no 
exigir tã�o gloriosã virtude primeiro no pro�ximo do que em si mesmo. E se ã se 
prãticã, tomã-se umã boã porçã�o de tãl glo�riã nã terrã e um bom me�rito no ce�u. 
E  os  beneficiã�rios?  Bem,  no  fim  tãmbe�m  no�s  queremos  tãmbe�m  os 
beneficiã�rios, porque e�  em nome deles que se fãz tudo, que so�  ãssim se pode 
justificãr. Se nã�o fosse estã ã substã�nciã dãs coisãs, em muitos cãsos nã�o se 
explicãriã como em tãntos pãíses do mundo se difundã ã benefice�nciã. A se 
proclãmã em ãltã voz, pedindo o belo gesto ãos outros, que sã�o compensãdos 
com ã glo�riã de hãve�-lo feito. O esforço dã colheitã e�  sempre feito com o 
mã�ximo  desinteresse,  sãcrificãndo-se  pelo  ideãl.  Orgãnizãçã�o  científicã  dã 
cãridãde, que pode ãssim tãmbe�m chegãr ãU destinãçã�o e ãjudãr os pobres. Mãs 
de fãto, nã lo�gicã do mundo, que coisã eles representãm, senã�o os vencidos dã 
vidã? E que podem eles exigir de um mundo onde imperã ã lei dã lutã e ã vidã 
pertence so�  ão mãis forte? Numã sociedãde onde dominã ã formã mentãl do 
egocentrismo, como podemos esperãr que elã se trãnsforme sempre e em todã 
pãrte nãquelã do ãltruísmo, que e� ã lei dos outros plãnos de vidã?

Quãndo em tãl ãmbiente ãpãrece o homem evãnge�lico que ãspirã ão 
desãpego dãs riquezãs, ele pãrã ãlcãnçãr seu ideãl, nã�o precisã fãzer ãlgum 
ãto heroico de espoliãçã�o. Nã�o hã�  necessidãde desses gestos clãmorosos, 
ãdequãdos  pãrã  encenãr  ã  grãnde  virtude  dã  pobrezã.  Pãrã  o  homem
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evãngelico non vi eU  ãlcun bisogno di spogliãrsi. Bãstã distrãrsi un momento 
nellã lottã di difesã, lãsciãre un poco lã portã ãpertã, che il prossimo entrã e, 
non incontrãndo le  comuni bãrriere difensive,  pensã esso subito dã se�  ã 
compiere lã spoliãzione. Così, per rãggiungere lã povertãU  evãngelicã, non vi 
eU  ãlcun bisogno dellã clãssicã donãzione, del grãn gesto visibile, circondãto 
di meriti gloriosi, con cui il sãcrificio viene in grãn pãrte pãgãto. PiuU  grãvi 
spoliãzioni  possono  ãvvenire  nell’ombrã,  nellã  universãle  lottã  per  tutto 
ãfferrãre, senzã gloriã ne� meriti, ãl contrãrio con lã condãnnã di incãpãcitãU.

Questã eU lã storiã del nostro uomo. Non vi erã stãto bisogno che egli 
compisse ãlcun gesto di donãzione, per trovãrsi evãngelicãmente povero, e 
per di piuU  senzã merito ãlcuno di fronte ãl mondo. Ci ãvevã pensãto il suo 
prossimo, che egli dovevã ãmãre come se�  stesso, ãd impoverirlo. Egli erã 
stãto ricco. Mã erã rimãsto tutto preso nel lãvoro di concetto, inerente ãllã 
suã missione, che gli portãvã viã lã mãggior pãrte del suo tempo e energie. 
Non gliene restoU  per compiere il primo lãvoro necessãrio in questo mondo, 
che eU  quello di lottãre e difendersi. E sembrã che in terrã, ãlmeno così fu 
nel suo cãso, non siã possibile trovãre ã chi ãffidãre il proprio, senzã con 
cioU  finire col  perdere tutto.  Così,  per non essersi  potuto difendere,  egli 
ãvevã tutto perduto senzã lã gloriã del mondo che guãrdã e lã grãtitudine 
dei beneficãti che ricevono. Cristo nel Vãngelo disse ãd un ricco: se vuoi 
essere  perfetto,  vã,  vendi  tutto.  Mã  nel  nostro  mondo  vi  eU  bisogno  di 
vendere e di donãre. Non mãncã mãi chi, ãppenã si ãbbãndonino le difese, 
pensi subito ã fãrci poveri, perfetti come vuole il Vãngelo, senzã bisogno 
che ci spogliãmo di nullã.

Che cosã strãnã un uomo evãngelico nel nostro mondo. Come mãi? 
SãrãU  forse un mãlãto di mente? Così si giudicãvã il nostro uomo, nel cãso 
migliore con un senso di compiãnto. Mã uno sciocco che non sã nemmeno 
difendersi,  secondo  lã  legge  del  piãno  biologico  umãno,  piuU  che 
commiserãzione, meritã condãnnã e cãstigo. Questã eU lã giustiziã dellã terrã: 
che il debole siã eliminãto, perche� si eU lãsciãto vincere. Questã lã triste storiã 
che  qui  stiãmo nãrrãndo.  Essã  erã  stãtã  lungã  e  penosã  e,  con  l’ãttuãle 
mutãmento il suo protãgonistã, troppo stãnco di tutto, ãvevã creduto che essã 
fosse terminãtã. Allontãnãtosi dãl suã vecchio mondo per entrãre nel nuovo, 
ãvevã creduto tutto dovesse mutãre, di trovãre sinceritãU  e uomini diversi dã 
quelli  incontrãti  fino  ãllorã.  Vide  purtroppo  che  si  volevã  continuãre  lo 
stesso. Lã suã sperãnzã erã illusione. L’uomo erã ovunque lo stesso. Il nostro 
soggetto  uscivã  sãnguinãnte  dã  unã  espoliãzione  feroce  ed  erã  giãU  stãto 
scorticãto ãbbãstãnzã, per poter continuãre ãd esserlo ãncorã. Questã voltã, 
se  il  gioco  fosse  ãncorã  durãto,  l’uomo  evãngelico  ãvrebbe  soggiãciuto 
ãll’ãssãlto. L’esperimento erã ãrrivãto ãd un punto critico, ãltre il quãle esso 
non si  potevã protrãrre,  senzã  che l’esito  ne  fosse  compromesso,  con le 
conseguenze  di  principio  di  cui  ãbbiãmo pãrlãto.  Non erã  piuU  possibile
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evãnge�lico nã�o e� preciso se espoliãr. Bãstã distrãir-se por um momento nã lutã 
de defensã, deixãr um pouco ã portã ãbertã,  que o pro�ximo entrã e,  nã�o 
encontrãndo  ãs  comuns  bãrreirãs  defensivãs,  pensã  imediãtãmente  por  si 
mesmo em reãlizãr ã espoliãçã�o. Assim, pãrã ãtingir ã pobrezã evãnge�licã, nã�o 
e� necessã�riã ã clã�ssicã doãçã�o, do grãnde gesto visível, circundãdo de me�ritos 
gloriosos, com os quãis o sãcrifício em grãnde pãrte se pãgã. Mãis grãves 
espoliãço�es podem ocorrer nãs sombrãs, nã universãl lutã pãrã tudo ãgãrrãr, 
sem glo�riãs nem me�ritos, ão contrã�rio com ã condenãçã�o de incãpãcidãde.

Estã e�  ã  histo�riã do nosso homem. Nã�o hãviã necessidãde de ele 
fãzer ãlgum gesto de doãçã�o, pãrã se ãchãr evãngelicãmente pobre, e ãle�m 
disso,  sem me�rito ãlgum diãnte do mundo. Seu pro�ximo tinhã pensãdo 
nisso, ã quem ele deviã ãmãr como ã si mesmo, cuidãrã de empobrece�-lo. 
Ele tinhã sido rico. Mãs estãvã todo envolvido no trãbãlho  de conceito, 
inerente ãU suã missã�o, que lhe tomãvã ã mãior pãrte do seu tempo e energiã. 
Nã�o lhe sobrãvã nãdã pãrã cumprir o primeiro trãbãlho necessã�rio neste 
mundo, que e� o de lutãr e se defender. E pãrece que nã terrã, pelo menos foi 
no seu cãso, nã�o e� possível encontrãr ã quem confiãr o pro�prio, sem com isso 
ãcãbãr por perder tudo. Assim, por nã�o ter podido se defender, ele perderã 
tudo sem ã glo�riã do mundo que olhã e ã grãtidã�o dos beneficiãdos que 
recebem.  Cristo  no  Evãngelho  disse  ã  um  homem  rico:  se  queres  ser 
perfeito,  vãi,  vende  tudo.  Mãs  no  nosso  mundo hã�  umã necessidãde  de 
vender e de doãr. Nã�o fãltã jãmãis quem, logo que se ãbãndonãm ãs defesãs, 
pense logo em tornãr-nos pobres, perfeitos como quer o Evãngelho, sem 
necessidãde de nos despojãrmos de nãdã.

Que coisã estrãnhã um homem evãnge�lico no nosso mundo. Como? 
Serã�  tãlvez um doente mentãl? Assim se julgãvã o nosso homem, no cãso 
melhor com um sentimento de compãixã�o. Mãs um tolo que nem sãbe ão 
menos se defender, segundo ã lei do plãno biolo�gico humãno, mãis do que 
comiserãçã�o, merece condenãçã�o e cãstigo. Estã e� ã justiçã dã terrã: que o 
frãco sejã eliminãdo, porque se deixã vencer. Estã e�  ã triste histo�riã que 
ãqui estãmos nãrrãndo. Tinhã sido longã e penosã e, com ã ãtuãl mudãnçã, 
o seu protãgonistã, cãnsãdo demãis de tudo, hãviã ãcreditãdo que elã tinhã 
terminãdo.  Distãnciãndo-se  do  seu  velho  mundo  pãrã  entrãr  no  novo, 
ãcreditãvã que tudo deveriã mudãr, pãrã encontrãr sinceridãde e homens 
diversos  dãqueles  encontrãdos ãte�  ãgorã.  Viu,  entretãnto,  que se  queriã 
continuãr o mesmo. A suã esperãnçã erã ilusã�o. O homem erã em todos os 
lugãres o mesmo. O nosso sujeito sãírã sãngrãndo de umã espoliãçã�o feroz 
e jã�  hãviã sido esfolãdo o suficiente, pãrã poder continuãr ã se�-lo ãindã. 
Destã vez, se o jogo ãindã durãsse, o homem evãnge�lico teriã sucumbido 
ão ãssãlto. O experimento hãviã chegãdo ã um ponto crítico, cãso contrã�rio 
ele nã�o poderiã continuãr, sem que o e�xito lhe fosse comprometido, com ãs 
conseque�nciãs de princípio de que temos fãlãdo. Nã�o erã mãis possível
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ãttendere. Le forze superiori non potevãno piuU  ritãrdãre il loro intervento, 
perche�  unã ulteriore dilãtãzione ãvrebbe significãto lã loro sconfittã e lã 
vittoriã  del  mondo.  Erã  finãlmente  giuntã  l’orã  in  cui  l’Alto  dovevã 
mãnifestãrsi in formã concretã di ãzione sul piãno dellã mãteriã, perche� 
sãrebbe rimãsto vinto e il Vãngelo in errore, se col suo intervento l’Alto 
non ãvesse sãlvãto l’inerme dãi lupi divorãtori. Se quell’uomo fosse morto, 
per ãver voluto vivere il Vãngelo, questo si sãrebbe dimostrãto un ingãnno, 
perche�  non sãrebbero stãte vere le sue pãrole: “Cercãte per primã cosã il 
regno di Dio e lã Suã giustiziã e tutto il resto vi sãrãU dãto per di piuU”. Così 
i nuovi lupi, ignãri dei risultãti ã cui conducevãno le loro ãzioni, furono 
senzã  volerlo  ãnche  istrumento  dellã  mirãcolosã  risoluzione 
dell’esperimento in senso positivo, in fãvore del Vãngelo, perche�  fu il loro 
ãssãlto che costrinse le forze dell’Alto ã scendere e ãgire, perche� essi stessi 
cioU  ãvevãno orã reso indispensãbile.
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esperãr. As forçãs superiores nã�o podiãm mãis retãrdãr ã suã intervençã�o, 
porque umã ulterior dilãtãçã�o teriã significãdo ã suã derrotã e ã vito�riã do 
mundo. Erã finãlmente chegãdã ã horã nã quãl o Alto deveriã mãnifestãr-se 
nã formã concretã de ãçã�o no plãno dã mãte�riã, porque teriã permãnecido 
vencido e o Evãngelho em erro, se com suã intervençã�o o Alto nã�o tivesse 
sãlvãdo o inerme dos lobos devorãdores. Se ãquele homem fosse morto, 
por  querer  viver  o  Evãngelho,  isto  se  teriã  demonstrãdo  um  engãno, 
porque nã�o seriãm verdãdeirãs ãs suãs pãlãvrãs: “Procurãi em primeiro 
lugãr o reino de Deus e ã Suã justiçã e todo o resto vos serã�  dãdo ãle�m 
disso”.  Assim,  os  novos  lobos,  ignorãntes  dos  resultãdos  ã  quãl 
conduziãm ãs suãs ãço�es,  forãm sem quere�-lo  tãmbe�m instrumento dã 
milãgrosã  resoluçã�o  do  experimento  em  sentido  positivo,  ã  fãvor  do 
Evãngelho,  porque foi  o  ãssãlto  deles  que obrigou ãs  forçãs  do Alto  ã 
descer e ãgir, porque elãs mesmãs o tornãrãm ãgorã indispensã�vel.
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VII. Scontro  di  sistemi  e  strategie  opposte  nella 
battaglia  tra  il  mondo  e  le  forze  dell’Alto.  Si 
manifesta  l’imponderabile  a  difesa dell’inerme 
evangelico.  Significato  biologico  dell’evoluto  di 
fronte al telefinalismo della vita

Continuiãmo ãd  osservãre  sempre  piuU  dã  vicino  il  fenomeno che 
stiãmo  studiãndo,  per  sempre  meglio  comprenderlo  e  trãrne  utile 
insegnãmenti. EU  di interesse generãle conoscere lã tecnicã dellã discesã in 
terrã delle forze dell’Alto, le ãrmi di cui queste dispongono e lã strãtegiã dã 
esse usãtã per vincere. PuoU  essere istruttivo osservãre come in questo cãso 
ãvvenne di fãtto lo scontro trã le due psicologie e metodi di ãzione, quelli 
del Vãngelo e quelli del mondo. PuoU  essere utile, dopo ãver visto chi dei 
due eU  verãmente il piuU  potente, impãrãre piuU  evoluti sistemi di vincere. 
Orãmãi in questã storiã, i princìpi prendono corpo in persone concrete che 
ãgiscono sul piãno mãteriãle del nostro mondo. Abbiãmo esposto ãll’inizio 
di questo volume le teorie che li spiegãno. Li osserveremo orã nellã loro 
ãpplicãzione prãticã, studiãndo le quãlitãU e posizioni dei due ãntãgonisti, in 
cui  i  due opposti  princìpi  vengono ã  personificãrsi.  Ognuno usã  lã  suã 
formã  mentãle,  i  suoi  mezzi,  secondo  lã  suã  nãturã  si  comportã 
diversãmente.

Il mondo umãno eU  uno scenãrio di complicãte ãppãrenze, in mezzo 
ãlle  quãli  l’uomo  evãngelico  deve  muoversi  con  semplice  sinceritãU. 
Appãrentemente  tutto  eU  bontãU,  stimã,  disinteresse,  nobile  sãcrificio  per 
l’ideãle, mãgnãnimã generositãU.  Dã tutte le pãrti questo nobile esempio, 
invitãnte ãd essere imitãto. Il nostro uomo ãvevã trovãto questo ãmbiente e 
ne erã rimãsto incãntãto. Mã purtroppo sotto vi erã unã reãltãU  diversã, vi 
erã lã nãturã umãnã funzionãnte secondo le leggi del suo piãno biologico. 
Lã reãltãU erã lã lottã feroce per lã vitã, orgãnizzãte coãlizioni di interessi, il 
nãscondere i propri scopi per meglio vincere trãendo in ingãnno sullã verã 
strãtegiã usãtã nellã bãttãgliã. Gioco sottile, coperto di ideãli sciorinãti per 
meglio nãsconderlo. Sempre in tutto il mondo lo stesso tipo e gli stessi 
metodi  stãndãrdizzãti.  Questo.  L’ãntãgonistã  dã  vincere,  per  il  nostro 
uomo: uomini legãti in ãlleãnze per fãrsi piuU  forti, pãdroni del cãmpo per 
esservi nãti e vissuti, conoscitori del terreno dellã bãttãgliã e ãrmãti di tutti 
i mezzi, siã dellã potenzã economicã, siã sociãle, siã dell’ãstuziã: in ãltri 
termini indiscutibilmente, ãlmeno secondo il mondo, i piuU  forti, secondo lã 
suã  logicã  quindi  destinãti  ã  vincere,  e  essi  stessi  in  ãnticipo  sicuri  di 
vincere.
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VII. Encontro de sistemas e  estratégias opostas na 
batalha entre o mundo e as forças do Alto. Se 
manifesta o imponderável em defesa do inerme 
evangélico.  Significado  biológico  do  evoluído 
diante do telefinalismo da vida

Continuãmos  ã  observãr  sempre  mãis  de  perto  o  feno�meno  que 
estãmos  estudãndo,  pãrã  melhor  compreende�-lo  e  dele  tirãr  u� teis 
ensinãmentos. E�  de interesse gerãl conhecer ã te�cnicã dã descidã nã terrã 
dãs forçãs do Alto, ãs ãrmãs que dispo�em e ã estrãte�giã por ele usãdã pãrã 
vencer. Pode ser instrutivo observãr como, neste cãso, ocorreu de fãto o 
embãte entre ãs duãs psicologiãs e me�todos de ãçã�o, ãqueles do Evãngelho 
e  os  do  mundo.  Pode  ser  u� til,  depois  de  ter  visto  quãl  dos  dois  e� 
verdãdeirãmente  o  mãis  potente,  ãprender  mãis evoluídos  sistemãs  de 
vencer.  Jã�  ãgorã,  nestã histo�riã,  os princípios tomãm corpo em pessoãs 
concretãs que ãgem no plãno mãteriãl do nosso mundo. Temos exposto no 
início deste volume ãs teoriãs que os explicãm. Lhe observãremos ãgorã nã 
suã  ãplicãçã�o  prã�ticã,  estudãndo  ãs  quãlidãdes  e  posiço�es  dos  dois 
ãntãgonistãs, nos quãis os dois opostos princípios se personificãm. Cãdã 
um usã  ã  suã formã mentãl,  os  seus  meios,  segundo ã  suã nãturezã  se 
comportã diversãmente.

O mundo humãno e�  um cenã�rio de complicãdãs ãpãre�nciãs, no meio 
dãs  quãis  o  homem evãnge�lico  deve  mover-se  com simples  sinceridãde. 
Apãrentemente tudo e�  bondãde, estimã, desinteresse, nobre sãcrifício pelo 
ideãl,  mãgnã�nimã generosidãde.  De todãs  ãs  pãrtes  este  nobre  exemplo, 
convidãndo ã ser imitãdo. O nosso homem encontrou esse ãmbiente e com 
ele  ficou  encãntãdo.  Mãs  infelizmente  por  bãixo  hãviã  umã  reãlidãde 
diversã, hãviã ã nãturezã humãnã funcionãndo segundo ãs leis do seu plãno 
biolo�gico. A reãlidãde erã ã lutã feroz pelã vidã, orgãnizãdãs coãlizo�es de 
interesses, o esconder os pro�prios escopos pãrã melhor vencer, dissimulãndo 
ã  verdãdeirã  estrãte�giã  usãdã  nã  bãtãlhã.  Jogo  sutil,  coberto  de  ideãis 
desfrãldãdos pãrã melhor esconde�-lo. Sempre em todo o mundo o mesmo 
tipo e os mesmos me�todos pãdronizãdos. Este. O ãntãgonistã ã ser vencido, 
pelo nosso homem: homens ligãdos em ãliãnçãs pãrã se fãzerem mãis fortes, 
senhores do cãmpo por terem ãli nãscido e vivido, conhecedores do terreno 
dã bãtãlhã e ãrmãdos de todos os meios, sejã de poder econo�mico, sejã 
sociãl,  sejã  de  ãstu�ciã:  em outros  termos,  indiscutivelmente,  pelo  menos 
segundo o mundo, os mãis fortes, segundo ã suã lo�gicã, portãnto destinãdos 
ã vencer, e eles pro�prios ãntecipãdãmente seguros de vencer.
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Dãll’ãltro lãto lã semplice reãltãU,  scopertã: un pãcifico uomo, solo, 
senzã piãni ne� pãlesi ne� nãscosti, incãpãce di ingãnnãre nessuno; un uomo 
solo,  ignãro  del  terreno  dellã  bãttãgliã  per  lui  completãmente  nuovo  e 
sconosciuto,  un  uomo povero,  evãngelicãmente  inerme,  senzã  mezzi  di 
quãlsiãsi genere, sprovvisto di tutto e in bãlìã di tutti. Indiscutibilmente, 
ãlmeno secondo il mondo, egli erã il piuU  debole, quindi secondo lã logicã 
dominãnte, destinãto ã perdere, dã tutti in ãnticipo considerãto vinto.

Dovevãmo considerãre le quãlitãU  opposte dei due contendenti, per 
comprendere lã nãturã mirãcolosã del sãlvãtãggio dell’inerme, quindi tutto 
il vãlore dell’esempio, non spiegãbile che con l’intervento di forze superiori. 
CioU  ci mostrerãU  lã potenzã del fenomeno ã cui stiãmo ãssistendo, cioeU  non 
solo lã tecnicã dellã discesã delle forze dãll’Alto, mã ãnche il vãlore e lã 
portãtã di questã discesã in questo cãso.

Lã schiãvituU  nel mondo fu solo formãlmente ãbolitã, nelle leggi, mã 
essã restoU  nell’istinto umãno, di fronte ã quãlsiãsi individuo ãppenã esso 
ãppãiã il piuU  debole: schiãvituU  morãle, economicã, politicã, etc., in formã 
civilizzãtã, dãlle cãtene invisibile, mã non per questo meno potenti. Nel 
piãno biologico in  cui  regnã lã  legge del  piuU  forte,  costituisce giustiziã 
impãdronirsi del piuU  debole per ãssoggettãrlo. Lã logicã del fenomeno, dãti 
i  suoi  elementi  componenti,  non  potevã  non svolgersi  fino in  fondo.  Il 
mondo, dãtã lã suã formã mentãle e i mezzi ã suã disposizione, non potevã 
lãvorãre  ãltrimenti  e  continuãvã  ã  funzionãre  imperterrito  con  i  suoi 
metodi. Lo spettãcolo ã cui orã ãssistiãmo eU  quello offertoci dãlle forze 
dell’Alto,  che si  rivelãno col loro intervento,  necessãrio per compiere il 
sãlvãtãggio.  Come ãvrebbero  esse  ãgito  per  vincere,  in  questo  cãso,  lã 
grãnde bãttãgliã?  Esse dovevãno impegnãrsi  ã  fondo,  perche�  qui  erã  in 
gioco il vãlore del Vãngelo e lã pãrolã di Cristo. Mã se un tãle uomo ãvesse 
vinto, in condizioni così ãvverse, tãle vittoriã ãvrebbe costituito unã provã 
tãnto piuU  evidente, quãnto piuU  difficile erã il cãso risolto.

Tutte le probãbilitãU  ãppãrivãno in fãvore del mondo. Lã suã sconfittã 
sãrebbe stãtã tãnto piuU  clãmorosã e mirãcolosã, quãnto piuU  essã orã erã 
sembrãvã  contro  lã  regolã  normãle.  Esistevãno  dunque  dãvvero  mezzi 
supernormãli cãpãci di piegãrlã fino ãl punto di fãr vincere un inerme in un 
mondo di ãrmãti? Mã ãllorã i mezzi spirituãli sono piuU  potenti di quelli 
mãteriãli, per poter ãvere nellã bãttãgliã un peso così decisivo? Mã ãllorã 
non solo non eU vero che il Vãngelo non eU ãpplicãbile in terrã, mã eU vero che 
esso rãppresentã l’ãrmã piuU  potente per vincere. Conclusioni importãnti, di 
interesse generãle.

Dã cioU  derivã, per l’uomo che hã fãtto tãle esperimento, il dovere di 
comunicãrne i risultãti,  come gli scienziãti comunicãno quelli  delle loro 
scoperte scientifiche, ãnche se in questo cãso l’esperienzã fu condottã sul
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Do outro lãdo ã simples reãlidãde, descobertã: um pãcífico homem, so� , 
sem plãnos,  nem ãpãrentes nem ocultos,  incãpãz de engãnãr ningue�m; um 
homem so� ,  ignãro  do  terreno  dã  bãtãlhã  pãrã  ele  completãmente  novo  e 
desconhecido,  um  homem  pobre,  evãngelicãmente  inerme,  sem  meios  de 
quãisquer ge�nero, desprovido de tudo e ãU  merce�  de todos. Indiscutivelmente, 
pelo menos segundo o mundo, ele erã o mãis de�bil, portãnto segundo ã lo�gicã 
dominãnte, destinãdo ã perder, por todos ãntecipãdãmente considerãdo vencido.

Devemos  considerãr  ãs  quãlidãdes  opostãs  dos  dois  contendores, 
pãrã  compreender  ã  nãturezã  milãgrosã do resgãte  do inerme,  portãnto 
todo o vãlor do exemplo, nã�o explicã�vel senã�o com ã intervençã�o de forçãs 
superiores.  Isso  nos  mostrãrã�  ã  pote�nciã  do feno�meno ão quãl  estãmos 
ãssistindo,  i.  e.,  nã�o  so�  ã  te�cnicã  dã  descidã  dãs  forçãs  do  Alto,  mãs 
tãmbe�m o vãlor e o ãlcãnce destã descidã neste cãso.

A escrãvidã�o  no mundo foi  so�  formãlmente ãbolidã,  nãs  leis,  mãs 
permãneceu no instinto humãno, diãnte de quãlquer indivíduo ãssim que 
este se mostrã o mãis de�bil: escrãvidã�o morãl, econo�micã, políticã, etc., em 
formã civilizãdã, dãs correntes invisíveis, mãs nã�o por isto menos potente. 
No  plãno  biolo�gico  no  quãl  reinã  ã  lei  do  mãis  forte,  constitui  justiçã 
ãpoderãr-se do mãis de�bil pãrã sujeitã�-lo. A lo�gicã do feno�meno, dãdos os 
seus elementos componentes, nã�o poderiã nã�o se desenvolver ãte�  o fim. O 
mundo, dãdã ã suã formã mentãl e os meios ãU  suã disposiçã�o, nã�o poderiã 
trãbãlhãr de outrã formã e continuãvã ã funcionãr imperte�rrito com os seus 
me�todos. O espetã�culo que ãgorã ãssistimos e�  o que nos e�  oferecido pelãs 
forçãs  do  Alto,  que  se  revelãm com ã  suã  intervençã�o,  necessã�riã  pãrã 
cumprir o resgãte. Como teriãm eles ãgido pãrã vencer, neste cãso, ã grãnde 
bãtãlhã? Eles deveriãm empenhãr-se ã fundo, porque ãqui estãvã em jogo o 
vãlor do Evãngelho e dã pãlãvrã de Cristo. Mãs se um tãl homem tivesse 
vencido, em condiço�es tã�o ãdversãs, tãl vito�riã teriã constituído umã provã 
tãnto mãis evidente quãnto mãis difícil erã o cãso resolvido.

Todãs ãs probãbilidãdes pãreciãm ã fãvor do mundo. A suã derrotã 
teriã  sido  tãnto  mãis  clãmorosã  e  milãgrosã  quãnto  mãis  ãgorã  elã 
pãrecesse  contrã  ã  regrã  normãl.  Existiriãm  entã�o  reãlmente  meios 
suprãnormãis cãpãzes de dobrã�-lã ã ponto de fãzer vencer um inerme em 
um mundo de ãrmãdos? Mãs entã�o os meios espirituãis sã�o mãis potentes 
do que ãqueles mãteriãis, pãrã poder ter nã bãtãlhã um peso tã�o decisivo? 
Mãs entã�o nã�o so�  nã�o e�  verdãde que o Evãngelho nã�o e�  ãplicã�vel nã terrã, 
mãs  e�  verdãde  que  representã  ã  ãrmã  mãis  poderosã  pãrã  vencer. 
Concluso�es importãntes, de interesse gerãl.

Disto derivã, pãrã o homem que reãlizou tãl experimento, o dever de 
comunicãr  os  resultãdos,  como os  cientistãs  comunicãm ãqueles  dãs  suãs 
descobertãs científicãs, mesmo que neste cãso ã experie�nciã foi conduzidã no
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terreno  spirituãle  e  morãle.  Un  fãtto  reãlmente  verificãtosi,  hã  lã  suã 
importãnzã sul  terreno delle  indãgini  positive,  perche�  si  hã il  diritto di 
presumere che l’esperimento debbã riprodursi col medesimo esito, tutte le 
volte che esso viene ripetuto nelle stesse condizioni.  Ogni cãso riuscito 
costituisce unã provã di unã nuovã veritãU che ãndiãmo scoprendo, e ci ãpre 
unã portã perche�, ripetendolo, si giungã ãllã conoscenzã completã di questã 
veritãU e poi ãllã suã ãpplicãzione per il nostro vãntãggio.

Il  cãso  che  stiãmo  nãrrãndo  puoU  sembrãre  un  fãtto  purãmente 
personãle,  che  come  tãle  non  ãndrebbe  nãrrãto.  Mã  come  tutti  i  cãsi 
pãrticolãri rientrãno in unã legge generãle di cui fãnno pãrte, così questo 
puoU  intendersi come un episodio, che puoU  ripetersi per tutti, dellã grãnde 
bãttãgliã trã Cristo e il mondo, e che puoU  ãssumere il vãlore di esperienzã 
evãngelicã ã conseguenze di cãrãttere universãle. Perche�  rifiutãrsi di dãre 
unã provã dellã veritãU  del Vãngelo, utile per restãre di esso sempre piuU  
convinti? CioU  ãppãre tãnto piuU  necessãrio in un mondo in cui nellã prãticã 
sembrã che ben pochi orãmãi verãmente vi credãno. EU  vero che il Vãngelo 
non hã bisogno delle nostre prove. PeroU  sembrã che esso ãbbiã bisogno di 
essere continuãmente spiegãto. E nessunã cosã spiegã tãnto bene come il 
dãr prove dellã suã veritãU, tãnto piuU  quãndo queste prove non sono dãte in 
unã formã trãdizionãlmente ripetutã, mã in quellã rãzionãle e positivã che eU 
piuU  ãdãttã ãllã psicologiã modernã: prove quest'ultimã ãtte ã dimostrãre lã 
veritãU  del Vãngelo non piuU  solo in senso fideistico e religioso, mã ãnche 
come fenomeno biologico universãle, in senso positivo, ãnche sul terreno 
reãlistã dell’osservãzione e esperimento, proprio dellã scienzã. EU  ãppunto 
su questo terreno del positivismo mãteriãlistã che, col riferire questo cãso e 
lã suã ãnãlisi, ãbbiãmo voluto portãre il Vãngelo, sicuri che ãnche in questo 
cãmpo in cui si fã entrãre, esso restã perfettãmente vero.

Continuã  lã  strãnã  bãttãgliã.  Dã  un  lãto  il  mondo  ãgguerrito, 
dãll’ãltro un inerme, solo. PeroU  dietro di lui sono le forze spirituãli che lo 
sostengono. EU  in questo mirãcolo che si mãnifestã lã loro potenzã. Sembrã 
vedere lã scenã di Dãvid che ãffrontã il gigãnte Goliã. Il gigãnte eU il mondo 
che schiãcciã con lã suã potenzã nel piãno dellã mãteriã. Dãvid rãppresentã 
il mondo potente nell’imponderãbile e dominãtore nel piãno dello spirito. 
PeroU  costui si trovãvã nellã terrã dei gigãnti, dove imperãvã lã loro legge. 
Secondo questã il nostro uomo non vãlevã nullã e venivã considerãto un 
fãllito. Tuttãviã ãllã psicologiã del mondo e ãi cãlcoli dellã suã strãtegiã 
sfuggivãno, perche� non vãlutãti, ãltri elementi che pur erãno in gioco nellã 
bãttãgliã. Quell’uomo non erã un fãllito. Esso erã diventãto povero, non per 
essere stãto un dissipãtore,  ne�  per inettitudine,  mã per lã fedeltãU  ãd un 
principio,  per non essersi  difeso,  per bontãU  verso il  prossimo, per dãrsi 
tutto ãl compimento dellã suã missione. Dã ricco come dã povero, egli si 
erã mãntenuto uguãlmente pãrco e onesto, innocente delle ricchezze che
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terreno espirituãl e morãl. Um fãto que reãlmente se verificou, tem ã suã 
importã�nciã no terreno dãs investigãço�es positivãs, porque se tem o direito 
de supor que o experimento devã reproduzir-se com o mesmo e�xito, todãs 
ãs vezes que for repetido nãs mesmãs condiço�es.  Cãdã cãso de sucesso 
constitui umã provã de umã novã verdãde que estãmos descobrindo, e nos 
ãbre umã portã porque, repetindo-o, se chegã ão conhecimento completo 
destã verdãde e depois ãU suã ãplicãçã�o pãrã ã nossã vãntãgem.

O  cãso  que  estãmos  nãrrãndo  pode  pãrecer  um  fãto  purãmente 
pessoãl, que como tãl nã�o deveriã ser nãrrãdo. Mãs como todos os cãsos 
pãrticulãres recãem em umã lei gerãl dã quãl fãzem pãrte, ãssim este pode 
ser entendido como um episo�dio, que pode se repetir pãrã todos, dã grãnde 
bãtãlhã entre Cristo e o mundo, e que pode ãssumir o vãlor de experie�nciã 
evãnge�licã com conseque�nciãs  de cãrã�ter universãl. Por que se recusãr ã 
dãr provãs dã verãcidãde do Evãngelho, u� til pãrã ficãr dele sempre mãis 
convencidos? Isso pãrece tãnto mãis necessã�rio em um mundo no quãl, nã 
prã�ticã, pãrece que bem poucos ãgorã verdãdeirãmente ãcreditãm nisso. E�  
verdãde que o Evãngelho nã�o precisã de nossãs provãs. Pore�m pãrece que 
ele precisã ser continuãmente explicãdo. E nãdã explicã tã�o bem como o 
dãr provãs dã suã verdãde, tãnto mãis quãndo estãs provãs nã�o sã�o dãdãs 
nã formã trãdicionãlmente repetidã, mãs nãquelã rãcionãl e positivã que e�  
mãis ãdãptãdã ãU  psicologiã modernã: provãs estã u� ltimã ãptã ã demonstrãr 
ã verdãde do Evãngelho nã�o mãis so�  no sentido fideístico e religioso, mãs 
tãmbe�m como feno�meno biolo�gico universãl, no sentido positivo, tãmbe�m 
no terreno reãlistã dã observãçã�o e do experimento, pro�prio dã cie�nciã. E�  
precisãmente neste terreno do positivismo mãteriãlistã que, ão referir este 
cãso e ã suã ãnã�lise,  quisemos trãzer o Evãngelho,  seguros que mesmo 
neste cãmpo em que se insere, permãnece perfeitãmente verdãdeiro.

Continuã ã estrãnhã bãtãlhã. De um lãdo o mundo ãguerrido, do 
outro um inerme, so� . Pore�m ãtrã�s dele estã�o ãs forçãs espirituãis que o 
sustentãm. E�  neste milãgre que se mãnifestã ã suã pote�nciã. Pãrece ver ã 
cenã de Dãvi que enfrentã o gigãnte Goliãs. O gigãnte e�  o mundo que 
esmãgã com seu poder no plãno dã mãte�riã. Dãvid representã o mundo 
potente no imponderã�vel e dominãdor no plãno do espírito. Pore�m ele se 
encontrã nã terrã dos gigãntes, onde imperãvã ã lei deles. Segundo estã, o 
nosso  homem nã�o  vãliã  nãdã  e  erã  considerãdo  um fãlido.  Todãviã  ãU 
psicologiã do mundo e ãos cã�lculos dã suã estrãte�giã escãpãrãm, porque 
nã�o forãm ãvãliãdos, outros elementos que tãmbe�m estãvãm em jogo nã 
bãtãlhã. Aquele homem nã�o erã um fãlido. Ele erã tornãdo pobre, nã�o 
por  ser  um dissipãdor,  nem por  inãptidã�o,  mãs  pelã  fidelidãde  ã  um 
princípio, por nã�o se defender,  por bondãde pãrã com o pro�ximo, por 
dãr-se todo ão cumprimento dã suã missã�o. Como rico ou como pobre, 
ele mãntiverã-se iguãlmente pãrco e honesto, inocente dãs riquezãs que
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personãlmente per se�  non ãvevã mãi ãccettãto, come innocente dellã loro 
dispersione,  ãvvenutã  ãl  di  soprã  dellã  suã  volontãU.  Orã,  se  nei  piãni 
inferiori cioU  che vãle eU lã potenzã mãteriãle, nei superiori dominã invece lã 
legge di giustiziã. Allorã quello che in terrã puoU  sembrãre debolezzã, puoU  
ãvere  vãlore  di  forzã,  e  questi  elementi,  quãli  l’innocenzã,  lã  non 
colpãbilitãU, lã fedeltãU  ãd un principio, ben poco vãlutãti nel mondo perche� 
per  esso  scompãiono  nell’imponderãbile,  possono  ãcquistãre  un  peso 
decisivo, lã potenzã di vere forze protettive.

Vi  erã  poi  un  ãltro  fãtto.  Quello  che  costituivã  lã  debolezzã  del 
nostro uomo sul terreno umãno, costituivã lã suã forzã in un piãno piuU  ãlto. 
Se egli in terrã erã disprezzãbile per ãver perduto tutto, questã perditã erã 
compensãtã dãl fãtto che nel suo destino si erã mãturãtã unã missione, fãtto 
che  in  un  piãno  di  vitã  diverso  pienãmente  lo  rivãlorizzãvã  dellã  suã 
svãlorizzãzione sul piãno di vitã comune. Lã vitã, che eU  onestã e utilitãriã, 
usã  queste  giuste  compensãzioni.  Il  mondo concepisce  lã  vitã  in  senso 
ristretto, limitãto ãl suo piãno ãttuãle. Mã lã vitã eU  un fenomeno cosmico, 
in cui rientrãno ãnche le forze cristiche che guidãno lã nostrã evoluzione 
verso un futuro migliore. Ne segue che il trovãrsi connessi con tãli forze 
per  collãborãre  ãi  fini  di  esse,  puoU  vãlere  molto  di  piuU  che  possedere 
ricchezze, gloriã, poteri umãni, vãlori effimeri di fronte ã quelli eterni. Se 
guãrdiãmo bene,  il  nostro uomo erã dunque erã un debole solo per gli 
occhi miopi del mondo, erã un vinto solo sul piãno di questo e per lã suã 
ristrettã psicologiã.

CioU  che  potenziãvã  lã  posizione  di  costui  erã  il  fãtto  che,  se  egli 
scompãrivã nel mondo come un vinto, vi riãppãrivã nellã veste del tutto 
diversã, di istrumento. Allorã non erã piuU  egli che vivevã, mã erãno ãltre 
forze che vivevãno in lui e che, per mezzo di lui volevãno reãlizzãre i propri 
fini in terrã. Essere istrumento significã non essere piuU  solo, come eU l’uomo 
che si ãrmã ãppoggiãndosi sulle sue sole forzã. Per questo esso hã un grãn 
bisogno di ãrmãrsi, perche� non hã ãltrã difesã. Chi si eU fãtto istrumento non 
hã  bisogno  di  tutto  cioU,  perche�  ã  cioU  devono  provvedere  le  forze 
dell’imponderãbile di cui esso si eU fãtto mezzo di reãlizzãzione, e che devono 
mãntenerlo in vitã se vogliono che esso lãvori per tãle ãttuãzione dei loro 
piãni.  Essere istrumento significã dover ubbidire ãl  proprio pãdrone,  mã 
significã ãnche collãborãre fãcendo pãrte dellã suã orgãnizzãzione, significã 
quindi dover essere dã lui difeso. Porsi in stãto di ãccettãzione di fronte ãd 
un cãpo intelligente  e  giusto,  non equivãle  ãllã  posizione in  cui  viene ã 
trovãrsi il debole in terrã, condãnnãto ãllã condizione di servo ã cui non 
rimãne che esser cãlpestãto e sfruttãto. Tutto si rovesciã sãlendo. PiuU  in ãlto, 
obbedire non eU  perditã, mã vãntãggio. In un mondo di bontãU  e giustiziã, 
sottomettersi non eU perdere, mã vincere. Si diventã ãllorã pãrte di un piãno, 
il che puoU potenziãre l’uomo piuU  misero e, quãndo cioU  rispondã ãllã necessitãU
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pessoãlmente pãrã si jãmãis ãceitãrã, como inocente de suã dispersã�o, o 
que ocorreu ãle�m de suã vontãde. Orã, se nos plãnos inferiores o que vãle e� 
o poder mãteriãl, nos plãnos superiores dominã ã lei de justiçã. Entã�o o 
que nã terrã  pode pãrecer  frãquezã,  pode ter  o  vãlor  de forçã,  e  estes 
elementos,  como  ã  inoce�nciã,  ã  nã�o  culpãbilidãde,  ã  fidelidãde  ã  um 
princípio, bem pouco vãlorizãdos no mundo porque eles desãpãrecem no 
imponderã�vel, podem ãdquirir um peso decisivo, o poder dãs verdãdeirãs 
forçãs protetivãs.

Hãviã  pois  um outro  fãto.  O  que  constituíã  ã  frãquezã  de  nosso 
homem no terreno humãno constituíã ã suã forçã em um plãno mãis ãlto. 
Se  ele  nã  terrã  erã  desprezível  por  ter  perdido  tudo,  essã  perdã  erã 
compensãdã pelo fãto que no seu destino ãmãdurecerã umã missã�o, fãto 
que  num  plãno  de  vidã  diverso  plenãmente  o  revãlorizãvã  dã  suã 
desvãlorizãçã�o no plãno de vidã comum. A vidã, que e� honestã e utilitã�riã, 
usã  estãs  justãs  compensãço�es.  O  mundo  concebe  ã  vidã  em  sentido 
estrito, limitãdo ão seu plãno ãtuãl. Mãs ã vidã e�  um feno�meno co�smico, 
no quãl reentrãm tãmbe�m ãs forçãs crísticãs que guiãm ã nossã evoluçã�o 
pãrã um futuro melhor. Segue-lhe que se encontrãr conexo com tãis forçãs 
pãrã colãborãr com os seus fins, pode vãler muito mãis do que possuir 
riquezãs,  glo�riãs,  poderes  humãnos,  vãlores  efe�meros  diãnte  dãqueles 
eternos. Se olhãrmos bem, o nosso homem erã pois um frãco ãpenãs pãrã 
os olhos míopes do mundo, ele erã um vencido so�  no plãno deste e por isto 
e pelã suã estreitã psicologiã.

O que potenciãvã ã posiçã�o dele erã o fãto que, se ele desãpãrecesse 
no  mundo  como  um vencido,  reãpãreciã  nã  veste  de  tudo  diversã,  de 
instrumento. Agorã nã�o erã mãis ele que viviã, mãs erãm outrãs forçãs que 
viviãm nele e que, por meio dele queriãm reãlizãr os pro�prios fins nã terrã. 
Ser instrumento significã nã�o estãr mãis so� , como e� o homem que se ãrmã, 
ãpoiãndo-se ãpenãs sobre suãs forçãs. Por isto tem umã grãnde necessidãde 
de se ãrmãr, porque nã�o tem outrã defesã. Quem se fez instrumento nã�o 
precisã  de  tudo  isso,  porque  pãrã  isso  devem  prover  ãs  forçãs  do 
imponderã�vel de que se fez meio de reãlizãçã�o, e que devem mãnte�-lo vivo 
se  quiserem  que  ele  trãbãlhe  pãrã  tãl  ãtuãçã�o  de  seus  plãnos.  Ser 
instrumento  significã  ter  que  obedecer  ão  pro�prio  pãtrã�o,  mãs  significã 
tãmbe�m  colãborãr  fãzendo  pãrte  dã  suã  orgãnizãçã�o,  significã  portãnto 
dever ser por ele defendido. Po�r-se em estãdo de ãceitãçã�o diãnte de um 
chefe inteligente e justo, nã�o equivãle ãU  posiçã�o nã quãl se encontrãm os 
frãcos nã terrã, condenãdos ãU condiçã�o de servo ã quem nã�o restã senã�o ser 
pisoteãdo e explorãdo. Tudo se inverte subindo. Mãis no ãlto, obedecer nã�o 
e�  perdã, mãs vãntãgem. Num mundo de bondãde e justiçã, submeter-se 
nã�o e�  perder, mãs vencer. Se tornã ãgorã pãrte de um plãno, o que pode 
potenciãr o homem mãis mísero e, quãndo isso responde ãU  necessidãde
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di quel piãno, trãscinãrlo, ãldilãU  dellã suã stessã comprensione e volontãU, 
ãllã  vittoriã.  L’istrumento  eU  come  un  fuscello  di  pãgliã  che  gãlleggiã 
sull’oceãno, e così  fã propri  i  movimenti  di  esso.  Mentre dietro l’uomo 
comune non vi eU  che se�  stesso, con lã sue limitãte forze umãne, dietro un 
istrumento  vi  eU  unã  potente  orgãnizzãzione  di  forze  spirituãli.  Mentre 
quest’ultimo in terrã sembrã solo e ãbbãndonãto, eU proprio il primo che stã 
solo, e nessuno eU tãnto ricco di ãmici e ãiuti quãnto il secondo.

* * *

Ecco che nellã bãttãgliã vediãmo entrãre in scenã un fãttore nuovo: 
l’imponderãbile. Essã eU lã nuovã ãrmã che difende l’inerme indifeso. Si trãttã 
di forze sottili e profonde, lente ã mettersi in moto, mã poi di effetti vãsti, 
potenti e irresistibili. Il mondo continuã ãd ãrmãrsi con i suoi mezzi e ã fãr 
lã lottã con lã suã psicologiã, e gli sfuggono queste ãltre ãrmi che fãnno pãrte 
dellã strãtegiã dell’invisibile. Esse sono costituite dã equilibri complessi trã 
ãzioni e reãzioni in cosmici orgãnismi di forze, che il mondo non vede. Non 
vedendole, esso le negã, il che le rende per esso tãnto piuU  pericolose, in 
quãnto esso non ne tiene conto.  Il  mondo se lã  sbrigã dicendo che non 
esistono, il che non impedisce che esse continuino ã funzionãre. Gli sfugge 
così completãmente lã strãtegiã del nemico e si comportã come un cieco che 
ãvãnzã senzã sãpere dove cãmminã. Avviene così che il mondo si ãrmã in 
modo errãto, vãlido solo per lã lottã nel suo piãno, mã che non vãle nullã per 
lã lottã contro ãltri piãni di vitã. Così ãvviene ãnche che il mondo usã unã 
strãtegiã di guerrã ãdãttã solo per il suo ãmbiente, e che non vãle nullã di 
fronte  ãllã  piuU  sottile  e  potente  strãtegiã  dell’imponderãbile.  Orã  eU  in 
posizione di grãnde svãntãggio che si puoU  ãffrontãre in nemico di cui non si 
conosce lã nãturã, lã psicologiã e i metodi di ãzione.

Se tutto cioU  eU  penoso e pericoloso, cioU  non toglie che siã logico. Unã 
delle primã quãlitãU  dell’involuto eU  lã suã cecitãU  che gli fã credere solo nellã 
potenzã delle forze mãteriãli del suo mondo, non fãcendogli vedere e vãlutãre 
tutto cioU  che stã oltre di questo. L’ignorãnzã cresce con l’involuzione, quãnto 
piuU  in bãsso si scende, pãrãllelã ãll’egoismo, ãllã forzã brutã, ãllã ferociã. Si 
crede  di  poter  vãntãggiosãmente  supplire  ãllã  mãncãnzã  di  luce,  con  lã 
mãncãnzã  di  scrupoli,  ãllã  mãncãnzã  di  giustiziã  con  lã  prepotenzã,  ãl 
disordine  imponendo  il  proprio  io.  Si  rãggiunge  così  senzã  dubbio  lã 
potenzã dell’esplosione  delle  forze  elementãri,  fenomeno  grãndioso,  mã 
primitivo  e  cãotico.  Se  bisognã  riconoscere  che  questã  eU  l’unicã 
mãnifestãzione dellã vitã ã quel livello, perche� ivi essã non sã fãre di meglio, 
tuttãviã essã rãggiunge mãnifestãzioni di molto mãggior potenzã e vãlore, col 
rãffinãmento reãlizzãto dãll’evoluzione col fãrlã sãlire in piãni superiori.

L’uomo evãngelico, per quãnto visto con gli occhi del mondo possã 
sembrãre  un  inetto  sognãtore,  in  fondo  non  fã  che  gettãr  viã  dã  se�
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dãquele plãno, ãrrãstã�-lo,  ãle�m dã suã pro�priã compreensã�o e vontãde,  ãU 
vito�riã. O instrumento e�  como umã pãlhã que flutuã no oceãno e ãssim fãz 
seus pro�prios movimentos. Enquãnto por trã�s do homem comum nã�o existe 
senã�o ele  mesmo,  com  ã  suã  limitãdã  forçã  humãnã,  por  trã�s  de  um 
instrumento existe umã potente orgãnizãçã�o de forçãs espirituãis. Enquãnto 
o u� ltimo nã terrã pãrece so�  e ãbãndonãdo, e�  precisãmente o primeiro que 
estã� so� , e ningue�m e� tã�o rico em ãmigos e ãjudã quãnto o segundo.

* * *

Eis  que  nã  bãtãlhã  vemos  entrãr  em  cenã  um  fãtor  novo:  o 
imponderã�vel. Elã e� ã novã ãrmã que defende o inerme indefeso. Se trãtã de 
forçãs sutis  e profundãs,  lentãs ã por-se em movimento,  mãs tãmbe�m de 
efeitos vãstos, potentes e irresistíveis. O mundo continuã ã ãrmãr-se com os 
seus meios e ã lutãr com ã suã psicologiã, e lhe fogem estãs outrãs ãrmãs que 
fãzem pãrte dã estrãte�giã do invisível. Elãs sã�o  constituídãs de equilíbrios 
complexos entre ãço�es e reãço�es em co�smicos orgãnismos de forçãs, que o 
mundo nã�o ve�. Nã�o os vendo, ele ãs negã, o que os tornã pãrã ele tãnto mãis 
perigosos, enquãnto ele nã�o os tem em contã. O mundo se desobrigã dizendo 
que eles nã�o existem, o que nã�o impede que eles continuem ã funcionãr. Lhe 
foge ãssim completãmente ã estrãte�giã do inimigo e se comportã como um 
cego que ãvãnçã sem sãber onde cãminhã. Ocorre, ãssim, que o mundo se 
ãrmã de modo errãdo, vã�lido so�  pãrã ã lutã no seu plãno, mãs que nã�o vãle 
nãdã pãrã ã lutã contrã outros plãnos de vidã. Assim ãcontece tãmbe�m que o 
mundo usã umã estrãte�giã de guerrã ãdãptãdã so�  pãrã o seu ãmbiente, e que 
nã�o vãle nãdã diãnte dã mãis sutil e potente estrãte�giã do imponderã�vel. Agorã 
estã�  em posiçã�o de grãnde desvãntãgem que se pode enfrentãr um inimigo dã 
quãl nã�o se conhece ã nãturezã, ã psicologiã e os me�todos de ãçã�o.

Se tudo isso e�  penoso e  perigoso,  isso nã�o  tolhe o fãto que sejã 
lo�gico. Umã dãs primeirãs quãlidãdes do involuído e�  ã suã cegueirã que o 
fãz  crer  ãpenãs  no  poder  dãs  forçãs  mãteriãis  do  seu  mundo,  nã�o  o 
deixãndo ver e ãvãliãr tudo o que estã�  ãle�m disto. A ignorã�nciã cresce com 
ã  involuçã�o,  quãnto  mãis  bãixo  se  desce,  pãrãlelo  ão  egoísmo,  ãU  forçã 
brutã,  ãU  ferocidãde. Se cre� de poder vãntãjosãmente suprir  ãU fãltã de luz, 
com ã fãltã de escru�pulos, ãU fãltã de justiçã com ã prepote�nciã, ãU desordem 
impondo  o  pro�prio  eu.  Se  ãlcãnçã  ãssim,  sem  du�vidã,  ã  pote�nciã  dã 
explosã�o  dãs  forçãs  elementãres,  feno�meno  grãndioso,  mãs  primitivo  e 
cão� tico. Se precisã reconhecer que estã e�  ã u�nicã mãnifestãçã�o dã vidã 
nãquele nível,  porque ãli elã nã�o sãbe fãzer melhor, todãviã elã ãlcãnçã 
mãnifestãço�es  de  muito  mãior  pote�nciã e  vãlor,  com  o  refinãmento 
reãlizãdo pelã evoluçã�o ão fãze�-lã subir ã plãnos superiores.

O  homem evãnge�lico,  por  quãnto  visto  com os  olhos  do  mundo 
possã pãrecer um inepto sonhãdor, no fundo nã�o fãz senã�o jogãr forã de si
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delle ãrmi primitive e poco potenti, per prenderne di piuU  rãffinãte e potenti. A 
che serve le forzã brutã dell’involuto, se essã viene pãrãlizzãtã dãll’ignorãnzã? 
A che serve tãnto scãtenãmento di energiã, se essã non eU sãputã dirigere, e se 
così finisce con lo sbãgliãre tutti i colpi? Se pãtrimonio dell’involuto eU lã forzã 
brutã, ãccompãgnãtã dãll’ottusitãU  e dãll’ignorãnzã, per giungere ãll’illusione, 
pãtrimonio dell’evoluto eU lã potenzã dello spirito, ãccompãgnãtã dãll’intelligenzã 
e dãllã conoscenzã, che dãnno lã sicurezzã e portãno ãl successo.

Senzã  dubbio  l’uomo  del  mondo  stã  ben  proporzionãto  ãl  suo 
ãmbiente, soddisfãtto, persino ãttãccãto ãd esso. Mã cioU  che eU penoso eU che 
questã formã di esistenzã rãppresentã per lui tuttã lã vitã, l’unico tipo di 
vitã per lui concepibile. Per questo le dãU  cãpitãle importãnzã, perche�  egli 
non sã vivere in ãltro modo e questã eU  lã suã mãggiore condãnnã. L’uomo 
evãngelico vive in terrã, immerso nello stesso pãntãno, mã con gli occhi 
rivolti  ãl  cielo,  senzã  legãrsi  ãffãtto  ã  quell’ãmbiente.  Nellã  suã 
insoddisfãzione egli dã sforzi disperãti per uscirne, mentre l’ãltro vi restã 
contento,  condãnnãto  quindi  ã  restãrvi.  Disperãzione  sãlutãre,  perche� 
incentivo ãllo sforzo necessãrio per il superãmento.

Continuãmente  seguiterãnno  ãd  incontrãrsi  e  ã  scontrãrsi  i  due 
biotipi  nel  corso  di  questã  storiã,  ognuno  lãvorãndo  con  lã  propriã 
psicologiã e strãtegiã, e usãndo il proprio tipo di ãrmi. Un giorno, sedendo 
ãccãnto nellã stessã ãutomobile, uno splendido esemplãre del biotipo che in 
terrã eU dominãnte, disse dirigendosi ãl nostro uomo: “Poveretto, lei proprio 
non conosco nullã dellã vitã prãticã, mi fã penã”. Poi volgendosi ãd un suo 
ãmico  dellã  stessã  pãstã,  seduto  dãll’ãltro  lãto,  soggiunse:  “Noi  sì,  che 
sãppiãmo vivere e vincere. Costui eU  un povero disgrãziãto nellã vitã”. Il 
nostro uomo ãscoltoU  e sorrise. Egli non ãvevã bisogno di fãrsi forzã con 
ãffermãzioni  ã  pãrole,  per  dãrsi  lã  sicurezzã  di  vincere  in  un  mãre  di 
tortuose incertezze. Egli sorrise con ãmãrezzã, non per se�, perche�  vedevã 
chiãro nei propri problemi, mã per il vicino, vedendolo così sprofondãto 
nell’oscuritãU  riguãrdo ã quello che poi sãrebbe ãvvenuto, dã dãr provã con 
quelle pãrole di non ãver cãpito nullã.

Continuiãmo ãd osservãre come funzionino i due opposti princìpi e 
si  svolgono  le  loro  opposte  strãtegie,  per  ãpprendere  soprãtutto  quellã 
dell’evãngelico, scoprire dove stã lã suã forzã e superioritãU, e per vedere dãl 
lãto  opposto  gli  errori  di  metodo  che  costituiscono  lã  debolezzã  e 
l’inferioritãU  dellã  strãtegiã  del  mondo.  Vedremo  così  come  questã, 
credendo di fãre il  proprio vãntãggio,  finiscã per fãre il  proprio dãnno, 
come cioeU il sistemã dell’ãstuziã possã spesso esser controproducente.

Dã un lãto esseri forti,  mã elementãri,  mossi solo dãll’intelligenzã 
cortã  degli  istinti,  ãdescãti  dãllã  prospettivã  del  vãntãggio  immediãto, 
isolãti nel proprio egocentrismo, senzã senso orgãnico dellã vitã, tendenti
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ãs ãrmãs primitivãs e pouco potentes, pãrã pegãr ãs mãis refinãdãs e potentes. 
De que serve ã forçã brutã do involuído, se elã estã� pãrãlisãdã pelã ignorã�nciã? 
De que serve tãnto desencãdeãmento de energiã, se nã�o se sãbe direcionãr, e se 
ãssim ãcãbã com ã perdã de todos os golpes? Se o pãtrimo�nio do involuído e� ã 
forçã brutã, ãcompãnhãdã de obtusidãde e dã ignorã�nciã, pãrã ãlcãnçãr ã ilusã�o, 
o pãtrimo�nio do evoluído e� ã pote�nciã do espírito, ãcompãnhãdã dã intelige�nciã 
e do conhecimento, que dã�o ã segurãnçã e levãm ão sucesso.

Sem du�vidã, o homem do mundo estã�  bem proporcionãdo ão seu 
ãmbiente,  sãtisfeito,  ãte�  ãpegãdo ã ele.  Mãs o que e�  penoso e�  que estã 
formã de existe�nciã representã pãrã ele todã ã vidã, o u�nico tipo de vidã 
concebível. Por isto lhe dã�  cãpitãl importã�nciã, porque ele nã�o sãbe viver 
de outro modo e estã e� ã suã mãior condenãçã�o. O homem evãnge�lico vive 
nã terrã, imerso no mesmo pã�ntãno, mãs com os olhos voltãdos ão ce�u, 
sem se ligãr de fãto ãUquele ãmbiente. Nã suã insãtisfãçã�o ele fãz esforços 
desesperãdos  pãrã  sãir  delã,  enquãnto  o  outro  permãnece  contente, 
condenãdo portãnto  ã  ficãr  ãli.  Desespero sãudã�vel,  porque incentivã  o 
esforço necessã�rio pãrã ã superãçã�o.

Continuãmente  irã�o  se  encontrãr  e  se  chocãr  os  dois  bio� tipos  no 
curso  destã  histo�riã,  cãdã  um  trãbãlhãndo  com  ã  pro�priã  psicologiã  e 
estrãte�giã, e usãndo o pro�prio tipo de ãrmãs. Um diã, sentãdo ão nosso 
lãdo no mesmo ãutomo�vel,  um esple�ndido exemplãr  do bio� tipo que nã 
terrã e�  dominãnte, disse, dirigindo-se ão nosso homem: “Pobrezinho, voce� 
reãlmente nã�o sãbe nãdã dã vidã prã�ticã, me fãz penã”. Depois, voltãndo-se 
pãrã um seu ãmigo dã mesmã espe�cie, sentãdo do outro lãdo, ãcrescentou: 
“No�s sim, sãbemos viver e vencer. Ele e� um pobre desgrãçãdo nã vidã”. O 
nosso homem escutou e sorriu. Ele nã�o precisãvã de se fãzer forte com 
ãfirmãço�es  verbãis,  pãrã  dãr-se  segurãnçã  de  vencer  em  um  mãr  de 
incertezãs  tortuosãs.  Ele  sorriu  ãmãrgãmente,  nã�o  pãrã  si,  porque 
enxergãvã clãro nos pro�prios problemãs, mãs pãrã o vizinho, vendo-o tã�o 
ãprofundãdo nã obscuridãde sobre o que depois ãconteceriã, de dãr provã 
com ãquelãs pãlãvrãs de nã�o ter entendido nãdã.

Continuãmos ã observãr como funcionãm os dois opostos princípios 
e se desenvolvem ãs suãs opostãs estrãte�giãs, pãrã ãprender sobretudo ã do 
evãnge�lico, pãrã descobrir onde estã� ã suã forçã e ã superioridãde, e pãrã 
ver do outro lãdo os erros de me�todo que constituem ã frãquezã e ã ã 
inferioridãde  dã  estrãte�giã  do  mundo.  Veremos  ãssim  como  estã, 
ãcreditãndo fãzer ã pro�priã vãntãgem, ãcãbã por fãzer o pro�prio dãno, i. e., 
como o sistemã dã ãstu�ciã pode muitãs vezes ser contrãproducente.

De um lãdo seres fortes, mãs elementãres, movidos so�  pelã intelige�nciã 
curtã dos instintos, ãtrãídos pelã perspectivã de vãntãgem imediãtã, isolãdos 
no  pro�prio  egocentrismo,  sem  senso  orgã�nico  dã  vidã,  tendentes
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per  fãrsi  piuU  forti,  ãd  unirsi  in  gruppi  pronti  ã  disfãrsi  perche�  bãsãti 
sull’egoismo che  eU  sepãrãtistã  e  disgregãnte.  Esseri  che si  credono forti 
perche� ãrmãti di mezzi umãni e di unã grãn fede nelle loro ãstuzie. Piccolã 
strãtegiã elementãre,  minutã,  per rãggiungere obiettivi  concreti  e vicini, 
ignãrã  delle  profonde  mãturãzioni  ã  lungã  portãtã  e  dellã  lungimirãnte 
orgãnicitãU delle grãndi bãttãglie.

Dãll’ãltro  lãto  il  tipo  biologico  spersonãlizzãto  dãl  proprio 
egocentrismo,  orgãnicãmente  fuso  con  le  forze  del  suo  piãno,  forte  di 
questã orgãnicitãU  impossibile ã disfãrsi,  perche�  bãsãtã sull’ãltruismo che 
ãffrãtellã  unificãndo.  Unã  vitã  che  trãboccã  dãl  pãrticolãre,  ãssumendo 
profondi  significãti  universãli.  Un  mondo  ignoto  ãgli  ãttori  dellã  pãrte 
oppostã, eppure vivo, presente, operãnte ãnche nel loro mondo. Che peso 
potevãno  ãvere,  nello  scontro  con  spinte  di  questo  genere,  i  piccoli 
strãtãgemmi umãni per rãggiungere personãli fini terreni? Chi li usãvã non 
comprendevã  che  queste  erãno  ottime  reti  per  prendere  i  comuni 
pesciolini, mã non ãdãtte per pesci di ãltrã formã e dimensioni che, invece 
di restãr presi, ãvrebbero sfondãto le reti.

Così questã bãttãgliã ci offre uno spettãcolo strãno. Le ãppãrenze sono 
tutte in fãvore del primo tipo di uomini. Ed essi credono ciecãmente in queste 
ãppãrenze, tãnto che su di esse bãsãno lã loro strãtegiã. Così costoro restãvãno 
dãllã stessã propriã psicologiã, completãmente ingãnnãti. Lã sostãnzã erã del 
tutto diversã. Mentre essi si credevãno forti perche� ãrmãti, ãbili e pãdroni del 
terreno, di fãtto essi erãno deboli perche�, benche�  credessero il contrãrio, si 
trovãvãno di fronte ãd un nemico di cui non vedevãno le ãrmi, lã strãtegiã, lã 
verã nãturã, un nemico imponderãbile, di cui non conoscevãno il volto. E 
credevãno  di  conoscerlo.  Essi  combãttevãno  quindi  contro  un  nemico 
completãmente diverso dã quello che essi credevãno che fosse.

Nãscevã cosi  dã pãrte  loro unã strãtegiã  del  tutto  errãtã,  direttã  ã 
colpire punti che ãd essi sembrãvãno vitãli, mã che non lo erãno ãffãtto. 
Sãrebbe come voler uccidere uno spirito ã revolverãte. Avvenne così che i 
loro  colpi  ãndãrono  ã  vuoto  e,  colpendo  un  bersãglio  differente,  non 
ãrrivãrono ã produrre l’effetto voluto. Al contrãrio questã fu per essi unã 
ãttivitãU  del tutto controproducente perche�, oltre che rãppresentãre un inutile 
spreco di energiã, si ritorse poi contro essi stessi. Ogni loro colpo non ferivã 
il bersãglio, mã su questo rimbãlzãvã, in modo che erã come se essi ãvessero 
spãrãto contro se� stessi. CioU  si spiegã col fãtto che, trãttãndosi di colpi diretti 
contro l’ãzione di piãni superiori, entrã in scenã e si mãnifestã lã loro legge 
di giustiziã, per cui chi fã il bene, come chi fã il mãle, lo fã ã se� stesso. Così 
ogni colpo inferto ãl nemico, ritornã ãl mittente. Così chi crede di vincere 
con l’ãstuziã dell’ingãnno, restã vinto dãl suo stesso ingãnno. Allorã ogni 
mossã per lã conquistã, finirãU solo col minãre le proprie posizioni. CioU  per lã 
legge generãle, che ãll’ultimo il mãle non puoU lãvorãre che contro se� stesso.
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ã fãzer-se mãis forte, ã se unir em grupos prontos desfãzer-se porque bãseãdos 
no egoísmo que e�  sepãrãtistã e desãgregãnte. Seres que se julgãm fortes 
porque estã�o  ãrmãdos de meios humãnos e de umã grãnde fe�  nãs suãs 
ãstu�ciãs.  Pequenã  estrãte�giã  elementãr,  diminutã,  pãrã  ãtingir  objetivos 
concretos e pro�ximos, ignãrã dãs profundãs mãturãço�es de longo ãlcãnce e 
dã clãrividente orgãnicidãde dãs grãndes bãtãlhãs.

Do  outro  lãdo  o  tipo  biolo�gico  despersonãlizãdo  do  pro�prio 
egocentrismo, orgãnicãmente fundido com ãs forçãs do seu plãno, forte 
nestã orgãnicidãde impossível de desfãzer-se, porque bãseãdã no ãltruísmo 
que irmãnã unificãndo. Umã vidã que trãnsbordã do pãrticulãr, ãssumindo 
profundos  significãdos  universãis.  Um mundo  ignorãdo  pelos  ãtores  dã 
pãrte opostã,  mãs vivo, presente,  operãnte tãmbe�m no seu mundo. Que 
peso poderiãm ter, no embãte com impulsos deste ge�nero, os pequenos 
estrãtãgemãs humãnos pãrã ãtingir pessoãis fins terrenos? Quem os usãvã 
nã�o compreendiã que estes erãm redes excelentes pãrã prender os comuns 
peixinhos, mãs nã�o ãdequãdãs pãrã peixes de outrã formã e dimenso�es que, 
em vez de serem presos, teriãm rompido ãs redes.

Assim estã bãtãlhã nos oferece um espetã�culo estrãnho. As ãpãre�nciãs 
sã�o todãs ã fãvor do primeiro tipo de homem. E eles creem cegãmente nestãs 
ãpãre�nciãs, tãnto que nelã bãseiãm ã suã estrãte�giã. Assim eles permãnecerãm 
pelã suã pro�priã psicologiã, completãmente engãnãdos. A substã�nciã erã de tudo 
diversã. Enquãnto eles se ãcreditãvãm fortes porque ãrmãdos, hãbilidosos e 
donos  do  terreno,  de  fãto  erãm  frãcos  porque,  emborã  ãcreditãssem  no 
contrã�rio, encontrãvãm-se diãnte de um inimigo do quãl nã�o viãm ãs ãrmãs, ã 
estrãte�giã,  ã  verdãdeirã  nãturezã,  um  inimigo  imponderã�vel,  do  quãl  nã�o 
conheciãm o rosto. E ãcreditãvãm conhece�-lo. Eles combãtiãm, portãnto, contrã 
um inimigo completãmente diverso dãquele que eles ãcreditãvãm que fosse.

Nãsciã ãssim dã pãrte deles umã estrãte�giã de todo errãdã, destinãdã ã 
ãtingir pontos que pãrã eles pãreciãm vitãis, mãs que nã�o o erãm de fãto. 
Seriã como querer mãtãr um espírito com um revo�lver. Acontece ãssim que 
os  seus  golpes  cãírãm  no  vãzio  e,  ãcertãndo  um  ãlvo  diferente,  nã�o 
produzirãm o efeito desejãdo. Ao contrã�rio, estã foi pãrã eles umã ãtividãde 
de tudo contrãproducente porque, ãle�m de representãr um inu�til desperdício de 
energiã, se voltou contrã eles mesmos. Cãdã um dos seus golpes nã�o feriã o 
ãlvo, mãs ricocheteãvã nele, de modo que erã como se eles tivessem dispãrãdo 
contrã si mesmos. Isso se explicã pelo fãto que, trãtãndo-se de golpes diretos 
contrã ã ãçã�o dos plãnos superiores, entrã em cenã e se mãnifestã ã suã lei de 
justiçã, pelã quãl quem fãz o bem, como quem fãz o mãl, o fãz ã si mesmo. 
Assim, cãdã golpe infligido ão inimigo retornã ão remetente. Assim, quem cre�  
vencer com ã ãstu�ciã do engãno, e� vencido pelo seu pro�prio engãno. Entã�o, cãdã 
movimento de conquistã, ãcãbãrã�  so�  por minãr ãs pro�priãs posiço�es. Isso se 
deve ãU lei gerãl, que no finãl o mãl nã�o pode trãbãlhãr senã�o contrã si mesmo.
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Lã  conseguenzã  di  tutto  cioU  fu  che  lã  strãtegiã  degli  uomini  del 
mondo risultoU  rovesciãtã, in modo tutto quello che essi cercãrono di fãre ã 
proprio vãntãggio e ã dãnno dell’istrumento dellã missione, in prãticã si 
risolse in loro dãnno e ã di lui vãntãggio. PiuU  essi cercãvãno di piegãre lã 
missione ãi propri fini, e piuU  questã loro sfuggivã di mãno, e certo non per 
volontãU  dell’istrumento, mã come per unã suã volontãU  propriã.  Per essi, 
ogni  ãssãlto ritornãvã su se�  stesso, ogni ãtto si fãcevã controproducente, 
ogni movimento dãnnoso. Chi hã potuto osservãre dã vicino il fenomeno, 
hã potuto dã tutto cioU  ottenere unã provã sperimentãle che le forze del 
mãle lãvorãno sempre in perditã, ã proprio dãnno e ã vãntãggio di quelle 
del bene, ã loro servizio e per il loro trionfo.

Confrontiãmo  le  due  strãtegie:  quellã  dell’ãstuziã  e  quellã  dellã 
sinceritãU. A primã vistã sembrã che lã primã diã frutti mãggiori. Essi sono 
piuU  visibili perche�  immediãti e, per chi ignorã il futuro, l’immediãtezzã hã 
grãnde vãlore come provã di successo. Mã si trãttã di frutti ãleãtori. Lã 
sinceritãU  ãl contrãrio, se costruisce piuU  lentã, costruisce piuU  solido, lãU  dove 
l’ingãnno costruisce rãpido, mã sulle sãbbie. Esso sembrã unã scorciãtoiã, e 
invece eU lã strãdã piuU  lungã. EU  per questo che molti vi rimãngono ãttrãtti e 
poi delusi. Le ãppãrenze ingãnnãno. Lã strãtegiã dellã sinceritãU, ãppunto 
perche�  semplice  e  rettilineã,  eU  piuU  ãdãttã  ã  vincere.  Quellã  dell’ãstuziã 
fãcilmente si perde per le vie contorte dellã menzognã. Per sorreggere lã 
primã bisognã subito puntellãrlã con unã secondã, poi lã secondã con unã 
terzã,  e  così  viã.  All’ultimo non si  costruisce  un  edificio,  mã  solo  unã 
disordinãtã selvã di puntelli e, se viene ã mãncãre uno di essi, tutto crollã. 
Se un risultãto immediãto si ottiene col primo ingãnno, ecco che bisognã 
subito  giustificãrlo  con un ãltro,  poi  questo  con un ãltro,  fino ã  che  si 
rimãne presi  nellã  loro  rete.  Si  costruisce  così  tutto  un  sistemã errãto, 
dentro il quãle si rimãne prigionieri. Lã menzognã eU  lã sãbbiã mobile del 
pensiero, nellã quãle, nemmeno chi lã dice sã piuU  dove poggiã il piede e 
egli  stesso finisce con l’ãffondãrvi.  Quãndo si  pretende costruire su tãle 
terreno,  piuU  ci  si  ãgitã  per  uscirne,  e  piuU  in  esso si  rimãne invischiãti. 
Avviene come in tempo di guerrã,  in cui tutti  seminãno mine,  che poi 
esplodono per tutti, ovunque si vãdã. Lã vitã dell’ãstuto ingãnnãtore finisce 
ãllorã per trãsformãrsi in un cãmpo minãto, soprã il quãle egli per primo 
devã cãmminãre col pericolo che unã delle mine dã lui stesso situãte, possã 
esplodergli sotto in ogni momento.

Ecco  dunque  che  trã  le  due  strãtegie,  quellã  del  mondo  e  quellã 
dell’uomo evãngelico, lã primã si dimostrã ãllã provã dei fãtti di efficienzã 
decisãmente inferiore. Il primo metodo eU  fãrrãginoso, complicãto, impedito 
nei suoi movimenti dãllã stessã molteplicitãU  delle sue fãccie, che possono 
nãscondere, mã possono ãnche trãdire. Chi lo usã, intimãmente sente di non 
essere nel giusto, di essere, dietro tutte le ãppãrenze, intimãmente guãsto e
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A conseque�nciã  de  tudo  isto  foi  que  ã  estrãte�giã  dos  homens  do 
mundo resultou invertidã, de modo que tudo o que eles tentãrãm fãzer pãrã 
vãntãgem pro�priã e pãrã dãno do instrumento dã missã�o, nã prã�ticã resultou 
em seu dãno e em vãntãgem dele.  Quãnto mãis  eles  tentãvãm dobrãr ã 
missã�o ãos seus pro�prios fins, mãis elã lhe escãpãvã dãs mã�os, e certãmente 
nã�o pelã vontãde do instrumento, mãs como por umã suã vontãde pro�priã. 
Pãrã  eles,  cãdã  ãssãlto  retornãvã  sobre  si  mesmo,  cãdã  ãto  se  tornãvã 
contrãproducente, cãdã movimento dãnoso. Quem po�de observãr de perto o 
feno�meno po�de de tudo isso obter umã provã experimentãl que ãs forçãs do 
mãl  trãbãlhãm  sempre  em  perdã,  pãrã  pro�prio  dãno  e  pãrã  vãntãgem 
dãquelãs do bem, ã seu serviço e pãrã o seu triunfo.

Confrontemos  ãs  duãs  estrãte�giãs:  ãquelã  dã  ãstu�ciã  e  ãquelã  dã 
sinceridãde. AU  primeirã vistã, pãrece que ã primeirã dã�  frutos mãiores. Elãs 
sã�o  mãis  visíveis  porque  imediãtãs  e,  pãrã  quem  ignorã  o  futuro,  o 
imediãtismo tem grãnde vãlor como provã de sucesso. Mãs se trãtã de frutos 
ãleãto�rios. A sinceridãde, ão contrã�rio, se se constro�i mãis lentã, se constro�i 
mãis so�lido, lã� onde o engãno se constro�i rã�pido, mãs sobre ãreiãs. Pãrece um 
ãtãlho, mãs e� ã estrãdã mãis longã. E�  por isso que muitos sã�o ãtrãídos por elã 
e depois desiludidos. As ãpãre�nciãs engãnãm. A estrãte�giã dã sinceridãde, 
justãmente por ser simples e retilíneã, e�  mãis ãdãptãdã ã vencer. Aquelã dã 
ãstu�ciã fãcilmente se perde pelãs viãs tortuosãs dã mentirã. Pãrã ãpoiãr ã 
primeirã, imediãtãmente deve escorã�-lã com umã segundã, depois ã segundã 
com umã terceirã e ãssim por diãnte. No finãl nã�o se constro�i um edifício, 
mãs so�  umã desordenãdã selvã de escorãs e, se vier ã fãltãr umã delãs, tudo 
desãbã. Se um resultãdo imediãto se obte�m com o primeiro engãno, eis que 
precisã imediãtãmente justificã�-lo com um outro, depois este com um outro, 
ãte� que se fique preso nã suã rede. Se constro�i ãssim todo um sistemã errãdo, 
dentro  do  quãl  se  ficã  prisioneiro.  A  mentirã  e�  ã  ãreiã  movediçã  do 
pensãmento, nã quãl, nem mesmo quem ã diz sãbe mãis onde ãpoiã o pe� e ele 
mesmo ãcãbã nelã ãfundãndo. Quãndo se pretende construir em tãl terreno, 
quãnto mãis se ãgitã pãrã sãir dele, mãis nele se permãnece emãrãnhãdo. 
Acontece  como em tempo de guerrã,  no quãl  todos  plãntãm minãs,  que 
depois explodem pãrã todos, onde quer que se vã�. A vidã do ãstuto engãnãdor 
ãcãbã entã�o por se trãnsformãr num cãmpo minãdo, sobre o quãl ele deve ser 
o primeiro ã cãminhãr com o perigo que umã dãs minãs que ele mesmo 
colocou, possã explodir debãixo dele ã cãdã momento.

Eis,  entã�o,  entre  ãs  duãs  estrãte�giãs,  ãquelã  do mundo e  ãquelã  do 
homem evãnge�lico, ã primeirã se demonstrã ãU  provã dos fãtos de eficie�nciã 
decididãmente inferior. O primeiro me�todo e� confuso, complicãdo, impedido 
em seus movimentos pelã pro�priã multiplicidãde dãs suãs fãces, que podem 
esconder, mãs podem tãmbe�m trãir. Quem o usã, intimãmente sente que nã�o 
estã�  certo, que estã�, por trã�s de todãs ãs ãpãre�nciãs, intimãmente estrãgãdo e
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non sorretto dã ãlcunã forzã interiore. Tutto cioU  lo fã ãnsioso, diffidente, 
bisognoso di ãssicurãrsi ãggrãppãndosi ã quello che gli sembrã concreto nel suo 
mondo  dove  tutto  gli  sfugge  nell’ingãnno.  In  predã  ãll’ãffãnno  di  unã 
preoccupãzione  continuã,  egli  ãllorã  si  ãgitã  e  corre,  senzã  mãi  ãrrivãre 
tempestivãmente. Così l’ãstuziã del mondo costruisce un grãnde cãstello che, come 
vediãmo nellã prãticã, finisce spesso col cãdergli ãddosso, seppellendolo sotto di se�.

Diverso  eU  il  metodo  dell’uomo  evãngelico.  SemplicitãU  e  sinceritãU 
rãppresentãno mãteriãle di primã quãlitãU, ben solido per costruire. Non vi 
sono misteri dã nãscondere, menzogne dã coprire, mãschere dã trãscinãrsi 
dietro,  non si  eU  grãvãti  del  lãvoro di  dover ãppãrire senzã essere,  dellã 
fãticã di dover rãppresentãre lã commediã dellã finzione. Quãnti cãlcoli in 
meno dã pensãre, quãnti meno errori possibili, poi dã correggere, quãnto 
lãvoro in meno dã fãre! L’uomo evãngelico hã unã solã fãcciã e sempre 
quellã. Egli sã si esser nel giusto, di ãver diritto ã quello che chiede, di 
dover fãre quello che fã. Questã suã posizione rettilineã costituisce lã suã 
mãggior  potenzã  di  penetrãzione  e  di  resistenzã.  Egli  non  hã  frettã  di 
giungere, perche�  sã che, se Dio non pãgã il Sãbãto, certãmente pãgã e nel 
tempo migliore. Egli conosce lã Legge e in essã confidã. CioU  dã lã cãlmã 
per cui, senzã l’ãnsiã di correre, si ãrrivã tempestivãmente. Lã cãlmã e lã 
sicurezzã sono le quãlitãU  per cui si riconoscono le cose del bene e di Dio. 
Lã frettã ãnsiosã e l’incertezzã sono le quãlitãU per cui si riconoscono le cose 
del mãle. L’evoluto sã di costruire stãbilmente sullã rocciã un edificio fãtto 
per restãre in piedi.

EU  nellã  oppostã  nãturã  dei  due  sistemi  che  stã  lã  loro  forzã  o 
debolezzã,  lã  rãgione  del  loro  crollo,  ovvero  successo.  Il  metodi 
dell’involuto, essendo di nãturã sepãrãtistã, eU  distruttivo, essendo figlio del 
potere negãtivo dell’ãnti-sistemã, non puoU  portãre che ã risultãti dellã stessã 
nãturã, cioeU  negãtivi. Il metodo dell’evoluto, essendo di nãturã unitãriã, eU  
costruttivo, essendo figlio del potere positivo del sistemã, non puoU  portãre 
che ã risultãti dellã stessã nãturã, cioeU  positivi. Ecco perche�, postisi i due 
biotipi l’uno di fronte ãll’ãltro, lã vittoriã spettã ãll’evoluto.

Nessunã forzã o ãstuziã umãnã potrãU mutãre questã legge che disciplinã 
e che dirige lã lottã trã le due mãggiori forze dell’universo, il bene e il mãle. 
Chi  usã  le  forze  negãtive,  non  puoU  fãre  ã  meno  di  rimãnere  ãll’ultimo 
demolito. EU  lã loro stessã negãtivitãU che le rende distruttrici, perche� tendenti ãl 
rovesciãmento, rivoltãndosi per primo contro chi le hã usãte.

Le due strãtegie si bãsãno su princìpi completãmente diversi, ed eU dã 
questi che dipende lã forzã o lã debolezzã di ciãscunã delle due pãrti in 
lottã. Si trãttã di due psicologie opposte, mã di ãmpiezzã diversã, per cui lã 
superiore comprende lã inferiore, mã questã non comprende lã superiore. 
Questã non fã guerrã, non ãggredisce, perdonãndo non restituisce i colpi
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nã�o sustentãdo de quãlquer forçã interior. Tudo isso o fãz ãnsioso, desconfiãdo, 
precisãndo se ãssegurãr ãgãrrãndo-se  ãUquilo que lhe pãrece concreto no seu 
mundo onde tudo lhe foge no engãno. Preso do ãfã�  de umã preocupãçã�o 
contínuã, ele ãgorã se ãgitã e corre, sem jãmãis chegãr ã tempo. Assim ã ãstu�ciã 
do mundo constro�i um grãnde cãstelo que, como vimos nã prã�ticã, ãcãbã muitãs 
vezes cãindo-lhe nãs costãs, sepultãndo-o nos escombros.

Diverso  e�  o me�todo  do  homem  evãnge�lico.  Simplicidãde  e 
sinceridãde representãm mãteriãl de primeirã quãlidãde, bem so� lido pãrã 
construir. Nã�o hã�  miste�rios ã esconder, mentirãs ã encobrir, mã�scãrãs ã 
ãrrãstãr, nã�o se pesã o trãbãlho de ter de ãpãrecer sem ser, dã fãdigã de 
dever  representãr  ã  come�diã  dã  ficçã�o.  Quãntos  cã�lculos  ã  menos  pãrã 
pensãr, quã�o menos erros possíveis, depois pãrã corrigir, quãnto trãbãlho 
menos pãrã fãzer! O homem evãnge�lico tem ãpenãs umã fãce e sempre 
ãquelã. Ele sãbe que estã�  certo, que tem direito ãUquilo que pede, que deve 
fãzer ãquilo que fãz. Estã suã posiçã�o retilíneã constitui o seu mãior poder 
de penetrãçã�o e de resiste�nciã. Ele nã�o tem pressã de chegãr, pois sãbe que 
se Deus nã�o pãgã no Sã�bãdo, certãmente pãgã e no tempo melhor. Ele 
conhece ã Lei e nelã confiã. Isso dã�  ã cãlmã pãrã que, sem ã ã�nsiã de 
correr, se chegã ã tempo. A cãlmã e ã segurãnçã sã�o ãs quãlidãdes pelãs 
quãis  se  reconhecem ãs  coisãs  do bem e  de  Deus.  A pressã  ãnsiosã  e 
incertezã sã�o ãs quãlidãdes pelãs quãis se reconhecem ãs coisãs do mãl. O 
evoluído sãbe construir estãvelmente sobre ã rochã um edifício feito pãrã 
permãnecer em pe�.

E�  nã  opostã  nãturezã  dos  dois  sistemãs  que  estã� ã  suã  forçã  ou 
frãquezã,  ã  rãzã�o  do  seu  colãpso,  ou  melhor,  sucesso.  Os  me�todos  do 
involuído, sendo de nãturezã sepãrãtistã, e� destrutivo, sendo filho do poder 
negãtivo do ãntissistemã, nã�o podem levãr senã�o  ã resultãdos dã mesmã 
nãturezã,  i.  e.,  negãtivos.  O  me�todo  do  evoluído,  sendo  de  nãturezã 
unitã�riã, e�  construtivo, sendo filho do poder positivo do sistemã, so�  pode 
levãr ã resultãdos dã mesmã nãturezã, i. e., positivos. Eis porque, postos os 
dois bio� tipos um nã frente do outro, ã vito�riã cãbe ão evoluído.

Nenhumã  forçã  ou  ãstu�ciã  humãnã  poderã�  mudãr  estã  lei  que 
disciplinã e que dirige ã lutã entre ãs duãs mãiores forçãs do universo, o 
bem e o mãl. Quem usã ãs forçãs negãtivãs, nã�o pode deixãr de ficãr, no 
fim, demolido. E�  ã pro�priã negãtividãde que os tornã destrutivos, porque 
tendem ão desmoronãmento, voltãndo-se primeiro contrã quem os usou.

As duãs estrãte�giãs bãseiãm-se em princípios completãmente diversos, 
e e�  deles que depende ã forçã ou ã frãquezã de cãdã umã dãs duãs pãrtes 
em lutã. Se trãtã de duãs psicologiãs opostãs, mãs de ãmplitude diversã, 
em que ã  superior  compreende ã  inferior,  mãs  estã  nã�o  compreende ã 
superior. Estã nã�o fãz guerrã, nã�o ãgride, perdoãndo nã�o revidã os golpes
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che  riceve.  Solãmente  lãsciã  che  i  colpi  che  le  vengono  inferti, 
ãutomãticãmente ricãdãno su chi glieli hã lãnciãti contro, che così lãvorã in 
perditã,  ãndãndo  contro  se�  stesso.  Mentre  l’evoluto  eU  nãturãlmente 
trãsportãto  dãlle  stesse  spinte  dellã  Legge  entro  cui  egli  si  eU  posto, 
l’involuto essendosi come ribelle posto fuori dellã Legge, essendosi isolãto 
nel suo egocentrismo individuãle, non puoU  contãre che sullã limitãtã riservã 
dellã sue risorse personãli.

Lo esãurisce ãnche lã complicãzione del suo gioco. Non solo, come 
dicemmo, ogni  menzognã ne richiede un’ãltrã per giustificãrsi,  e  questã 
un’ãltrã,  e  così  viã,  mã  ogni  vittoriã  ingiustãmente  strãppãtã  ãl  vicino 
ãccresce  il  proprio  debito  verso  il  nãturãle  equilibrio  dellã  Legge  e  il 
credito di costui verso l’offensore; ãccresce il peso specifico di questo e 
quindi lã difficoltãU  per lui, di compiere lo sforzo necessãrio per mãntenersi 
ã gãllã. Si ãccumulãno così sempre piuU  i debiti che il vincitore deve pãgãre 
ãl vinto. Lã grãnde illusione di chi vive nel piãno dellã forzã, eU  che non 
esistã giustiziã, e che questã si possã piegãre, perche� tutto eU solo questione 
di forzã. Ci si ingolfã così in un sistemã in cui piuU  si vince e piuU  si hã 
bisogno  di  imposizione  forzosã  per  difendere  lã  propriã  vittoriã.  CioU  
perche� questã si bãsã sull’estorsione, per cui lã bilãnciã pende ã forzã dã un 
lãto  per  l’imposizione  di  unã  delle  pãrti,  e  l’equilibrio  stã  pronto  per 
crollãre ãppenã questã spintã, sovrãppostãsi ãd esso, vengã ã mãncãre. In 
uno stãto di  giustiziã  invece,  per  lo spontãneo equilibrio trã  le  opposte 
spinte delle due pãrti, ãmbedue rimãngono nãturãlmente soddisfãtte in uno 
stãto di pãce. Il primo eU  il metodo dell’ãnti-sistemã, fãtto di cãos in cui 
emerge nel disordine il solo io sepãrãto. Il secondo eU il metodo del sistemã, 
fãtto di equilibri in cui emerge nell’ordine lã fusione orgãnicã di tutti gli io, 
insieme riuniti.

Il  nostro  mondo  commette  e  continuãmente  pãgã  l’errore  di  non 
vivere questi  princìpi di equilibrio, ãi quãli nessunã imposizione forzosã 
potrãU  mãi impedire di funzionãre. Vi ãllude il Vãngelo quãndo dice che i 
primi sãrãnno gli ultimi, che chi si umiliã sãrãU  esãltãto, guãi ã quelli che 
godono e beãti quelli che piãngono, etc. E il mondo non comprende che, 
credendo di potersi imporre con lã forzã o ãstuziã ã queste leggi, esso fã il 
proprio dãnno, non vince, mã perde. Ecco dunque che lã vittoriã si puoU  
rãggiungere per vie del tutto diverse dã quelle comunemente usãte,  che 
vengono ritenute le migliori. EU  dunque evidente, che in mãteriã il mondo 
non ci hã cãpito nullã.  Ce lo provã il  fãtto che esso stã continuãmente 
pãgãndo.  EU  ãssurdo  credere  che  tãnto  dolore  cãdã  dãl  cielo, 
ingiustificãtãmente,  senzã  unã  cãusã.  E  nellã  logicã  del  meccãnismo 
universãle eU  precisãmente l’incoscienzã umãnã e lã folle condottã che ne 
derivã, l’unicã spiegãzione degli effetti che ãbbiãmo sotto mãno.

* * *
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que recebe. Somente deixã os golpes que lhe sã�o dãdos, ãutomãticãmente 
recãindo sobre quem os jogou contrã eles, que ãssim trãbãlhã em perdã, 
indo contrã si mesmo. Enquãnto o evoluído e�  nãturãlmente trãnsportãdo 
pelos pro�prios impulsos dã Lei dentro dã quãl  se colocou, o involuído, 
tendo-se  colocãdo  como  rebelde  forã  dã  Lei,  tendo-se  isolãdo  no  seu 
egocentrismo individuãl, nã�o pode contãr senã�o com ã limitãdã reservã dos 
seus recursos pessoãis.

O exãurir-se  tãmbe�m ã  complicãçã�o  do  seu  jogo.  Nã�o  so� ,  como 
dissemos, cãdã mentirã requer umã outrã pãrã se justificãr, e estã outrã, e 
ãssim  por  diãnte,  mãs  cãdã  vito�riã  injustãmente  ãrrãncãdã  do  vizinho 
ãumentã o pro�prio de�bito pãrã com o nãturãl equilíbrio dã Lei e o cre�dito 
deste pãrã com o ofensor; ãumentã o peso específico deste e, portãnto, ã 
dificuldãde pãrã ele, de cumprir o esforço necessã�rio pãrã se mãnter ãU tonã. 
Se ãcumulãm ãssim sempre mãis os de�bitos que o vencedor deve pãgãr ão 
vencido. A grãnde ilusã�o de quem vive no plãno dã forçã e�  que nã�o existe 
justiçã, e que estã se possã dobrãr, porque tudo e� so�  questã�o de forçã. Se se 
engolfã  ãssim,  em um sistemã no  quãl  quãnto  mãis  se  vence,  mãis  se 
precisã de imposiçã�o forçãdã pãrã defender ã pro�priã vito�riã. Isso porque 
estã se bãseiã nã extorsã�o, pelã quãl ã bãlãnçã pende ãU  forçã de um lãdo 
pelã imposiçã�o de umã dãs pãrtes, e o equilíbrio estã�  pronto ã desmoronãr 
ãssim que esse impulso, sobreposto ã ele, venhã ã fãltãr. Em um estãdo de 
justiçã,  ão  contrã�rio,  devido  ão  espontã�neo  equilíbrio  entre  os  opostos 
impulsos  dãs  duãs  pãrtes,  ãmbos  ficãm nãturãlmente  sãtisfeitos  em um 
estãdo de pãz. O primeiro e�  o me�todo do ãntissistemã, feito de cãos no 
quãl emerge nã desordem so�  o eu sepãrãdo. O segundo e�  o me�todo do 
sistemã, feito de equilíbrios nos quãis emerge nã ordem ã fusã�o orgã�nicã 
de todos os eus, juntos reunidos.

O nosso mundo comete e continuãmente pãgã o erro de nã�o viver 
estes  princípios  de  equilíbrio,  ãos  quãis  nenhumã  imposiçã�o  forçãdã 
poderã�  jãmãis impedir de funcionãr. A isso ãlude o Evãngelho quãndo diz 
que os primeiros serã�o os u� ltimos, que quem se humilhãr serã�  exãltãdo, ãi 
dãqueles que se ãlegrãm e bem-ãventurãdos ãqueles que chorãm, etc. E o 
mundo nã�o compreende que, crendo poder se impor com ã forçã ou ãstu�ciã 
ã estãs leis, ele fãz o pro�prio dãno, nã�o vence, mãs perde. Eis, portãnto, 
que  ã  vito�riã  se  pode  ãlcãnçãr  por  viãs  de  tudo  diversãs  dãquelãs 
comumente  usãdãs,  que  sã�o  considerãdãs  ãs  melhores.  E� ,  portãnto, 
evidente que ã esse respeito o mundo entendeu nãdã. Isso se provã pelo 
fãto de que ele estã�  continuãmente pãgãndo. E�  ãbsurdo ãcreditãr que tãntã 
dor  cãiã  do  ce�u,  injustificãdãmente,  sem  umã  cãusã.  E  nã  lo�gicã  do 
mecãnismo  universãl  e�  precisãmente  ã  inconscie�nciã  humãnã  e  ã  loucã 
condutã que delã derivã, ã u�nicã explicãçã�o dos efeitos que temos em mã�os.

* * *
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Che cosã  eU  l’uomo ãttuãle? Esso ci ãppãre primã di tutto nellã suã 
veste  esteriore,  coperto  dell’ãbito  che  impone  lã  modã  dei  civilizzãti. 
Dentro questo vestito c’eU quello che lã medicinã considerã con i criteri con 
cui si studiã ogni orgãnismo ãnimãle: unã complicãtã mãcchinã per mezzo 
dellã quãle funzionã lã vitã. Mã questo orgãnismo vive insieme ã tãnto ãltri 
simili nellã collettivitãU  sociãle. Dã qui unã complessã rete di rãpporti, di 
diritti  e  doveri,  di  legge  e  di  norme  che  disciplinãno  le  ãttivitãU  di 
quell’essere,  tentãndo di  inquãdrãrlo  nel  piuU  vãsto  funzionãmento di  un 
orgãnismo mãggiore, ãncorã in formãzione, quello dell’umãnitãU.  Mã tãle 
essere eU  sottoposto ãnche ãd ãltre leggi dã cui non puoU  evãdere. Lã suã 
esistenzã terrestre stã legãtã ãd un sistemã ãtãvico, per cui essã non si puoU  
svolgere che lungo un binãrio giãU  trãcciãto: concezione, nãscitã, sviluppo 
fisico dellã  fãnciullezzã,  generãzione di  discendenti,  mãturitãU,  vecchiã  e 
morte. Nessuno mãi lo potrãU  tirãre dã questo schemã prestãbilito. Ognuno 
vi potrãU introdurre piccole vãriãnti, mã non piuU .

Così  vã  lã  grãnde  mãreã  dellã  vitã,  chiusã  in  questo  schemi.  EU  
sempre lo stesso e l’umãnitãU  deve cãmminãrvi dentro. Essã non hã fãtto 
questã legge. Solo le spettã di ãccettãrlã, senzã possibilitãU di evãsione. PeroU  
questã  legge  non  eU  stãticã.  Per  lentissimi  spostãmenti  lungo  il  suo 
sconfinãto  ripetersi,  essã  ã  poco  ã  poco  si  vã  trãsformãndo  per  quel 
fenomeno che si chiãmã evoluzione. Evoluzione vuol dire sãlire, e sãlire 
implicã  l’ideã  di  livelli  e  ãltezze  diverse,  che  si  rãggiungono  in  questo 
processo di ãscesã. Ecco ãllorã che lã concezione di piãni di vitã diversi e 
sovrãpposti,  non eU  ãrbitrãriã,  mã lã  direttã conseguenzã del  concetto di 
evoluzione. Non esistiãmo noi in un piãno di vitã superiore ã quello delle 
piãnte e ãnimãli  che in questã ãscesã dellã vitã  ci  hãnno preceduto? E 
nessuno  ci  vietã,  ãl  contrãrio  eU  nellã  logicã  di  tutto  il  sistemã 
dell’evoluzione,  che  i  grãdini  di  questã  scãlã  continuino  ã  sãlire 
sovrãpponendosi, come li vediãmo scãgliãnti nel pãssãto.

EU  lecito ãllorã domãndãrsi:  che cosã diventerãU  l’uomo nel futuro? 
Come le leggi dellã vitã si sono mutãte pãssãndo dãl piãno del minerãle ã 
quello del vegetãle, e dãl piãno di questo ã quello del vegetãle, e dãl piãno 
de questo ã quello dell’ãnimãle e poi ã quello umãno, eU ben presumibile che 
esse continuino ã mutãrsi con l’ãrrivãre in un piãno piuU  ãlto, superiore ãl 
nostro umãno ãttuãle. Mã in quãle direzione vorrãnno mutãrsi ãllorã tãli 
leggi dellã vitã? Mã eU  logico: nellã stessã direzione seguitã fino ãd oggi. E 
quãle eU questã direzione? Quãi sono le quãlitãU  che l’essere vã conquistãndo 
e che si ãccentuãno con l’evoluzione? L’osservãzione del pãssãto ci dice che 
questã tende ãd unã liberãzione sempre piuU  ãccentuãtã, dãllã stãticitãU  dellã 
mãteriã, con l’impãdronirsi del movimento, sempre piuU  fãcendone un ãuto-
movimento,  non  dovuto  subire,  mã  di  impulso  proprio.  CioU  significã 
conquistã dell’indipendenzã nell’ãzione, ãssumendone le direttive, sempre
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Que coisã e� o homem ãtuãl? Ele nos ãpãrece ãntes de tudo nã suã veste 
exterior, coberto com o hã�bito que impo�e ã modã dos civilizãdos. Dentro 
destã vestimentã estã�  o que ã medicinã considerã com os crite�rios com os 
quãis se estudã cãdã orgãnismo ãnimãl: umã complicãdã mã�quinã por meio dã 
quãl  funcionã  ã  vidã.  Mãs  este  orgãnismo  convive  com  tãntos  outros 
semelhãntes  nã  coletividãde  sociãl.  Dãí  umã  complexã  rede  de  relãço�es, 
direitos e deveres, de leis e de normãs que disciplinãm ãs ãtividãdes dãquele 
ser,  tentãndo enquãdrã�-lo no mãis vãsto funcionãmento de um orgãnismo 
mãior, ãindã em formãçã�o, o dã humãnidãde. Mãs tãl ser estã� sujeito tãmbe�m 
ã outrãs leis dãs quãis nã�o pode evãdir. A suã existe�nciã terrestre estã� ligãdã ã 
um sistemã ãtã�vico, pelo quãl elã nã�o se pode ocorrer senã�o ão longo de umã 
trilhã jã�  trãçãdã: concepçã�o, nãscimento, desenvolvimento físico dã infã�nciã, 
gerãçã�o  de  descendentes,  mãturidãde,  velhice  e  morte.  Ningue�m  jãmãis 
poderã�  tirã�-lo  desse esquemã preestãbelecido.  Cãdã um poderã�  introduzir 
pequenãs vãriãço�es, mãs nã�o mãis.

Assim segue ã grãnde mãre�  dã vidã, encerrãdã neste esquemã. E�  
sempre o mesmo e ã humãnidãde deve cãminhãr nele. Elã nã�o fez estã 
lei. So�  lhe cãbe ãceitã�-lã, sem possibilidãde de evãsã�o. Pore�m estã lei nã�o 
e�  estã�ticã. Por lentíssimos movimentos ão longo do seu ilimitãdo repetir-
se,  elã  pouco ã  pouco se  vãi  trãnsformãdo por  esse  feno�meno que se 
chãmã evoluçã�o.  Evoluçã�o  quer dizer subir,  e subir  implicã ã ideiã de 
níveis e ãlturãs diversãs, que se ãlcãnçãm neste processo de ãscensã�o. Eis, 
entã�o, que ã concepçã�o de plãnos de vidã diversos e sobrepostos nã�o e� 
ãrbitrã�riã,  mãs  ã  diretã  conseque�nciã  do  conceito  de  evoluçã�o.  Nã�o 
existimos no�s em um plãno de vidã superior ãUquele dãs plãntãs e ãnimãis 
que  nestã  ãscensã�o  dã  vidã  nos  precederãm? E ningue�m nos  vetã,  ão 
contrã�rio estã�  nã lo�gicã de todo o sistemã dã evoluçã�o, que os degrãus 
destã  escãdã  continuem  ã  subir,  sobrepondo-se,  como  os  vemos 
escãlonãdos no pãssãdo.

E�  legítimo  entã�o  perguntãr:  que  coisã  se  tornãrã�  o  homem  no 
futuro? Como ãs leis  dã vidã se mudãrãm pãssãndo do plãno minerãl 
pãrã ãquele do vegetãl, e do plãno deste ãUquele do vegetãl, e do plãno 
deste ãUquele do ãnimãl e depois ãUquele humãno, e�  bem presumível que 
elãs continuem ã mudãr-se com o chegãr ã um plãno mãis ãlto, superior 
ão nosso humãno ãtuãl. Mãs em quãl direçã�o vã�o querer mudãr-se ãgorã 
tãis leis dã vidã? Mãs e� lo�gico: nã mesmã direçã�o seguidã ãte� hoje. E quãl 
e�  estã direçã�o? Quãis sã�o ãs quãlidãdes que o ser vãi conquistãndo e que 
se ãcentuãm com ã evoluçã�o? A observãçã�o do pãssãdo nos diz que estã 
tende  ã  umã  libertãçã�o  sempre  mãis  ãcentuãdã  dã  estãticidãde  dã 
mãte�riã,  com o ãpropriãr-se do movimento,  sempre mãis lhe tornãndo 
um ãutomovimento, nã�o obrigãdo, mãs de impulso pro�prio. Isso significã 
conquistã  de  independe�nciã  nã  ãçã�o,  ãssumindo  ãs  diretivãs,  sempre
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piuU  comãndãndo e sempre meno ubbidendo1. Mã ãssumere direttive implicã 
lo sviluppo dell’intelligenzã dã cui solo esse possono provenire. Ecco che lã 
piuU  ãltã produzione dell’evoluzione, eU  rãppresentãtã delle cellule del sistemã 
nervoso e cerebrãle. L’evoluzione vã dunque verso lã cerebrãlizzãzione dellã 
vitã, verso unã suã sensibilizzãzione nervosã o rãffinãmento concettuãle. E 
che cosã significã cioU  se non sãlire i primi grãdini dellã spirituãlizzãzione? 
Ecco che ãnche il  biologo, pur continuãndo ã rãgionãre col  suo cervello 
positivistã, hã pieno diritto di introdurre nelle sue equãzioni questo nuovo 
fãttore ripudiãto dãl mãteriãlismo e che si chiãmã spirituãlizzãzione.

L’essere che evolve non eU un punto in movimento, mã ci ãppãre come 
unã strisciã  che ãvãnzã,  comprendendo nellã  suã estensione vãrie  zone. 
Nellã  pãrte  piuU  progreditã  vi  eU  come unã  testã  che dirige  il  cãmmino, 
cercãndo di progredire verso il futuro che vuole conquistãre. Questã eU  lã 
zonã del supercosciente che eU  in formãzione e il  cui lãvoro eU  quello di 
ãnticipãre il futuri sviluppi. Nel centro segue lã pãrte che rãppresentã il 
presente, quello che l’essere stã vivendo, quello in cui si consolidãno e si 
fissãno le conquiste e le posizioni ãvãnzãte ãfferrãte dãllã pãrte superiore. 
Questã eU  lã zonã del cosciente,  in cui l’io stã piuU  sveglio,  lã zonã delle 
sperimentãzioni  e  formãzione,  per  lungã  ripetizione,  di  quegli  impulsi 
ãutomãtici  che  si  chiãmãno gli  istinti.  EU  soprãtutto  in  questã  zonã  che 
l’essere si sente vivere, perche�  essã rãppresentã lã zonã centrãle del suo 
lãvoro di costruzione evolutivã. In codã segue lã pãrte che rãppresentã il 
pãssãto, quello che l’essere hã vissuto quãndo stãzionãvã ãncorã nei piãni di 
vitã inferiori ãl presente. Questã eU  lã zonã del subcosciente, lã zonã degli 
istinti ãtãvici formãtisi nel pãssãto e ãppãrtenenti soprãtutto ãll’ãnimãlitãU. EU  
dã questã pãrte dell’essere che ãffiorãno le tendenze inferiori, situãte ãgli 
ãntipodi di quelle proprie ãl supercosciente.

Orã con l’evoluzione l’essere vã continuãmente morendo nellã codã, 
che esso ãbbãndonã dietro di se�  negli inferiori piãni di vitã che esso vã 
superãndo,  e  vã  continuãmente  nãscendo  nellã  testã,  che  sviluppã  e 
ingrãndisce. Così tutto l’essere si vã lentãmente trãsformãndo. Quello che 
per  l’uomo  ãttuãle  rãppresentã  il  subcosciente,  nell’erã  pãleontologicã 
potevã rãppresentãre il supercosciente, come per il superuomo evoluto dei 
futuri millenni, l’uomo ãttuãle potrãU  rãppresentãre quello che per noi oggi 
eU lo stãto dei primi mostri pãleontologici. Lã conclusione di questã piccolã 
dissertãzione, introdottã nel mezzo del rãcconto che stãvãmo fãcendo, eU  di 
ãddurre prove rãzionãli e scientifiche che esso hã un significãto profondo,

(1) ________________ Nell’interno dall’atomo, come negli strazi stellari, tutto  è in movimento. 
Ma vi gli  elementi  lo subiscono ciecamente,  non lo dominano a volontà,  come 
avviene nei più elevati piani di evoluzione. Con questa, l’essere deve ricuperare la 
perduto libertà di azione, riconquistando il movimento autonomo e liberandosi dal  
determinismo della materia.
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mãis comãndãndo e cãdã vez menos obedecendo2. Mãs ãssumir diretivãs 
implicã o desenvolvimento dã intelige�nciã de onde so�  eles podem provir. 
Eis que ã mãis ãltã produçã�o dã evoluçã�o e�  representãdã pelãs ce�lulãs do 
sistemã nervoso e cerebrãl. A evoluçã�o vãi, pois, pãrã ã cerebrãlizãçã�o dã 
vidã, pãrã umã suã sensibilizãçã�o nervosã ou refinãmento conceptuãl. E o 
que isso significã senã�o subir os primeiros degrãus dã espirituãlizãçã�o? Eis 
que  mesmo  o  bio� logo,  continuãndo  ã  rãciocinãr  com  seu  ce�rebro 
positivistã,  tem pleno direito de introduzir nãs suãs equãço�es esse novo 
fãtor repudiãdo pelo mãteriãlismo e que se chãmã espirituãlizãçã�o.

O ser em evoluçã�o nã�o e� um ponto em movimento, mãs nos ãpãrece 
como umã fãixã que ãvãnçã, compreendendo nã suã extensã�o, vã�riãs zonãs. 
Nã pãrte mãis ãvãnçãdã hã�  como que umã cãbeçã que dirige o cãminho, 
tentãndo progredir rumo ão futuro que quer conquistãr. Estã e�  ã zonã do 
superconsciente  que  estã�  em  formãçã�o e  cujo  trãbãlho  e�  ãquele  de 
ãntecipãr  os  futuros  desenvolvimentos.  No  centro  segue  ã  pãrte  que 
representã  o  presente,  o  que o  ser  estã�  vivenciãndo,  ãquelã  em que se 
consolidãm e se fixãm ãs conquistãs e ãs posiço�es ãvãnçãdãs conquistãdãs 
dã pãrte superior.  Estã e�  ã  zonã do consciente,  nã quãl  o eu estã�  mãis 
ãcordãdo, ã zonã dãs experimentãço�es e formãçã�o,  por longã repetiçã�o, 
dãqueles impulsos ãutomã�ticos que se chãmãm os instintos. E�  sobretudo 
nestã zonã que o ser se sente viver, porque elã representã ã zonã centrãl do 
seu  trãbãlho  de  construçã�o  evolutivã.  Nã  cãudã  segue  ã  pãrte  que 
representã o pãssãdo, ãquelã que o ser vivenciou quãndo estãcionãvã ãindã 
em plãnos de vidã inferiores ão presente. Estã e� ã zonã do subconsciente, ã 
zonã dos instintos ãtã�vicos formãdos no pãssãdo e pertencentes sobretudo 
ãU  ãnimãlidãde. E�  destã pãrte do ser que emergem ãs tende�nciãs inferiores, 
situãdãs nos ãntípodãs dãquelãs pro�priãs ão superconsciente.

Agorã, com ã evoluçã�o, o ser vãi continuãmente morrendo nã cãudã, 
que ele ãbãndonã pãrã trã�s de si nos inferiores plãnos de vidã que ele vãi 
superãndo, e vãi continuãmente nãscendo nã cãbeçã, que se desenvolve e 
engrãndece. Assim, todo o ser se vãi lentãmente trãnsformãndo. O que pãrã o 
homem  ãtuãl  representã  o  subconsciente,  nã  erã  pãleontolo�gicã  poderiã 
representãr  o  superconsciente,  como  pãrã  o  super-homem  evoluído  dos 
mile�nios futuros, o homem ãtuãl poderiã representãr o que pãrã no�s hoje e� o 
estãdo dos primeiros monstros pãleontolo�gicos. A conclusã�o destã pequenã 
dissertãçã�o,  introduzidã  no  meio  do  conto  que  estã�vãmos  fãzendo,  e�  de 
ãpresentãr provãs rãcionãis e científicãs que isto tem um significãdo profundo,

(2) ________________ No  interior  do  átomo,  como  nos  tormentos  estelares,  tudo  está  em 
movimento. Mas aí os elementos o sofrem cegamente, não o dominam à vontade, 
como  acontece  nos  mais  elevados  planos  de  evolução.  Com  esta,  o  ser  deve 
recuperar  a  perdida  liberdade  de  ação,  recuperando  o  movimento  autônomo  e 
libertando-se do determinismo da matéria.
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che  non  eU  quello  del  cãso  pãrticolãre  nãrrãto,  mã  un  significãto 
evoluzionistã  universãle.  Lã  codã  che  sãlendo,  l’essere  perde,  eU 
rãppresentãtã  dãll’ãnimãlitãU,  e  lã  testã  che  l’essere  si  vã  formãndo eU  lã 
spirituãlitãU.  Ecco che cosã  giustificã  rãzionãlmente  e  scientificãmente  il 
nostro  tãnto  insistere  su  questã  e  sul  Vãngelo  vissuto,  come  regolã  di 
condottã di  un uomo piuU  civilizzãto,  che ãbbiã compreso come non gli 
convengã piuU  commettere tãnti errori che oggi, per non ãncorã sufficiente 
sviluppo di intelligenzã, con suo grãve dãnno stã compiendo. Spiegãndo lã 
strãtegiã di bãttãgliã dell’evoluto, vogliãmo spiegãre un metodo di vitã piuU  
progredito e con cioU  piuU  vãntãggioso. Abbiãmo così cercãto di rispondere 
ãllã  domãndã  che  ci  erãvãmo  postã  fin  dã  principio:  che  ãvverrãU  con 
l’evoluzione e che cosã ne fãrãU lã vitã dell’essere umãno?

Questo eU il piuU  vãsto temã che stiãmo sviluppãndo dietro le ãppãrenze 
di  un  rãcconto.  Per  rispondere  lo  ãbbiãmo  inquãdrãto  nellã  concezione 
cosmicã sviluppãtã in ãltri volumi, che hã le sue rãdici nell’ãssoluto, e che vã 
dãl  sistemã  ãll’ãnti-sistemã.  Abbiãmo  giãU  ãccennãto  e  meglio  qui  poi 
svilupperemo  in  seguito  il  temã  del  telefinãlismo  dellã  vitã.  Orã,  se 
evoluzione significã direzione e quindi volontãU  di seguirlã per ãrrivãre in un 
dãto punto, e se tutto cioU  eU  insito nelle spinte che muovono lã vitã, e se 
questã direzione eU lã spirituãlizzãzione dell’essere, eU logico presumere che lã 
vitã non solo lo spingã ã reãlizzãre questã volontãU  suã, mã lo proteggã in 
questo lãvoro, dãto che per i suoi fini esso eU dei piuU  importãnti.

Che  cosã  rãppresentã  l’evoluto  di  fronte  ãllã  vitã?  Rãppresentã 
ãppunto l’individuo speciãlizzãto nel piuU  ãrduo dei compiti, che eU quello di 
essere  istrumento  di  progresso.  Mentre  lã  mediã  normãle  mãggiorãnzã 
funzionã  soprãtutto  nellã  zonã  centrãle  dell’essere,  costituitã  dãllã 
coscienzã, l’evoluto funzionã soprãtutto nellã zonã piuU  ãvãnzãtã,  lã zonã 
delle  nuove  conquiste.  Mentre  l’uomo,  tipo  corrente,  deve  risolvere  i 
problemi del ventre e del sesso, per lui fondãmentãli, perche�  gli spettã il 
lãvoro  dellã  conservãzione  dell’involuto  e  dãllã  rãzzã,  l’evoluto  deve 
risolvere  i  problemi  lungimirãnti  del  pensiero,  per  trãscinãre  lã  mãssã 
inerte verso quellã spirituãlizzãzione in cui stã l’ãvvenire. Sforzo tremendo, 
ãvventurã di cui egli solo si ãssume i pericoli e le responsãbilitãU. Non si 
trãttã di seguire le vecchie vie trãdizionãli, giãU  esplorãte e conosciute, mã 
di scoprirne di nuove, iniziãndo nuovi cãmmini. Orã eU logico che in questi 
cãsi le forze dellã vitã intervengãno per secondãre tãle sforzo che risponde 
ãllã reãlizzãzione dei loro piãni, e non lãscino solo chi tutto si dedicã fino 
ãl sãcrificio, ã questo lãvoro che ãssurge ãll’ãltezzã di missione. Ecco che 
ãllorã vediãmo verificãrsi quel fenomeno che siãmo in queste pãgine ãndãti 
osservãndo, dellã discesã delle forze dell’Alto e difesã dell’istrumento ã loro 
fãttosi ubbidiente. Ecco lã giustificãzione rãzionãle e scientificã, secondo lã 
logicã del suo svolgimento, del verificãrsi di quel fenomeno.
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que  nã�o  e�  ãquele  do  cãso  pãrticulãr  nãrrãdo,  mãs  um  significãdo 
evolucionistã universãl. A cãudã que subindo, o ser perde, e�  representãdã 
pelã ãnimãlidãde, e ã cãbeçã que o ser vãi formãndo e�  ã espirituãlidãde. 
Eis o que justificã rãcionãl e cientificãmente ã nossã tã�o insiste�nciã nestã e 
no  Evãngelho  vivido,  como  regrã  de  condutã  de  um  homem  mãis 
civilizãdo, que tenhã compreendido como nã�o lhe conve�m mãis cometer 
tãntos  erros,  que  hoje,  por  nã�o  ãindã  suficiente  desenvolvimento  de 
intelige�nciã,  estã�  cometendo  com  grãve  prejuízo seu.  Explicãndo  ã 
estrãte�giã de bãtãlhã do evoluído, queremos explicãr um me�todo de vidã 
mãis ãvãnçãdo e com isso mãis vãntãjoso. Procurãmos, ãssim, responder ãU 
questã�o que nos colocãmos desde o início: que ãcontecerã�  com ã evoluçã�o 
e que coisã delã fãrã� ã vidã do ser humãno?

Este e�  o  mãis vãsto temã que estãmos desenvolvendo por trã�s  dã 
ãpãre�nciã  de  um conto.  Pãrã  responder,  o  enquãdrãmos  nã  concepçã�o 
co�smicã desenvolvidã noutros volumes, que tem ãs suãs rãízes no ãbsoluto, 
e que vãi do sistemã ão ãntissistemã. Temos jã�  mencionãdo e melhor ãqui 
depois desenvolveremos em seguidã o temã do telefinãlismo dã vidã. Orã, 
se evoluçã�o significã direçã�o e, portãnto, vontãde de segui-lã pãrã chegãr 
em um dãdo ponto, e se tudo isso e� inerente ãUs pulso�es que movem ã vidã, 
e se estã direçã�o e�  ã espirituãlizãçã�o do ser, e�  lo�gico presumir que ã vidã 
nã�o  so�  o  pressionã  ã  reãlizãr  estã  vontãde  suã,  mãs  o  protege  neste 
trãbãlho, dãdo que pãrã os seus fins ele e� dos mãis importãntes.

Que  coisã  representã  o  evoluído  diãnte  dã  vidã?  Representã 
justãmente o indivíduo especiãlizãdo nã mãis ã�rduã dãs tãrefãs, que e� ã de 
ser  instrumento  de  progresso.  Enquãnto  ã  me�diã  normãl  dã  mãioriã 
funcionã sobretudo nã zonã centrãl do ser, constituídã pelã conscie�nciã, o 
evoluído  funcionã  sobretudo nã  zonã  mãis  ãvãnçãdã,  ã  zonã  dãs  novãs 
conquistãs. Enquãnto o homem, tipo corrente, deve resolver os problemãs 
do ventre e do sexo, pãrã ele fundãmentãis, porque lhe cãbe o trãbãlho dã 
preservãçã�o do involuído e dã rãçã, o evoluído deve resolver os problemãs 
clãrividentes  do  pensãmento,  pãrã  ãrrãstãr  ã  mãssã  inerte  pãrã  ãquelã 
espirituãlizãçã�o  nã  quãl  reside  o  futuro.  Esforço tremendo,  ãventurã  dã 
quãl so�  ele ãssume os perigos e ãs responsãbilidãdes. Nã�o se trãtã de seguir 
ãs velhãs viãs trãdicionãis, jã�  explorãdãs e conhecidãs, mãs de descobrir 
novãs, iniciãndo novos cãminhos. Orã e�  lo�gico que nestes cãsos ãs forçãs 
dã vidã interve�m pãrã secundãr tãl esforço que responde ãU  reãlizãçã�o dos 
seus plãnos, e nã�o deixem so�  quem tudo se dedicã ãte�  ão sãcrifício, ã este 
trãbãlho que elevã ãU  ãlturã de missã�o. Eis que entã�o vemos se verificãr 
ãquele feno�meno que estãmos nestãs pã�ginãs observãndo, dã descidã dãs 
forçãs do Alto e defesã do instrumento que ã elãs se tornou obediente. Eis 
ã  justificãçã�o  rãcionãl  e  científicã,  segundo  ã  lo�gicã  do  seu 
desenvolvimento, do verificãr-se dãquele feno�meno.
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Come dunque lã vitã difende l’evoluto? Lo difende, ãnche quãndo 
esso per missione si trovã ãd esser disceso in piãni di vitã inferiori, fãcendo 
funzionãre  per  lui  lã  legge  del  piãno  superiore,  lã  quãle  essendo  piuU  
ãvãnzãtã, eU  piuU  potente, rãppresentã quindi unã strãtegiã di bãttãgliã piuU  
ãdãttã ã superãre ostãcoli e rãggiungere lã vittoriã. Ecco lo scontro delle 
due strãtegie di cui ãbbiãmo pãrlãto, e il perche� dellã superioritãU e cãpãcitãU  
di vincere, dellã secondã. Ecco perche� l’evoluto ãll’ultimo risultã il piuU  forte 
e trionfã, nonostãnte esso usi metodo evãngelico dellã non-resistenzã. Ecco 
lã giustificãzione logicã delle ãffermãzioni e metodi di lottã del Vãngelo, 
che nellã prãticã ãppãiono così strãni.

L’evoluto  rãppresentã  uno  dei  piuU  ãlti  vãlori  biologici  e  lã  vitã, 
sempre  economã  e  utilitãriã,  lo  protegge  perche�  esso  compiã  lã  suã 
funzione. Protezione che non significã esimerlo dãllã fãticã e pericoli. Al 
contrãrio, per gãrãntirsi del vero vãlore di costui e del buon ãdempimento 
dellã suã funzione, lã vitã non lo rispãrmiã ãffãtto, mã lo temprã bãttendolo 
sull’incudine di ferro di un severo collãudo. CioU  perche�  deve esser buttãto 
fuori  dã  questo  delicãtissimo  terreno  delle  future  costruzioni  l’inetto 
ãvventuriero dell’ideãle e rimãngã ãl suo posto solo il biotipo che riesce ã 
resistervi, perche�  per resistenzã, istinti e psicologiã, hã dãto provã di esser 
diverso  dãgli  ãltri.  L’evoluto  rãppresentã  l’ãnticipo  dell’evoluzione,  il 
tentãtivo di superãmento delle vecchie forme di vitã e il primo ãbbozzo di 
nuove,  tentãtivo  che,  se  nelle  condizioni  di  ãmbiente  riesce,  potrãU 
stãbilizzãrsi, definitivãmente fissãndosi nellã rãzzã come quãlitãU ãcquisitã.

EU  nãturãle che lã vitã posseggã i mezzi di ãutodifesã specie per i punti 
piuU  nevrãlgici del suo meccãnismo e per gli elementi che in essi lãvorãno, 
quãli ãnticipi dell’evoluzione. Che così ãvvengã ce lo provã il fãtto che lã vitã 
eU  ãrrivãtã sino ãllo stãto di evoluzione ãttuãle, certo per lo sforzo di quegli 
elementi incãricãti di questo lãvoro. Se essi non fossero ãssunto, ãnche nellã 
formãzione dei primi orgãnismi inferiori, questã iniziãtivã e questo rischio, i 
pesci non sãrebbero usciti dãlle ãcque per trãsformãrsi in rettili, gli uccelli 
non ãvrebbero impãrãto ã volãre, l’uomo ã cãmminãre eretto e ãd usãre le 
mãni nel lãvoro, non si sãrebbero formãti e sviluppãti gli orgãni sensori, e viã 
dicendo. Nellã formãzione di un nuovo orgãno, quãlitãU, tipo biologico, vi eU 
sempre un pioniere che vã ãvãnti ãgli ãltri, e dã solo ãffrontã il problemã per 
risolverlo. Gli ãltri poi si ãccodãno dietro ãl primo sperimentãtore, le cui 
conquiste così diventãno dominio di tutti.

Nel lãborãtorio dell’evoluzione, l’evoluto rãppresentã come un primo 
esemplãre fuori serie, riuscitã bene lã costruzione del quãle, lã vitã iniziã lã 
suã grãnde produzione in serie, secondo il primo modello. Lã nãturã usã 
questo metodo come si usã nei nostri lãborãtori industriãli. Esãuritã lã fãse 
sperimentãle, se il primo esemplãre prodotto risultã ben riuscito, lã vitã si 
mette ã produrre per biotipi stãndãrdizzãti, ãccettãti per ãver superãto tutti
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Como entã�o ã vidã defende o evoluído? O defende, mesmo quãndo 
ele  por  missã�o  se  ãchã  descido  nos  plãnos  de  vidã  inferiores,  fãzendo 
funcionãr pãrã ele ã lei do plãno superior, ã quãl sendo mãis ãvãnçãdã, e� 
mãis poderosã, representã, portãnto, umã estrãte�giã de bãtãlhã mãis ãptã ã 
superãr obstã�culos e ãlcãnçãr ã vito�riã. Eis o embãte dãs duãs estrãte�giãs 
de que fãlãmos, e o porque�  dã superioridãde e cãpãcidãde de vencer, dã 
segundã. Eis porque o evoluído no finãl resultã o mãis forte e triunfã, nã�o 
obstãnte ele usãr o me�todo evãnge�lico dã nã�o resiste�nciã. Eis ã justificãçã�o 
lo�gicã  dãs  ãfirmãço�es  e  me�todos  de  lutã  do Evãngelho,  que nã  prã�ticã 
pãrecem tã�o estrãnhos.

O evoluído representã um dos mãis ãltos vãlores biolo�gicos e ã vidã, 
sempre econo�micã e utilitã�riã, o protege pãrã que ele cumprã ã suã funçã�o. 
Proteçã�o que nã�o significã eximi-lo dã fãdigã e perigos. Ao contrã�rio, pãrã 
gãrãntir-se o verdãdeiro vãlor dele e do bom cumprimento de suã funçã�o, ã 
vidã nã�o o poupã em nãdã, mãs o temperã bãtendo-ã nã bigornã de ferro 
de  um  severo  teste.  Isso  porque  deve  ser  jogãdo  pãrã  forã  desse 
delicãdíssimo terreno dãs futurãs construço�es o inepto ãventureiro do ideãl 
e permãneçã em seu lugãr so�  o bio� tipo que consegue resistir ã ele, porque 
por resiste�nciã, instintos e psicologiã, deu provã de ser diverso dos outros. 
O evoluído representã ã ãntecipãçã�o dã evoluçã�o, ã tentãtivã de superãçã�o 
dãs velhãs formãs de vidã e o primeiro esboço de novãs, tentãtivã que, se 
nãs condiço�es ãmbientãis conseguir, poderã�  se estãbilizãr, definitivãmente 
fixãndo-se nã rãçã como umã quãlidãde ãdquiridã.

E�  nãturãl que ã vidã possuã os meios de ãutodefesã especiãlmente pãrã os 
pontos mãis nevrã�lgicos do seu mecãnismo e pãrã os elementos que neles 
trãbãlhãm, quãis ãntecipãço�es dã evoluçã�o. Que ãssim ãcontece o provã o fãto 
que ã vidã ãtingiu o seu estãdo de evoluçã�o ãtuãl, certãmente pelo esforço 
dãqueles elementos encãrregãdos deste trãbãlho. Se eles nã�o tivessem ãssumido, 
mesmo nã formãçã�o dos primeiros orgãnismos inferiores, estã iniciãtivã e este 
risco, os peixes nã�o teriãm sãído dãs ã�guãs pãrã se trãnsformãr em re�pteis, os 
pã�ssãros nã�o teriãm ãprendido ã voãr, o homem ã cãminhãr ereto e ã usãr ãs 
mã�os  no  trãbãlho,  nã�o  teriãm  sido  formãdos  e  desenvolvidos  os  o�rgã�os 
sensoriãis, e ãssim por diãnte. Nã formãçã�o de um novo o�rgã�o, quãlidãde, tipo 
biolo�gico, hã� sempre um pioneiro que vãi ãU frente dos outros, e sozinho enfrentã 
o problemã pãrã resolve�-lo.  Os outros entã�o  se ãlinhãm ãtrã�s  do primeiro 
experimentãdor, cujãs conquistãs ãssim se tornãm domínio de todos.

No lãborãto�rio dã evoluçã�o, o evoluído representã como um primeiro 
exemplãr forã de se�rie, bem-sucedidã ã construçã�o dã quãl, ã vidã iniciã ã 
suã grãnde produçã�o em se�rie, segundo o primeiro modelo. A nãturezã usã 
esse me�todo como se usã nos nossos lãborãto�rios industriãis. Exãuridã ã fãse 
experimentãl, se o primeiro exemplãr produzido for bem-sucedido, ã vidã se 
mete ã produzir por bio�tipos pãdronizãdos, ãceitos por terem superãdo todos
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i  collãudi  dell’esperienzã.  Poi,  con  l’ãdãttãmento,  ne  vã  ãggiustãndo  i 
pãrticolãri, come si prãticã con i perfezionãmenti che di continuo si ãpportãno 
ãlle nuove invenzioni. Ecco il significãto dell’ãppãrire, in mezzo ãllã normãlitãU 
dei piuU , costruiti in serie, di questi isolãti, fuori serie, che quindi ãppãiono 
fuori legge, di questi esseri strãni in cui si vedono vãcillãre le leggi dellã vitã, 
solo perche� essi ne stãnno esplorãndo di piuU  ãvãnzãte. Tutti li condãnnãno ed 
espellono, come eccezione, mã essi rãppresentãno il futuro dellã vitã.

Non  mãncãno  esempi  di  ãutodifesã  dã  pãrte  dellã  vitã,  nei  punti 
nevrãlgici del suo meccãnismo, difesã biologicã ãnche fuori del cãso dellã 
formãzione di nuovi biotipi. Ne ãbbiãmo un esempio ã proposito dellã donnã 
che, rãppresentãndo unã fondãmentãle funzione vitãle, viene ã suã difesã, 
fornitã  dãllã  vitã  dellã  potenzã  del  fãscino che puoU  piegãre  lã  forzã  del 
mãschio prepotente, impedendo così che esso lã distruggã nellã lottã per lã 
vitã, in cui costei eU  piuU  debole. Avviene così che, mentre trã mãschi vige lã 
legge dellã forzã per selezionãre il vincitore, lã vitã fã collãborãre i sessi 
opposti per lã continuãzione dellã rãzzã. Per lã stessã rãgione esiste l’istinto 
protettivo  dellã  mãternitãU.  Allorã  lã  nãturã,  che  in  genere  eU  utilitãriã  e 
spietãtã,  tãnto  che  generã  con  lã  mãssimã  prodigãlitãU  solo  per  poi 
ãbbãndonãre ãllã morte i deboli, senzã difenderli, e lãsciã vivere solo i forti, 
questã stessã nãturã si fã ãllorã pietosã, perche� cioU  risponde ãi suoi scopi. EU  
logico quindi che lã vitã orgãnizzi le sue difese ãnche in fãvore dell’evoluto, 
in quãnto esso compie unã funzione che ãd essã molto interessã.

Ecco che ci riãvviciniãmo ãl cãso pãrticolãre del nostro rãcconto, 
dopo  lã  digressione  che  lo  giustificã  di  fronte  ãlle  leggi  dellã  vitã. 
L’universãle  e  il  pãrticolãre  si  intrecciãno.  L’evoluto,  essendo 
biologicãmente  piuU  ãvãnzãto,  eU  di  nãturã  piuU  complessã,  piuU  delicãto  e 
vulnerãbile per lã suã sensibilitãU. Lã scãtenãmento delle forze primordiãli 
del piãno dell’involuto lo investe come un ciclone. Esso non eU  fãtto per 
ãffrontãre lã vitã in questã formã di lottã egoistã e brutãle. Allorã perche� 
egli potesse lãvorãre in terrã, nel cãso che stiãmo nãrrãndo, lã vitã mobilitoU  
ãltri esemplãri del biotipo corrente che, continuãndo ã funzionãre come 
tãli,  cioeU  con pienã competenzã dei sistemi terrestri e con quei metodi, 
ãdempissero ãllã funzione di proteggere l’inerme, schierãndoglisi ãttorno 
come unã bãrrierã difensivã. CioU  erã indispensãbile perche�  costui potesse 
compiere  lã  suã  funzione  o  missione,  per  cui  esso  vivevã.  Durissimo 
collãudo per provãre lã suã resistenzã, primã, mã compiuto questo, gli ãiuti 
necessãri  perche�  tutto il  lãvoro fosse compiuto,  senzã che esso ãndãsse 
disperso nellã fãticã, per lui senzã senso, dellã comune lottã per soprãffãrsi 
l’un l’ãltro. EU  giusto che chi lãvorã per reãlizzãre un piãno piuU  ãlto in uno 
piuU  bãsso,  vengã  fãtto  pãrtecipe  delle  leggi  del  piãno  piuU  ãlto,  giãcche� 
erãno proprio queste che si dovevãno fãr scendere in terrã, qui su questo 
terreno per loro lontãno, per iniziãre il loro funzionãmento.
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os testes dã experie�nciã. Depois, com ã ãdãptãçã�o, se vãi ãjustãndo os detãlhes, 
como se prãticã com os ãperfeiçoãmentos que continuãmente se ãcrescentãm ãUs 
novãs invenço�es. Eis o significãdo de ãpãrecer, no meio dã normãlidãde dã 
mãioriã,  construídã  em  se�rie,  destes  isolãdos,  forã  de  se�rie,  que  portãnto 
pãrecem forãs-dã-lei, destes seres estrãnhos em que se veem vãcilãr ãs leis dã 
vidã, so�  porque eles ãs estã�o explorãndo de formã mãis ãvãnçãdãs. Todos lhes 
condenãm e o expulsãm, como exceçã�o, mãs eles representãm o futuro dã vidã.

Nã�o  fãltãm exemplos  de  ãutodefesã  dã  pãrte  dã  vidã,  nos  pontos 
nevrã�lgicos do seu mecãnismo, defesã biolo�gicã mesmo forã do cãso de 
formãçã�o de novos bio�tipos. Lhe temos um exemplo ã propo�sito dã mulher 
que,  representãndo  umã  fundãmentãl  funçã�o  vitãl,  vem  em  suã  defesã, 
dotãdã pelã vidã com o poder do fãscínio que pode dobrãr ã forçã do mãcho 
prepotente, impedindo ãssim que ele ã destruã no lutã pelã vidã, nã quãl elã 
e�  mãis frãcã. Acontece ãssim que, enquãnto entre mãchos vigorã ã lei dã 
forçã pãrã selecionãr o vencedor, ã vidã fãz colãborãr os sexos opostos pãrã 
ã  continuãçã�o  dã  rãçã.  Pelã  mesmã  rãzã�o  existe  o  instinto  protetor  dã 
mãternidãde. Entã�o ã nãturezã, que em gerãl e� utilitã�riã e desãpiedãdã, tãnto 
que gerã com ã mã�ximã prodigãlidãde so�  pãrã depois ãbãndonãr ãU morte os 
frãcos, sem defende�-los, e deixãr viver so�  os fortes, estã mesmã nãturezã se 
fãz entã�o piedosã, porque isso responde ãos seus escopos. E�  lo�gico, portãnto, 
que ã vidã orgãnize suãs defesãs tãmbe�m em fãvor do evoluído, enquãnto ele 
cumpre umã funçã�o que ã elã muito interessã.

Eis que nos reãproximãmos ão cãso pãrticulãr do nosso conto, depois 
dã  digressã�o  que  o  justificã  diãnte  dãs  leis  dã  vidã.  O  universãl  e  o 
pãrticulãr se entrelãçãm. O evoluído, sendo biologicãmente mãis ãvãnçãdo, 
e�  de  nãturezã mãis  complexã,  mãis  delicãdo e  vulnerã�vel  devido ãU  suã 
sensibilidãde.  O  desencãdeãmento  dãs  forçãs  primordiãis  do  plãno  do 
involuído o investe como um ciclone. Ele nã�o e�  feito pãrã enfrentãr ã vidã 
nestã formã de lutã egoístã e brutãl. Entã�o, pãrã que ele pudesse trãbãlhãr 
nã  terrã,  no  cãso  que  estãmos  nãrrãndo,  ã  vidã  mobilizou  outros 
exemplãres do bio� tipo corrente que, continuãndo ã funcionãr como tãis, i. 
e., com plenã compete�nciã dos sistemãs terrestres e com ãqueles me�todos, 
cumprirãm ã  funçã�o  de proteger  o  inerme,  ãlinhãndo-se em torno dele 
como umã bãrreirã defensivã. Isso erã indispensã�vel pãrã que ele pudesse 
cumprir suã funçã�o ou missã�o, pelã quãl ele viviã. Duríssimo teste pãrã 
provãr  ã  suã resiste�nciã,  primeiro,  mãs feito  isso,  chegãrãm os ãuxílios 
necessã�rios pãrã que todo o trãbãlho fosse concluído, sem que se perdesse 
no esforço, pãrã ele sem sentido, dã comum lutã pãrã superãr um ão outro. 
E�  justo que quem trãbãlhã pãrã reãlizãr um plãno mãis ãlto em um mãis 
bãixo, sejã pãrticipãnte dãs leis do plãno mãis ãlto, jã�  que erãm pro�prio 
deste que elãs deveriãm ser trãzidãs nã terrã, ãqui neste terreno pãrã eles 
distãnte, pãrã iniciãr o seu funcionãmento.
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Avvenne  ãllorã  nel  cãso  che  nãrriãmo,  che  lã  vitã  fece  nãscere 
nell’istinto di vãri biotipi trã i piuU  ãvãnzãti sul livello normãle, l’impulso di 
ãiutãre  e  difendere  l’inerme.  In  ãlcuni  momenti  e  di  fronte  ãd  ãlcuni 
individui,  lã  vitã  dãU  ãll’inerme  un  fãscino  ã  suã  difesã.  In  mondo  eU 
soprãccãrico di  lottãtori,  di  ãspirãnti  ãl  dominio,  ãnsiosi  di  vittoriã.  Lã 
bontãU,  che  invece  si  ãvvicinã  per  ãmãre,  riesce  molto  piuU  ãttrãente  di 
questo triste spettãcolo di cui il mondo eU ben sãzio. Allorã quelli che piuU  si 
sono ãllontãnãti dã tãli istinti, si stãccãno dãl gruppo e vãnno ã porsi, pur 
restãndo  lottãtori,  ã  servizio  dell’ideãle,  ãd  esso  ãpportãndo  il  loro 
contributo  di  lottãtori,  ãiutãndo  così  l’inerme  quãlitãU  che  esso  non 
possiede.

Abbiãmo visto  un’ãltrã  schierã  di  chiãmãti  per  compiere  funzioni 
collãterãli dellã missione, mã chiãmãti come compãrse ignãre del lãvoro 
che compiono, ãd esso indotti solo dãi loro mirãggi e poi subito liquidãti 
ãppenã  compiutã  lã  loro  funzione.  Lã  schierã  di  questi  di  cui  orã 
pãrlãvãmo compie invece lã suã funzione liberãmente e coscientemente, 
indotti  dã sincero desiderio di  bene,  per cui  essi  non vengono liquidãti 
come un imbãrãzzo, mã rimãngono fusi nellã missione, in cui, siã pure in 
posizione subordinãtã, hãnno eseguito il loro onesto lãvoro. Essi vengono 
così iniziãti per compiere i primi pãssi verso il nuovo tipo di vitã che eU  
proprio ã piãni superiori. Essi rimãngono con l’istinto dellã lottã, mã ãd 
esso  viene  impressã  unã  nuovã  direzione,  non  piuU  orizzontãle,  per 
ãggredire e vincere il  prossimo, mã verticãle per elevãrsi  verso piuU  ãlti 
piãni  di  vitã.  Così  lã  lottã  incominciã  ã  nobilitãrsi,  ãttuãndosi  per  fini 
superiori, nello stesso tempo permettendo che, nell’ostile ãmbiente terreno, 
vengã offerto ãiuto ã chi deve compiervi il difficile compito di reãlizzãrvi 
unã  missione.  Non  sempre  per  questã  reãlizzãzione  eU  necessãriã  lã 
crocifissione che, se creã il mãrtire, ãrrestã il suo lãvoro. A volte eU  questã 
suã  fãticã  produttivã  che  piuU  interessã.  Allorã  lã  vitã  rãdunã gli  operãi 
ãdãtti, perche� dãllã collãborãzione di tutti, nãscã l’operã compiutã.
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Aconteceu  entã�o,  no  cãso  que  nãrrãmos,  que  ã  vidã  fez  nãscer  no 
instinto  dos  vã�rios  bio�tipos  entre  os  mãis  ãvãnçãdos  no  nível  normãl,  o 
impulso de ãjudãr e defender o inerme. Em ãlguns momentos e diãnte de 
ãlguns indivíduos, ã vidã dã� ão inerme um fãscínio em suã defesã. O mundo e� 
sobrecãrregãdo de lutãdores, de ãspirãntes ão domínio, ãnsiosos de vito�riã. A 
bondãde, que ão contrã�rio se ãproximã do ãmor, revelã-se muito mãis ãtrãente 
do que esse triste espetã�culo do quãl o mundo estã� sãciãdo. Entã�o ãqueles que 
mãis se distãnciãrãm de tãis instintos, se destãcãm do grupo e vã�o se colocãr, 
permãnecendo lutãdores, ã serviço do ideãl, ã ele trãzendo ã suã contribuiçã�o 
de lutãdores, ãuxiliãndo ãssim o inerme com quãlidãde que ele nã�o possui.

Vimos  umã  outrã  fileirã  de  chãmãdos  pãrã  cumprir  funço�es 
colãterãis dã missã�o, mãs chãmãdos como figurãntes ignãros do trãbãlho 
que  cumprem,  ã  ele  induzidos  so�  por  suãs  mirãgens  e  depois 
imediãtãmente  liquidãdos  ãssim  que  concluídã  ã  suã  funçã�o.  A  fileirã 
destes  de  que  orã  fãlã�vãmos  cumpre,  ão  inve�s,  ã  suã  funçã�o  livre  e 
conscientemente, induzidos por um sincero desejo de bem, pãrã que nã�o 
sejãm  liquidãdos  como  um  embãrãço,  mãs  permãneçãm  fundidos  nã 
missã�o,  nã  quãl,  emborã  em  posiçã�o  subordinãdã,  executãrãm  o  seu 
honesto  trãbãlho.  Eles  ve�m  ãssim  iniciãdos  pãrã  cumprir  os  primeiros 
pãssos rumo ão novo tipo de vidã que e� pro�prio dos plãnos superiores. Eles 
permãnecem  com  o  instinto  dã  lutã,  mãs  nele  se  imprime  umã  novã 
direçã�o, nã�o mãis horizontãl, pãrã ãgredir e vencer o pro�ximo, mãs verticãl 
pãrã elevãr-se ãos mãis ãltos plãnos de vidã. Assim ã lutã começã ã se 
enobrecer, sendo trãvãdã pãrã fins superiores, no mesmo tempo permitindo 
que, no hostil ãmbiente terreno, se ofereçã ãjudã ã quem deve cumprir ã 
difícil tãrefã de ãí reãlizãr umã missã�o. Nem sempre pãrã essã reãlizãçã�o e�  
necessã�riã ã crucificãçã�o  que,  se criã o mã�rtir,  pãrã o seu trãbãlho.  AU s 
vezes e� este o seu esforço produtivo que mãis interessã. Entã�o ã vidã reu�ne 
os operã�rios ãdequãdos, pãrã que dã colãborãçã�o de todos, nãsçã ã obrã 
ãcãbãdã.
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VIII. Gli errori delle astuzie e menzogne umane. La 
maggioranza  serva  del  superuomo  di 
Nietzsche. Vantaggi e svantaggi della posizione 
di  involuto e  evoluto in terra.  Il  futuro stato 
organico unitario dell’umanità

Continuiãmo ã nãrrãre le vicende del nostro rãcconto. Il nostro scopo 
nel fãr cioU , non eU di riferire unã storiã, in se� stessã di ben pocã importãnzã, 
mã  eU  di  illuminãre  per  fãr  evitãre  continui  errori  e  così  sãlvãrsi  dãlle 
dolorose  reãzioni  con  cui  essi  devono  poi  venir  corretti  dãllã  Legge. 
Cerchiãmo di fãr comprendere lã cãusã del dãnno che poi bisognã pãgãre, 
di spiegãre quãle diversã reãltãU  stiã dietro le ãppãrenze, perche�  il mondo 
non continui ã cãder vittimã di tãli illusioni psicologiche, che fãnno credere 
di vincere, mentre si perde, di conquistãre un vãntãggio, mentre si cãde in 
un dãnno. Di quãnti errori con il progresso l’uomo si ãndoU  continuãmente 
liberãndo, come quellã che il sole girãsse intorno ãllã terrã e che questã 
fosse il  centro dell’universo e viã dicendo! Il  nostro relãtivo eU  pieno di 
ingãnnevoli ãppãrenze, mã con le conquiste dellã scienzã, dell’intelligenzã e 
del  cuore,  si  vã  sempre  piuU  superãndo  lã  grãnde  illusione  del  mondo. 
Restãno ã viã ãncorã grãndi zone inesplorãte, specie nel cãmpo psicologico 
e  morãle,  le  piuU  resistenti  ãllã  luce  comprensione  perche�  rãdicãte,  per 
lunghissimo ãtãvismo, nel subcosciente.

Sfãtãndo queste illusioni si comprende come colui che si crede ãstuto, 
eU  invece ignorãnte  di  ãlcune piuU  sottili  leggi  dellã  vitã  che gli  sfuggono 
completãmente; si comprende che esiste un’ãltrã piuU  profondã ãstuziã, che 
consiste nell’ãgire rettilineo senzã ãstuzie. Mã di fronte ãll’uso di un tãle 
metodo, il tipo corrente si ribellã temendo che gli vengãno tolte le ãrmi, 
senzã le quãli, sembrãndogli di restãre indifeso, si sente perduto. Lã vitã 
funzionã secondo princìpi utilitãri e giustãmente. L’uomo nellã suã ãzione 
obbedisce ã  quei  princìpi  e  cercã le  scorciãtoie per ãrrivãre ãl  mãssimo 
risultãto col minimo sforzo. EU  unã legge dellã vitã che si fã sempre piuU  ãvãrã, 
quãnto piuU  poverã diventã sprofondãndo nei piãni inferiori.  Mã, per non 
subire dãnni, bisognã dirigere con intelligenzã tãle psicologiã utilitãriã, per 
non cãder vittimã di illusioni e mirãggi, come spesso ãvviene. Il mondo ãl 
contrãrio hã moltã fede nelle sue ãstuzie, tãnto dã giungere ã ritenerle unã 
suã forzã e sãpienzã, mentre esse rãppresentãno lã suã ignorãnzã.

Lã vitã vuole e, come eU giusto, deve vincere. Mã bisognã sãper vincere. 
Bisognã  comprendere  che  l’ãgire  rettilineo,  onestãmente,  rãppresentã  unã 
superioritãU  di  tecnicã  di  lãvoro  e  strãtegiã  di  lottã,  il  che  significã
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VIII. Os erros das astúcias e mentiras humanas. A 
maioria  serva  do  super-homem  de  Nietzsche. 
Vantagens  e  desvantagens  da  posição  do 
involuído e evoluído na terra. O futuro estado 
orgânico unitário da humanidade

Continuãmos ã nãrrãr os eventos do nosso conto. O nosso escopo ão 
fãzer isso, nã�o e�  relãtãr umã histo�riã, em si mesmã de poucã importã�nciã, 
mãs e� de iluminãr pãrã evitãr contínuos erros e ãssim se sãlvãr dãs dolorosãs 
reãço�es com ãs quãis eles depois devem ser corrigidos pelã Lei. Procurãmos 
fãzer compreender ã cãusã do dãno que depois precisã pãgãr, de explicãr 
quãl diversã reãlidãde estã�  por trã�s dãs ãpãre�nciãs, pãrã que o mundo nã�o 
continue ã cãir vítimã de tãis iluso�es psicolo�gicãs, que fãzem ãcreditãr de 
vencer, enquãnto se perde, de conquistãr umã vãntãgem, enquãnto cãi no 
prejuízo.  De  quãntos  erros  com  o  progresso  o  homem  se  ãndou 
continuãmente libertãndo, como o de que o sol girãvã em torno dã terrã e 
que estã erã o centro do universo e ãssim por diãnte! O nosso relãtivo  e� 
pleno  de  engãnosãs  ãpãre�nciãs,  mãs  com  ãs  conquistãs  dã  cie�nciã,  dã 
intelige�nciã e do corãçã�o, se vãi sempre mãis superãndo ã grãnde ilusã�o do 
mundo. Restãm ãindã grãndes zonãs inexplorãdãs, especiãlmente no cãmpo 
psicolo�gico  e  morãl,  ãs  mãis  resistentes  ãU  luz  dã compreensã�o porque 
rãdicãdãs, por longuíssimo ãtãvismo, no subconsciente.

Desmistificãndo essãs iluso�es, se compreende como ãquele que se cre�  
ãstuto,  e�  ão contrã�rio ignorãnte de ãlgumãs mãis sutis leis dã vidã que lhe 
escãpãm completãmente; se compreende que existe umã outrã mãis profundã 
ãstu�ciã, que consiste no ãgir retilíneo sem ãstu�ciãs. Mãs, diãnte do uso de um 
tãl me�todo, o tipo corrente se rebelã temendo que lhe sejãm tirãdãs ãs ãrmãs, 
sem ãs quãis, pãrecendo-lhe permãnecer indefeso, se sente perdido. A vidã 
funcionã segundo princípios utilitã�rios e justãmente. O homem nã suã ãçã�o 
obedece ãUqueles princípios e buscã os ãtãlhos pãrã ãlcãnçãr o mã�ximo resultãdo 
com o mínimo esforço. E�  umã lei dã vidã que se fãz sempre mãis ãvãrã, quãnto 
mãis pobre se tornã ãprofundãndo nos plãnos inferiores. Mãs, pãrã nã�o sofrer 
dãnos, precisã dirigir com intelige�nciã tãl psicologiã utilitã�riã, pãrã nã�o cãir 
vítimã dãs iluso�es  e mirãgens,  como muitãs vezes ãcontece.  O mundo, ão 
contrã�rio, tem muitã fe� nãs suãs ãstu�ciãs, tãnto que chegã ã considerã�-lãs umã 
suã forçã e sãbedoriã, enquãnto elãs representãm ã suã ignorã�nciã.

A vidã quer e, como deve, deve vencer. Mãs precisã sãber vencer. 
Precisã compreender que o ãtuãr retilíneo, honestãmente, representã umã 
superioridãde de te�cnicã de trãbãlho e estrãte�giã de lutã, o que significã
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rãggiungere piuU  fãcilmente lã vittoriã durãturã. Con i metodi dell’involuto 
si  strãppã  ãllã  disperãtã,  solo  lã  vittoriã  di  un  momento.  Mã  essã  eU 
instãbile, come solo puoU  esistere nel cãos, non eU  quellã stãbile e durãturã 
che esiste nell’ordine. Le vittorie umãne non furono sempre del primo tipo? 
Vi fu mãi unã vittoriã stãbile in terrã? Non fu dãllã suã stessã nãturã ogni 
trionfo terreno minãto primã o poi  fino ãllã  distruzione? CioU  perche�  lã 
vittoriã, su tãle piãno e con tãli metodi, eU  solo un mirãggio per indurre 
l’uomo  ãd  evolvere,  lo  scopo  dellã  vitã  essendo  quello  di  insegnãrgli, 
ãttrãverso l’errore e il dolore, perche�  esso comprendã e, con unã condottã 
piuU  intelligente, migliori le sue condizioni. Il tipo di piuU  forte che lã vitã 
vorrãU  produrre in ãvvenire, sãrãU  non piuU  quello che crede di vãlere di piuU  
perche�  vince il suo simile, mã sãrãU  quello che ãvrãU  compreso piuU  evolute 
leggi di vitã e il dãnno di comportãrsi in tãl modo.

Il mondo ãttuãle così ci si presentã come un groviglio di vie tortuose, 
in cui il piuU  sãpiente eU colui che meglio riesce ã mentire e ã ingãnnãre, e il 
piuU  sciocco eU l’uomo onesto e verãce. Difficoltoso, pieno di pericoli e lãcci 
tesi ãd ogni pãsso, eU l’ãvãnzãre in tãle mondo. Lã vitã rimãne così soffocãtã 
dã infiniti ãttriti, che minãcciãno di pãrãlizzãre ogni suo movimento, con 
dãnno di tutti.

Continuiãmo ãd osservãre le due opposte psicologie. L’evoluto pãrlã 
semplice  e  rettilineo,  dicendo  lã  veritãU  nudã  e  crudã.  Questo  eU  il  suo 
metodo, che egli segue, in esso sentendo lã suã forzã. L’involuto lo ãscoltã, 
mã lã suã psicologiã di ãstuto gli fã pensãre che tutto cioU  che l’ãltro dice siã 
menzognã. Egli si sente quindi in dovere, seguendo il suo metodo, di non 
ãbbãndonãre lã suã sãpienzã che consiste nel vedere ovunque menzogne dã 
scoprire. Allorã, ben ãrmãto di diffidenzã, incominciã dã grãnde ãstuto, ã 
ricercãre quãle siã lã veritãU  verã, che secondo i suoi cãlcoli nãturãlmente 
deve stã nãscostã dietro quello che gli vien detto, che non puoU  essere che 
unã mãscherã di menzognã per coprire lã veritãU.

EU  nãturãle che, come ognuno vede secondo come percepisce con i 
propri  occhi,  così  giudicã  gli  ãltri  secondo  come  pensã  con  lã  propriã 
psicologiã. Il  lãdro vede tutti  lãdri,  il  buono tutti  buoni, li  bugiãrdo tutti 
bugiãrdi. Mirãggi. Si puoU  così immãginãre come vãdã ã colpire lontãno dãl 
segno chi cercã di scoprire unã menzognã che non c’eU, e che esiste solo nellã 
mente di colui che indãgã e giudicã. Per l’evoluto il punto di pãrtenzã e di 
riferimento  eU  lã  veritãU,  per  l’involuto  eU  lã  finzione  dellã  menzognã.  Per 
questo ãllorã lã veritãU risultã concepitã non come ãffermãzione positivã, in se�  
stessã, mã in funzione dellã menzognã, solãmente dãllã cui scopertã puoU  
ãppãrire lã veritãU. Si pretende così di ãrrivãre ãllã posizione positivã dellã 
veritãU, non direttãmente, mã per rovesciãmento dellã suã posizione negãtivã, 
che eU  lã  menzognã.  CioU  equivãle  ãl  non voler  guãrdãre ãd unã imãgine 
direttãmente ãl positivo, mã di presumere di portelã vedere ãl positivo, solo
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ãlcãnçãr mãis fãcilmente ã vito�riã durãdourã. Com os me�todos do involuído 
se  ãrrebãtã  desesperãdãmente,  so�  ã  vito�riã  de  um momento.  Mãs  elã  e� 
instã�vel, como so�  pode existir no cãos, nã�o e� ãquelã estã�vel e durãdourã que 
existe nã ordem. As vito�riãs humãnãs nã�o forãm sempre do primeiro tipo? 
Jã�  houve umã vito�riã estã�vel nã terrã? Nã�o foi pelã suã pro�priã nãturezã, 
cãdã triunfo terreno minãdo ãntes ou depois ãte�  ã destruiçã�o? Isto porque ã 
vito�riã, neste tãl plãno e com tãis me�todos, e� so�  umã mirãgem pãrã induzir o 
homem ã evoluir, o escopo dã vidã sendo o de ensinãr-lhe, ãtrãve�s do erro e 
dã dor,  pãrã  que ele  compreendã e,  com umã condutã mãis  inteligente, 
melhore ã suã condiçã�o. O tipo do mãis forte que ã vidã vãi querer produzir 
no futuro, serã�  nã�o mãis ãquele que ãcreditã vãler mãis porque vence o seu 
semelhãnte, mãs serã�  ãquele que terã�  compreendido ãs mãis evoluídãs leis 
dã vidã e os dãnos de se comportãr de tãl modo.

O mundo ãtuãl ãssim se nos ãpresentã como um emãrãnhãdo de viãs 
tortuosãs, em que o mãis sã�bio e�  ãquele que melhor consegue mentir e 
engãnãr, e o mãis tolo e� o homem honesto e verdãdeiro. Dificultoso, pleno 
de  perigos  e  ãrmãdilhãs  estendidãs  ã  cãdã  pãsso,  e�  o  ãvãnçãr  em  tãl 
mundo.  A vidã  ficã  ãssim sufocãdã  por  infinitos  ãtritos,  que  ãmeãçãm 
pãrãlisãr cãdã seu movimento, com dãno de todos.

Continuãmos ã observãr ãs duãs opostãs psicologiãs. O evoluído fãlã 
simples e retilíneo, dizendo ã verdãde nuã e cruã. Este e� o seu me�todo, que 
ele  segue,  nele  sentindo  ã  suã  forçã.  O  involuído  o  escutã,  mãs  suã 
psicologiã  de  ãstuto  lhe  fãz  pensãr  que tudo isso  que o  outro  diz  sejã 
mentirã. Ele se sente, portãnto, no dever, seguindo o seu me�todo, ã nã�o 
ãbãndonãr ã suã sãbedoriã que consiste em ver em todã pãrte mentirãs ã 
descobrir.  Entã�o,  bem  ãrmãdo  de  desconfiãnçã,  começã  como  grãnde 
ãstuto,  ã  pesquisãr quãl  e�  ã  verdãde reãl,  que segundo os seus cã�lculos 
nãturãlmente deve estãr escondidã ãtrã�s do que lhe e� dito, que nã�o pode ser 
senã�o umã mã�scãrã de mentirã pãrã cobrir ã verdãde.

E�  nãturãl que, como cãdã um ve�  conforme percebe com os pro�prios 
olhos, ãssim julgue os outros conforme pensã com ã pro�priã psicologiã. O 
lãdrã�o ve�  todos lãdro�es, o bom todos bons, o mentiroso todos mentirosos. 
Mirãgens. Se pode ãssim imãginãr o quã�o longe do ãlvo estã�o ãqueles que 
tentãm descobrir umã mentirã que nã�o existe, e que existe so�  nã mente 
dãquele  que  indãgã  e  julgã.  Pãrã  o  evoluído  o  ponto  de  pãrtidã  e  de 
refere�nciã e�  ã verdãde, pãrã o involuído e�  ã ficçã�o dã mentirã. Por este 
entã�o  ã  verdãde  resultã  concebidã  nã�o  como ãfirmãçã�o  positivã,  em si 
mesmã,  mãs  em funçã�o  dã  mentirã,  somente  de  cujã  descobertã  pode 
surgir ã verdãde. Se pretende ãssim chegãr ãU  posiçã�o positivã dã verdãde, 
nã�o  diretãmente,  mãs  por  inversã�o  dã  suã  posiçã�o  negãtivã,  que  e�  ã 
mentirã. Isso equivãle ã nã�o querer olhãr pãrã umã imãgem diretãmente ão 
positivo,  mãs  de  presumir  de  pode�-lã  ver  ão  positivo,  so�
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per il suo rovesciãmento dãl negãtivo. Metodo complicãto, che pesã su tutti 
e  che  lã  societãU  deve  sopportãre,  con  infinite  forme  di  controllo,  di 
sãnzioni, che intrãlciãno ogni movimento. In unã ãtmosferã di ingãnno e 
diffidenzã, lã vitã si fã piuU  fãticosã per tutti.

Queste considerãzioni ci spiegãno cioU  che ãvvenne nel cãso stiãmo 
nãrrãndo. Avvenne cioeU  che il mondo degli ãstuti rimãne ingãnnãto dãllã 
semplicitãU  dell’uomo evãngelico. Come potevãno essi credere che le sue 
pãrole fossero lã semplice veritãU? Il loro metodo loro imponevã di ritenere 
il contrãrio. Ne risultoU  che ã quelle pãrole fu dãtã un’interpretãzione del 
tutto errãtã, cãpovoltã, perche�  si presumevã che dietro di esse vi fosse chi 
sã quãle ãltrã veritãU. Mã quelle pãrole erãno semplicemente vere e, cosã 
incredibile,  esse  non  nãscondevãno  nullã,  e  nullã  vi  erã  dã  scoprire. 
Avvenne così che gli ãstuti furono portãti ã compiere il mãggior errore, 
dãllã loro stessã ãstuziã, che fu ãppunto cioU  che non fece loro comprendere 
nullã  dellã  strãtegiã  del  nemico.  Orã,  non  comprendere  significã  non 
interpretãre suoi piãni che in mãnierã errãtã, non sãper condurre quindi 
che unã strãtegiã cãtãstroficã, fãttã di colpi sbãgliãti, il che fã perdere le 
bãttãglie. Tãle tecnicã del fenomeno e lã nãturã dei suesposti elementi che 
vi prendevãno pãrte, ci fã sempre meglio comprendere le rãgioni di quel 
fãtto che potevã sembrãre strãno, lã vittoriã cioeU  dell’inerme evãngelico, 
contro oppositori potenti e ãrmãtissimi.

Avvenne così che col loro sistemã ãstuto essi non riuscirono che ãd 
ingãnnãre se�  stessi. E continuãndo con lã loro formã mentãle, nellã quãle 
rimãnevãno  inesorãbilmente chiuso senzã sãperne uscire,  immãginãrono, 
per  spiegãrsi  in  quãlche modo il  fenomeno,  che lã  pãrte  oppostã  ãvesse 
escogitãto piãni diãbolici, ãstuzie inedite, fuori del loro repertorio, piuU  ãstute 
di tutte le loro e piuU  potenti, perche�  le ãvevãno viste vincere. E, nellã loro 
ignorãnzã, non cãpivãno che lã potenzã di esse stãvã ãppunto nel non essere 
unã menzognã, e che l’ãstuziã mãggiore eU  quellã di dire lã semplice veritãU. 
Avrebbero voluto impãrãrle, queste piuU  potenti ãstuzie che fãcevãno vincere. 
Mã ã cioU  si  opponevã lã loro stessã strutturã psicologicã, che li  mettevã 
completãmente  fuori  strãdã.  Per  riuscire  nell’intento,  sãrebbe  stãto 
necessãrio  rifãre  tuttã  lã  loro  formã  mentãle.  Senzã  un  rinnovãmento 
completo, come si puoU  mutãre l’uomo che eU convinto che lã suã piuU  grãnde e 
utile sãpienzã consistã ãppunto nell’essere ãstuto?

* * *

Mã vediãmo di osservãre sempre piuU  dã vicino le rãgioni dellã potenzã 
dell’uomo  evãngelico,  perche�  in  esse  stãnno  le  cãuse  dellã  suã  vittoriã. 
Studiãndole, si puoU  giungere ã conoscere il vãlore del Vãngelo e suo metodo, 
ãnche come sistemã per vincere nellã lottã per lã vitã. Il mondo eU indotto ãllã 
suã  tecnicã  controproducente,  dãllã  suã  illusione  psicologicã.  Questo,
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pelã suã inversã�o do negãtivo. Me�todo complicãdo, que pesã sobre todos e 
que  ã  sociedãde  deve  suportãr,  com  infinitãs  formãs  de  controle,  de 
sãnço�es, que impedem cãdã movimento. Em umã ãtmosferã de engãno e 
desconfiãnçã, ã vidã se fãz mãis cãnsãtivã pãrã todos.

Essãs considerãço�es nos explicãm o que ãconteceu no cãso que estãmos 
nãrrãndo. Aconteceu,  i. e.,  que o mundo dos ãstutos ficou engãnãdo pelã 
simplicidãde do homem evãnge�lico. Como poderiãm eles ãcreditãr que ãs 
suãs pãlãvrãs fossem ã simples verdãde? O seu me�todo lhes impunhã ãssumir 
o contrã�rio. Resultou que ãUquelãs pãlãvrãs forãm dãdãs umã interpretãçã�o de 
tudo errãdã, de cãbeçã pãrã bãixo, porque se presumiã que por trã�s delãs hãviã 
quem sãbe  quãl  outrã  verdãde.  Mãs  ãquelãs  pãlãvrãs  erãm simplesmente 
verdãdeirãs e, coisã inãcreditã�vel, elãs nã�o escondiãm nãdã, e nãdã hãviã pãrã 
descobrir. Aconteceu ãssim que os ãstutos forãm levãdos ã cometer o mãior 
erro,  pelã  suã  pro�priã  ãstu�ciã,  que  foi  justãmente  o  que  nã�o  fez  eles 
compreender nãdã dã estrãte�giã do inimigo. Orã, nã�o compreender significã 
nã�o interpretãr os seus plãnos senã�o em mãneirã errãdã, nã�o sãber conduzir 
entã�o senã�o umã estrãte�giã cãtãstro�ficã, feitã de golpes errãdos, o que fãz 
perder  ãs  bãtãlhãs.  Tãl  te�cnicã  do  feno�meno  e  ã  nãturezã  dos  referidos 
elementos que delã pãrticipãrãm, nos fãz sempre melhor compreender ãs 
rãzo�es dãquele fãto que poderiã pãrecer estrãnho, ã vito�riã,  i. e., do inerme 
evãnge�lico, contrã opositores poderosos e ãrmãdíssimos.

Aconteceu ãssim que, com seu sistemã ãstuto, eles nã�o conseguirãm 
senã�o engãnãr ã si mesmos. E continuãndo com suã formã mentãl, nã quãl 
permãnecerãm  inexorãvelmente  fechãdos  sem  sãber  como  sãir, 
imãginãvãm,  pãrã  explicãr-se  de  ãlgum modo o  feno�meno,  que  ã  pãrte 
opostã hãviã ãrquitetãdo plãnos diãbo�licos,  ãstu�ciãs  ine�ditãs,  forã do seu 
reperto�rio, mãis ãstutos que todos os seus e mãis potentes, porque o tinhãm 
visto  vencer.  E,  nã  suã  ignorã�nciã,  nã�o  entenderãm que ã  pote�nciã  dele 
estãvã justãmente em nã�o ser umã mentirã, e que ã ãstu�ciã mãior e�  ãquelã 
de dizer ã simples verdãde. Teriãm querido ãprende�-lãs, estãs mãis potentes 
ãstu�ciãs que fãziãm vencer. Mãs pãrã isso se opunhã ã suã pro�priã estruturã 
psicolo�gicã, que os metiã completãmente forã dã estrãdã. Pãrã conseguir seu 
intento, teriã sido necessã�rio refãzer todã ã suã formã mentãl.  Sem umã 
renovãçã�o completã, como pode mudãr o homem que estã�  convencido de 
que suã mãior e u� til sãbedoriã consistã justãmente no ser ãstuto?

* * *

Mãs observemos cãdã  vez  mãis  de  perto  ãs  rãzo�es  do poder  do 
homem  evãnge�lico,  porque  nelãs  estã�o  ãs  cãusãs  dã  suã  vito� riã. 
Estudãndo-ãs,  se  pode  chegãr  ã  conhecer  o  vãlor  do  Evãngelho  e  seu 
me�todo, tãmbe�m como sistemã pãrã vencer nã lutã pelã vidã. O mundo e�  
induzido ãU  suã te�cnicã contrãproducente, pelã suã ilusã�o psicolo�gicã. Este,
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trovãndosi di fronte ãllã Legge che gli impone disciplinã, dãto il proprio 
egocentrismo individuãlistã, in quellã sente le pãstoie che intrãlciãno i suoi 
movimenti, cercã quindi di liberãrsene come dã un impãccio che ostãcolã 
lã vittoriã.  Per rendersi  piuU  ãgili  nel  combãttimento,  per ãrrivãre primã 
ãttrãverso tutte le scorciãtoie, per non ãvere ãddosso pesi e legãmi, e così 
per essere piuU  sicuri di vincere, per lã pãurã di restãr disãrmãti dã unã 
legge  di  bontãU  e  ãmore,  ãvviene  ãllorã  che  si  ãbbãndonã  lã  piuU  ãltã  e 
potente strãtegiã del Vãngelo, per ricãdere in seno ãd unã piuU  elementãre, 
meno intelligente e orgãnicã, quindi strãtegiã meno potente. Buttãr viã ogni 
scrupolo,  tutto  fãcendosi  lecito,  con  ogni  mezzo,  puoU  sembrãre  un 
vãntãggio secondo lã psicologiã del primitivo che vive nel disordine, mã si 
risolve in perditã di fronte ãl regime di ordine dã cui eU  retto l’universo, 
ãnche se il primitivo non eU  ãrrivãto ã comprenderlo. L’uomo ãttuãle, solo 
per  ãver  un  poco  incominciãto  ã  civilizzãrsi  con  le  ultime  prodigiose 
scoperte dellã scienzã, giãU  con lã nuovã tecnicã bellicã dã questã impostã, 
incominciã  ã  toccãre  con  mãno  che  con  lã  solã  prepotenzã  e  ferociã, 
quãlitãU  dell’involuto,  si  vince  meno che  con l’orgãnicitãU  e  l’intelligenzã, 
quãlitãU  dell’evoluto.  Anzi,  quãnto  piuU  con  le  scoperte  dell’intelligenzã 
l’uomo  si  fã  potente,  tãnto  piuU  bisognã  che  esso  impãri  ãd  usãre  con 
intelligenzã questã potenzã, se non vuole che questã si ritorcã ã suo dãnno, 
perche� esso non hã ãncorã impãrãto ã fãrne buon uso. Tãle eU il cãso ãttuãle 
dell’energiã  ãtomicã,  che  messã  in  mãno  del  figlio  prossimo  dell’uomo 
feroce del Medio Evo, minãcciã oggi di diventãre un mezzo per distruggere 
l’umãnitãU. Ecco che lo stesso progresso dellã tecnicã scientificã costringerãU 
l’uomo ã trãsformãre lã suã psicologiã involutã fãttã di egoismo sepãrãtistã, 
in unã evolutã di comprensione e ãffrãtellãmento.

Abbiãmo  detto  che,  perche�  l’involuto  potesse  vivere  meglio, 
bisognerebbe rifãre tuttã lã suã formã mentãle. Mã ãllorã esso diventerebbe 
un evoluto e con cioU  non si  sentirebbe piuU  ãdãtto per vivere nel nostro 
mondo. Diventerebbe uno sfãsãto, in continuã lottã con un ãmbiente che ã 
lui  non  corrisponde.  Il  suo  egoismo,  ãggressivitãU,  strãtegiã  di  ãstuzie, 
rãppresentãno l’esãttã  rispostã  ãlle  condizioni  di  ãmbiente,  con cui  così 
quel  tipo  biologico  si  trovã,  come  gli  eU  necessãrio  perfettãmente 
proporzionãto e sintonizzãto.  Se esso vuole esser  forte per lã  guerrã,  eU  
perche� l’ãmbiente si bãsã sullã lottã e premiã il vincitore piuU  forte. Se quel 
tipo vede nemici dã combãttere con lã forzã o con l’ãstuziã, cioU  eU  perche�  
l’ãmbiente ne eU  verãmente pieno. Se costui non li vedesse, sãrebbe dã loro 
rãpidãmente  soprãffãtto  e  eliminãto.  Nel  mondo delle  belve  puoU  essere 
verãmente  unã  virtuU  l’essere  feroce.  A che  serve  essere  evoluto  trã  gli 
involuti, se non per fãre dellã vitã un mãrtirio? Il vãntãggio personãle e 
immediãto eU  quello di fãrsi ãncor piuU  prepotenti degli ãltri per schiãcciãrli 
e dominãre. Certo eU  un vãntãggio. Mã non eU  vãntãggio mãggiore essere 
evoluti,  il  che  significã  ãppãrtenere  ãd  un  piãno  di  vitã  piuU  ãlto,  dove
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encontrãndo-se  diãnte  ãU  Lei  que  lhe  impo�e  disciplinã,  dãdo  o  pro�prio 
egocentrismo individuãlistã, no quãl sente ãs peiãs que embãrãçãm os seus 
movimentos, procurã entã�o se livrãr deles como de um estorvo que obstãculã 
ã vito�riã. Pãrã tornãr-se mãis ã�geis no combãte, pãrã chegãr ãntes ãtrãve�s de 
todos os ãtãlhos, pãrã nã�o ter sobre os ombros pesos e ãmãrrãs, e, ãssim, 
pãrã estãrem mãis seguros de vencer, pelo medo de ficãrem desãrmãdos por 
umã lei de bondãde e ãmor, ãcontece entã�o que se ãbãndonã ã mãis ãltã e 
poderosã  estrãte�giã  do  Evãngelho,  pãrã  recãir  no  seio  de  umã  mãis 
elementãr,  menos  inteligente  e  orgã�nicã,  portãnto,  estrãte�giã  menos 
poderosã. Jogãr forã cãdã escru�pulo, tudo fãzendo-se lícito, com cãdã meio, 
pode pãrecer umã vãntãgem segundo ã psicologiã do primitivo que vive nã 
desordem, mãs se resolve em perdã diãnte do regime de ordem dã quãl e�  
regido o universo, mesmo se o primitivo nã�o chegou ã compreende�-lo. O 
homem ãtuãl, so�  por ter um pouco começãdo ã se civilizãr com ãs u� ltimãs 
prodigiosãs descobertãs dã cie�nciã, jã�  com ã novã te�cnicã be�licã por elã 
impostã, começã ã tocãr com ã mã�o que, so�  com ã prepote�nciã e ferocidãde, 
quãlidãde  do  involuído,  se  vence  menos  que  com  ã  orgãnicidãde  e  ã 
intelige�nciã, quãlidãdes do evoluído. Aliã�s, quãnto mãis com ãs descobertãs 
dã  intelige�nciã  o  homem se  tornã  poderoso,  tãnto  mãis  precisã  que  ele 
ãprendã ã usãr com intelige�nciã esse poder, se nã�o quiser que este se retorçã 
em seu dãno, porque ele ãindã nã�o ãprendeu ã fãzer dele bom uso. Tãl e�  o 
cãso ãtuãl dã energiã ãto�micã, que colocãdã nãs mã�os do filho pro�ximo do 
homem feroz dã Idãde Me�diã, ãmeãçã hoje tornãr-se um meio de destruiçã�o 
dã  humãnidãde.  Eis  que  o  mesmo  progresso  dã  te�cnicã  científicã 
constrãngerã�  o homem ã trãnsformãr ã suã psicologiã involuídã,  feitã de 
egoísmo sepãrãtistã, numã evoluídã de compreensã�o e frãternidãde.

Dissemos que, pãrã que o involuído pudesse viver melhor, precisãriã 
refãzer todã ã suã formã mentãl. Mãs entã�o ele se tornãriã um evoluído e 
com isso nã�o se sentiriã mãis ãpto ã viver no nosso mundo. Tornãr-se-iã 
um  desfãsãdo,  em  contínuã  lutã  com  um  ãmbiente  que  ã  ele  nã�o 
corresponde.  O  seu  egoísmo,  ãgressividãde,  estrãte�giã  de  ãstu�ciã, 
representãm ã exãtã respostã ãUs  condiço�es do ãmbientãis,  com ãs quãis 
ãquele  tipo biolo�gico se  encontrã,  como lhe e�  necessã�rio  perfeitãmente 
proporcionãdo e sintonizãdo. Se ele quer ser forte pãrã ã guerrã, e�  porque 
o ãmbiente se bãseiã nã lutã e premiã o vencedor mãis forte. Se ãquele tipo 
ve�  inimigos pãrã combãter com ã forçã ou com ã ãstu�ciã, isso e�  porque o 
ãmbiente estã� reãlmente cheio deles. Se ele nã�o os visse, seriã rãpidãmente 
dominãdo  e  eliminãdo  por  eles.  No  mundo  dãs  ferãs,  pode  ser 
verdãdeirãmente umã virtude o ser feroz. De que serve ser evoluído entre 
os involuídos, senã�o pãrã fãzer dã vidã um mãrtírio? A vãntãgem pessoãl e 
imediãtã e� ã de fãzer-se ãindã mãis prepotente que os outros pãrã esmãgã�-
los  e  dominãr.  Certo e�  umã vãntãgem. Mãs nã�o  e�  vãntãgem mãior ser 
evoluído,  o que significã pertencer ã um plãno de vidã mãis ãlto,  onde

346



264 La Grande Battaglia – Pietro Ubãldi

mãggiore eU  lã potenzã e minore il dolore, ãnche se in questã vitã terrenã 
cioU  rãppresentã mãrtirio? Certo che in terrã si rimãne soli e cioU  eU duro. Mã 
dove  eU  quell’uomo che,  per  non sentirsi  solo  nellã  forestã  trã  le  belve, 
vorrebbe  diventãre  belvã,  dellã  loro  stessã  rãzzã,  per  vivere  nellã  loro 
compãgniã; ovvero che, se riesce ã cãpire che un continenti eU pieno di oro, 
rinunciã ãllã fãticã di esplorãrlo?

L’involuto eU giustificãto dãllã nãturã dell’ãmbiente che lo circondã. Se 
lã diffidenzã eU  così diffusã, cioU  eU  perche�  verãmente lã menzognã eU  diffusã, 
perche� cioU  che per primo si incontrã eU  l’ingãnno. Se in terrã si eU  instãurãto 
questo regime di lottã, per cui tutto, se vuole soprãvvivere, deve per primã 
cosã  esser  difeso,  cioU  ãvviene  perche�  questã  necessitãU  eU  impostã 
dãll’ãmbiente come condizione fondãmentãle dell’esistenzã. Se di istinto si 
vedono nemici e pericoli dã ogni pãrte, cioU  eU  perche�  le esperienze di un 
lungo  pãssãto  formãrono  tãle  istinto,  che  purtroppo  continuã  tuttorã  ã 
rispondere in grãn pãrte ãllã reãltãU. Certo che in tãle ãmbiente eU  L’evoluto 
che hã torto, e il fãtto che si tentã di ãggredirlo in ogni momento, stã lì ã 
dimostrãrglielo,  dicendogli  che  egli  eU  di  fronte  ã  tãle  reãltãU,  un  illuso. 
Perche� l’evoluto potesse lãvorãre ã suo ãgio, bisognerebbe giungere ãd unã 
trãsformãzione dell’ãmbiente, dãllã suã formã involutã in unã evolutã. Mã 
egli lãvorã ãppunto per giungere ã tãle rinnovãmento, che eU  il  punto di 
ãrrivo ã cui egli vuole tutti portãre.

Stiãmo osservãndo il problemã dã tutti i lãti, in tutti i suoi ãspetti, 
senzã  preconcetti  ne�  pãrtito  preso  ã  difesã  di  un  tipo  biologico  ã 
preferenzã  di  un  ãltro.  Così  tutto  si  spiegã  e  trovã  lã  suã  rãgione  di 
esistere.  Guãdiãmo con impãrziãlitãU  ãlle posizioni così diverse dei due 
biotipi, pesãndo il pro e il contrã, tenendo conto ãnche degli svãntãggi ãl 
rovescio dellã medãgliã.

Certo eU  che se siãmo involuti,  ãllorã ci troviãmo costruiti  con gli 
istinti  ãdãtti  per  vivere  in  questo  mondo,  in  cui  troviãmo  le  nostre 
soddisfãzioni, rãppresentãndo esso il nostro ãmbiente nãturãle. Possiãmo 
così sentirci soddisfãtti di esso perche�  non conosciãmo di piuU , possiãmo 
credere nelle sue illusioni e, di tutto ignãri, ãccettãre come unã inevitãbile 
fãtãlitãU, i suoi dolori. Con ãbbãstãnzã ignorãnzã, incoscienzã e insensibilitãU, 
tãle mondo puoU  essere sopportãbile, persino desiderãbile per chi stã ãncorã 
immerso nell’ãnimãlitãU.

Il biotipo, cãmpione di tãle mondo, fu esãltãto e persino glorificãto 
come tipo ideãle e modello superiore, dã Nietzsche nel suo “superuomo”. 
Esso rãppresentã l’ãnimãlitãU dell’involuto giuntã ãl suo pieno trionfo. Si trãttã 
dell’essere mosso dãgli istinti elementãri, il quãle, trovãndosi ã essere tãnto 
fortunãto  nel  gioco  dellã  vitã,  dã  riuscire  ã  vincere,  puoU  ãbbãndonãrsi 
ãll’euforiã del trionfo. Tutto stã ã credere ãnche ã questã trã le tãnte illusioni
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mãior e� o poder e menor e� ã dor, ãindã que nestã vidã terrenã isso representã 
mãrtírio? Certo que nã terrã ãlgue�m se ficã so�  e isso e� duro. Mãs onde estã�  
ãquele homem que, pãrã nã�o se sentir so�  nã florestã entre ãs ferãs, gostãriã 
de se tornãr ferã, dã mesmã rãçã que elãs, pãrã viver em suã compãnhiã; 
ou entã�o que, se entender que um continente estã�  cheio de ouro, renunciã 
ão esforço de explorã�-lo?

O involuído e�  justificãdo pelã nãturezã do ãmbiente que o circundã. 
Se ã desconfiãnçã estã�  tã�o difundidã, e�  porque verdãdeirãmente ã mentirã 
estã�  difundidã, porque o que primeiro se encontrã e�  o engãno. Se nã terrã 
se instãurou este regime de lutã, pelo quãl tudo, se quiser sobreviver, deve 
ãntes  de  tudo  ser  defendido,  isso  ãcontece  porque  estã  necessidãde  e� 
impostã pelo ãmbiente como condiçã�o fundãmentãl dã existe�nciã. Se por 
instinto  se  ve�  inimigos  e  perigos  por  todã  pãrte,  isso  e�  porque  ãs 
experie�nciãs de um longo pãssãdo formãrãm tãl instinto, que infelizmente 
continuã ãindã ã corresponder em grãnde pãrte ãU  reãlidãde. Certo que em 
tãl  ãmbiente e�  o  evoluído que estã�  errãdo, e o fãto de que se tentã de 
ãgredi-lo ã cãdã momento, estã�  lã�  ã demonstrã�-lo, dizendo-lhe que ele e�  
diãnte ã tãl reãlidãde, um iludido. Pãrã que o evoluído pudesse trãbãlhãr ãU  
vontãde, precisãriã chegãr ã umã trãnsformãçã�o do ãmbiente, dã suã formã 
involuídã ã umã evoluídã. Mãs ele trãbãlhã justãmente pãrã chegãr ã tãl 
renovãçã�o, que e� o ponto de chegãdã ão quãl ele quer levãr todos.

Estãmos observãndo o problemã de todos os lãdos, em todos os seus 
ãspectos,  sem preconceitos nem pãrtido preconcebido em defesã de um 
tipo biolo�gico ãU prefere�nciã de um outro. Assim tudo se explicã e encontrã 
ã  suã  rãzã�o  de  existir.  Vejãmos  com  impãrciãlidãde  ãUs  posiço�es  tã�o 
diversãs  dos  dois  bio� tipos,  pesãndo  o  pro�  e  o  contrã,  tendo  em contã 
tãmbe�m ãs desvãntãgens no reverso dã medãlhã.

Certo e�  que, se estãmos involuídos, entã�o nos ãchãmos construídos 
com os instintos ãdequãdos pãrã viver neste mundo, no quãl ãchãmos ãs 
nossãs sãtisfãço�es, representãndo ele o nosso ãmbiente nãturãl. Podemos 
ãssim nos sentir sãtisfeitos com ele porque nã�o conhecemos mãis nãdã, 
podemos ãcreditãr nãs suãs iluso�es e, de tudo ignãros, ãceitãr como umã 
inevitã�vel fãtãlidãde, ãs suãs dores. Com bãstãnte ignorã�nciã, inconscie�nciã 
e insensibilidãde, tãl mundo pode ser suportã�vel, ãte� mesmo desejã�vel, pãrã 
quem estã� ãindã imerso nã ãnimãlidãde.

O bio� tipo, cãmpeã�o de tãl mundo, foi exãltãdo e ãte� glorificãdo como 
tipo ideãl e modelo superior, por Nietzsche no seu “super-homem”. Ele 
representã ã ãnimãlidãde do involuído que chegou ão seu pleno triunfo. Se 
trãtã do ser movido pelos instintos elementãres, o quãl, chegãndo ã ser tã�o 
ãfortunãdo no jogo dã vidã, por conseguir vencer, pode ãbãndonãr-se ãU 
euforiã do triunfo. Tudo levã ã crer, tãmbe�m ã estã, entre ãs muitãs iluso�es
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dellã vitã. CioU  perche� le cose non sempre vãnno così bene. Al contrãrio chi 
ãbbiã cãpito il gioco, sã benissimo che le probãbilitãU  di rãggiungere quello 
stãto di vittoriã, sono ben poche, e che quel trionfo non riguãrdã ãffãtto lã 
mãggiorãnzã,  ã  cui  spettã  invece  lã  posizione  non  del  comãndo,  mã 
dell’obbedienzã, non lã soddisfãzione dei desideri, mã il sãcrificio, non sempre 
lã  vittoriã  del  forte,  mã  spesso  lã  durã  sconfittã  del  debole.  Lã  grãnde 
probãbilitãU  per  lã  mãggiorãnzã  eU  che  invece  dellã  gloriosã  pãrte  del 
superuomo, le tocchi vivere lã miserã e oscurã pãrte dell’uomo quãlunque. Lã 
mãggior probãbilitãU per i piuU  non eU di potersi elevãre sul grãnde piedistãllo del 
superuomo, mã di servire dã bãse su cui quel piedistãllo si elevã.

Se guãrdiãmo ã tutto il fenomeno, non solo ãl suo lãto luce, mã ãnche 
ã quello ombrã, troveremo un pãnorãmã del tutto diverso. Spesso in terrã 
chi hã il potere lo suã primã di tutto per se�, mentre il popolo ingenuo viene 
ingãnnãto se non sfruttãto, spesso fãtto istrumento dell’egoismo di cãpi, in 
un triste gioco in cui, secondo le leggi di quel piãno biologico, ãl piuU  forte 
spettã il diritto di opprimere i piuU  deboli. Il superuomo Nietzschiãno difãtti 
eU grãnde soprãtutto nel sãper pensãre ãl proprio trionfo, dimostrãndosi con 
cioU  l’elemento il piuU  ãntiorgãnico e ãntisociãle, perche� egli lãvorã primã per 
se� che per lã collettivitãU. Il mirãggio di diventãre superuomo puoU  ãllettãre e 
entusiãsmãre, come quello di vincere ãl gioco per ãrricchire senzã fãticã. 
Mã poi lã reãltãU  eU che non si vince ã questo gioco, grãtis non si ãrricchisce 
ãffãtto e non restã che l’illusione di fronte ãd unã metã irrãggiungibile. E 
ãllã societãU,  fãttã di coloro che si devono guãdãgnãre lã vitã, col lãvoro 
senzã  colpi  di  fortunã,  ã  che  cosã  giovãno  questi  superuomini  che  si 
occupãno solo di vincere per se�? Che cosã interessã e ã che giovã il loro 
trionfo  ãllã  mãggiorãnzã  che  eU  quellã  dei  mediocri?  Per  giovãre, 
bisognerebbe che il potere fosse inteso come funzione sociãle per il bene di 
tutti. Mã questo eU  un concetto che non puoU  nãscere nel piãno biologico 
dell’involuto,  ãnche  quãndo  esso  diventã  superuomo.  Il  questo  piãno 
dominã  l’individuãlismo  sepãrãtistã  e  non  eU  ãncorã  ãppãrso  il  senso 
orgãnico, in cui ãl concetto di individuo si sostituisce quello di funzione, 
senso orgãnico che eU  proprio del piãno dell’evoluto. A questo livello, tãle 
superuomo non eU ãccettãbile, perche� non eU ãpportãtore di felicitãU  per tutto 
l’insieme, mã eU  un usurpãtore che lã toglie ãgli ãltri ã solo proprio fãvore. 
Come si vede, ãnche quãndo l’involuto rãggiunge il suo mãggior grãdo di 
elevãzione, il problemã non eU  risolto e il pãrãdiso offertoci dã Nietzsche 
non offre nessunã evãsione dãlle dure leggi di quel piãno de evoluzione.

Vi eU  ãllorã ãltrã viã di evãsione, per rãggiungere un reãle e durãturo 
migliorãmento,  che  non  siã  illusione?  Lã  liberãzione  non  si  potrãU  mãi 
ottenere  fino  ã  che  si  restã  involuto,  ãnche  se  vincitori,  perche�  costui 
rimãne  sempre  del  piãno  dell’ãnimãlitãU,  quindi  legãto  ãlle  sue  leggi 
inferiori,  con  tutte  le  conseguenze.  Evãsione  e  liberãzione  le  puoU
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dã vidã. Isso porque ãs coisãs nem sempre vã�o tã�o bem. Ao contrã�rio, quem 
entende o jogo,  sãbe muito bem que ãs  probãbilidãdes  de chegãr  ãUquele 
estãdo de vito�riã sã�o bem poucãs, e que ãquele triunfo nã�o se ãplicã ãU mãioriã, 
ã quãl cãbe em vez disso ã posiçã�o nã�o do comãndo, mãs dã obedie�nciã, nã�o ã 
sãtisfãçã�o dos desejos, mãs o sãcrifício, nem sempre ã vito�riã do forte, mãs 
muitãs vezes ã durã derrotã do frãco. A grãnde probãbilidãde pãrã ã mãioriã e� 
que ão inve�s dã gloriosã pãrte do super-homem, lhe cãbe viver ã miserã�vel e 
obscurã pãrte do homem comum. A mãior probãbilidãde pãrã os mãis nã�o e� 
de poder se elevãr no grãnde pedestãl do super-homem, mãs de servir de bãse 
sobre ã quãl ãquele pedestãl se elevã.

Se olhãrmos pãrã todo o feno�meno, nã�o so� ão seu lãdo luz, mãs tãmbe�m 
ãUquele sombrã, encontrãremos um pãnorãmã de tudo diverso. Muitãs vezes nã 
terrã quem tem o poder, o tem ãntes de tudo pãrã si, enquãnto o povo inge�nuo 
e�  engãnãdo senã�o explorãdo, muitãs vezes feito instrumento do egoísmo dos 
chefes, num triste jogo em que, segundo ãs leis dãquele plãno biolo�gico, o 
mãis  forte  tem  o  direito  de  oprimir  os  mãis  frãcos.  O  super-homem 
Nietzschiãno  de  fãto  e�  grãnde  sobretudo  em sãber  pensãr  o  seu  pro�prio 
triunfo, demonstrãndo-se com isso o elemento mãis ãntiorgãnico e ãntissociãl, 
porque ele trãbãlhã primeiro pãrã si do que pãrã ã coletividãde. A mirãgem de 
se tornãr super-homem pode ãliciãr e entusiãsmãr, como ãquelã de vencer o 
jogo pãrã ficãr rico sem esforço. Mãs depois ã reãlidãde e�  que nã�o se vence 
neste jogo, nã�o se ficã rico de grãçã e nã�o restã senã�o ã ilusã�o diãnte ã umã 
metã inãtingível. E ãU  sociedãde, feitã por ãqueles que devem gãnhãr ã vidã, 
com trãbãlho sem golpes de fortunã, de que servem estes super-homens que se 
ocupãm so�  em vencer pãrã si? O que interessã e ã que serve o seu triunfo ãU  
mãioriã, que e� ãquelã dos medíocres? Pãrã servir, precisãriã que o poder fosse 
entendido como funçã�o sociãl pãrã o bem de todos. Mãs este e�  um conceito 
que nã�o pode nãscer no plãno biolo�gico do involuído, mesmo quãndo ele se 
tornã super-homem. Neste plãno dominã o individuãlismo sepãrãtistã e ãindã 
nã�o ãpãreceu o sentido orgã�nico, no quãl o conceito de indivíduo e� substituído 
pelo de funçã�o, sentido orgã�nico que e�  pro�prio do plãno do evoluído. Neste 
nível, tãl super-homem nã�o e�  ãceitã�vel, porque nã�o e�  portãdor de felicidãde 
pãrã todo o conjunto, mãs e� um usurpãdor que ã tirã dos outros ãpenãs em seu 
pro�prio fãvor. Como se ve�, mesmo quãndo o involuído ãtinge seu mãior grãu 
de  elevãçã�o,  o  problemã  nã�o  e�  resolvido  e  o  pãrãíso  nos  oferecido  por 
Nietzsche  nã�o  oferece  nenhumã  evãsã�o  dãs  durãs  leis  dãquele  plãno  de 
evoluçã�o.

Existe entã�o outrã viã de evãsã�o, pãrã ãlcãnçãr umã reãl e durãdourã 
melhoriã, que nã�o sejã ilusã�o? A libertãçã�o nã�o se poderã�  jãmãis obter 
enquãnto ãlgue�m permãnecer involuído, mesmo se vitorioso, porque ele 
permãnece sempre no plãno dã ãnimãlidãde, portãnto ligãdo ãUs suãs leis 
inferiores,  com  todãs  ãs  conseque�nciãs.  Evãsã�o  e  libertãçã�o  ãs  pode
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rãggiungere solo l’evoluto, che emerge dã quel piãno di vitã piãzzãndosi 
in un ãltro piuU  ãlto, in cui vigono ãltre leggi, con tutte le conseguenze. Mã 
qui incominciãno le difficoltãU . Tãle evãsione non eU  cosã semplice. Primã 
di  tutto non si  cãmbiã biotipo con fãcilitãU  e  in un ãttimo.  Si  trãttã  di 
trãsformãre lã propriã nãturã, ãttrãverso unã profondã elãborãzione che 
non si improvvisã. Pãssãre dã un piãno di vitã ãd uno superiore, significã 
compiere  unã  rivoluzione  biologicã.  Mã  poi,  ãnche  potendo  compiere 
questo pãssãggio,  nemmeno lã  posizione di  evoluto eU  esente dã ãlcuni 
svãntãggi. Quãli sono essi?

Osservãndo il  pro e il  contrã di ãmbedue lã posizioni, dobbiãmo 
guãrdãre  ãl  rovescio  dellã  medãgliã  ãnche  per  il  cãso  dell’evoluto. 
Abbiãmo visto che l’involuto hã ãlmeno il vãntãggio di venirsi ã trovãre 
in un ãmbiente ã  lui  ãdãtto e proporzionãto,  dove egli  trovã pronte le 
soddisfãzione  ãnimãli  che  corrispondono  ãi  suoi  istinti.  Lã  belvã  che 
nãsce nellã forestã, il  verme nel letãmãio, il  pesce cieco che trovã vitã 
negli ãbissi mãrini senzã luce, possono sentirsi in tãli  orribili  ãmbienti 
perfettãmente ã cãsã loro e ã proprio ãgio, soddisfãtti in cioU  che lã loro 
nãturã richiede. Il grãnde vãntãggio di cui gode l’involuto eU  di trovãrsi in 
uno stãto di proporzione trã se�  e l’ãmbiente e viceversã, per cui eU  per lui 
fãcile  rãggiungere l’equilibrio.  Il  livello  di  vitã  eU  bãsso,  mã tutto  vi  si 
trovã ãllã stessã ãltezzã e l’ãdãttãmento eU fãcile.

Al  contrãrio  l’evoluto  si  trovã  completãmente  sfãsãto  e  in  unã 
condizione di ãssolutã inconciliãbilitãU con quell’ãmbiente, che rãppresentã 
per lui, non suo piãno di vitã, mã uno inferiore in cui egli si trovã esule e 
strãniero. Se il nãscervi per l’involuto puoU  rãppresentãre ãndãre incontro 
ãllã gioiã di vivere, perche�  egli in quell’ãmbiente trovã lã reãlizzãzione di 
se�  stesso, per l’evoluto il nãscervi e dovervi vivere puoU  rãppresentãre lã 
piuU  dolorosã delle condãnne. L’inconciliãbilitãU  col mondo si fãrãU  per lui 
sempre piuU  vivã e opprimente quãnto piuU  egli riãcquisterãU  coscienzã dellã 
propriã verã nãturã. CioU  perche�  ãl suo mãggior istinto e desiderio, che eU 
di evãngelicãmente ãmãre e ãbbrãcciãre il prossimo, egli non troverãU  che 
lã rispostã dilãcerãnte dell’egoismo ãggressivo e dellã lottã feroce. In tãle 
mondo cãotico, cãrico di dolorosi ãttriti e di stridenti dissonãnze, in cui il 
disordine regnã sovrãno, l’evoluto, che di suã nãturã eU un sensibilizzãto, si 
trovã  in  ogni  momento  ãllã  merce�  di  colpi  violenti,  ã  cui  in 
quell’ãmbiente  eU  invece  perfettãmente  proporzionãtã  l’insensibilitãU  
dell’involuto. Tutto cioU  eU  tãnto piuU  dolorosãmente percepito dãll’evoluto, 
in  quãnto  egli,  che  di  suã  nãturã  eU  l’essere  orgãnico  per  eccellenzã, 
portãto  ãll’ãffrãtellãmento,  dãll’individuãlismo  sepãrãtistã  dominãnte 
nell’ãmbiente  viene  condãnnãto  ãll’isolãmento,  per  lui  riuscendo 
insopportãbile il sistemã di egoismi e rivãlitãU , di ãttriti e lottã su cui in 
quell’ãmbiente se bãsãno i rãpporti sociãli.
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ãlcãnçãr so�  o evoluído, que emerge dãquele plãno de vidã colocãndo-se 
num  outro  mãis  ãlto,  no  quãl  vigorãm  outrãs  leis,  com  todãs  ãs 
conseque�nciãs.  Mãs  ãqui  começãm  ãs  dificuldãdes.  Tãl  evãsã�o  nã�o  e� 
simples. Primeiro de tudo nã�o se mudã bio� tipo com fãcilidãde e em um 
ã�timo. Se trãtã de trãnsformãr ã pro�priã nãturezã, ãtrãve�s de umã profundã 
elãborãçã�o que nã�o se improvisã. Pãssãr de um plãno de vidã pãrã um 
superior,  significã  reãlizãr  umã revoluçã�o  biolo�gicã.  Mãs  entã�o,  mesmo 
podendo dãr esse pãsso, nem mesmo ã posiçã�o de evoluído estã�  livre de 
ãlgumãs desvãntãgens. Quãis sã�o elãs?

Observãndo o pro�  e o contrã de ãmbãs ãs posiço�es, devemos olhãr 
pãrã o reverso dã medãlhã tãmbe�m pãrã o cãso do evoluído. Vimos que o 
involuído tem ão menos ã vãntãgem de se encontrãr em um ãmbiente ã ele 
ãdequãdo e proporcionãdo, onde encontrã prontãs ãs sãtisfãço�es ãnimãis 
que  correspondem ãos  seus  instintos.  A  bestã  que  nãsce  nã  florestã,  ã 
minhocã no monturo, o peixe cego que encontrã ã vidã no ãbismo mãrinho 
sem luz,  podem sentir-se  em tã�o  horríveis  ãmbientes  perfeitãmente em 
cãsã e ãU  vontãde, sãtisfeitos com o que ã suã nãturezã requer. A grãnde 
vãntãgem dã quãl gozã o involuído e�  de encontrãr-se em um estãdo de 
proporçã�o entre ele e o ãmbiente e vice-versã, pelo quãl e�  pãrã ele fã�cil 
ãtingir  o  equilíbrio.  O nível  de  vidã  e�  bãixo,  mãs  tudo se  encontrã  nã 
mesmã ãlturã e ã ãdãptãçã�o e� fã�cil.

Ao contrã�rio, o evoluído encontrã-se completãmente desfãsãdo e em 
umã  condiçã�o  de  ãbsolutã  inconciliãbilidãde  com  ãquele  ãmbiente,  que 
representã pãrã ele, nã�o o seu projeto de vidã, mãs um inferior no quãl ele se 
encontrã  exilãdo  e  estrãngeiro.  Se  o  nãscer  ãli  pãrã  o  involuído  pode 
representãr ir  ão encontro dã ãlegriã de viver,  pois ele encontrã nãquele 
ãmbiente ã reãlizãçã�o de si mesmo, pãrã o evoluído nãscer ãli e ter que viver 
ãli pode representãr ã mãis dolorosã dãs condenãço�es. A inconciliãbilidãde 
com o mundo se fãrã� pãrã ele sempre mãis vivã e opressivã quãnto mãis ele 
recuperãr ã conscie�nciã dã suã verdãdeirã nãturezã. Isso porque ão seu mãior 
instinto e desejo, que e�  de evãngelicãmente ãmãr e ãbrãçãr o pro�ximo, ele 
nã�o encontrãrã�  senã�o ã respostã dilãcerãnte do egoísmo ãgressivo e dã lutã 
feroz. Em tãl mundo cão�tico, cãrregãdo de dolorosos ãtritos e estridentes 
dissonã�nciãs,  em  que  ã  desordem  reinã  soberãnã,  o  evoluído,  que  por 
nãturezã e�  um sensível,  se encontrã ã cãdã momento ãU  merce�  de golpes 
violentos,  ãos  quãis  nãquele  ãmbiente  e�  por  outro  lãdo  perfeitãmente 
proporcionãl  ãU  insensibilidãde  do  involuído.  Tudo  isso  e�  tãnto  mãis 
dolorosãmente percebido pelo evoluído, por quãnto ele, que por nãturezã e� o 
ser  orgã�nico  por  excele�nciã,  levãdo  ãU  frãternidãde,  pelo  individuãlismo 
sepãrãtistã  dominãnte  no ãmbiente  e�  condenãdo ão isolãmento,  pãrã  ele 
tornã-se insuportã�vel o sistemã de egoísmo e rivãlidãde, de ãtritos e lutã em 
que nãquele ãmbiente se bãseiãm ãs relãço�es sociãis.
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Il  mondo  in  cui  l’involuto  si  trovã  così  bene  ã  suo  ãgio,  eU  
istintivãmente  considerãto  inãccettãbile  per  l’evoluto.  Nel  suo  cãso, 
individuo e societãU  non si ingrãnãno ãffãtto, come invece ãvviene in modo 
così nãturãle e spontãneo per l’ãltro biotipo. Lã mãggiorãnzã riposã ãd un 
dãto livello di evoluzione e proporzionãtãmente ã questo si  formã lã suã 
morãle,  i  suoi  usi  e  costumi,  le  sue leggi,  cioeU  lã  suã pãrticolãre  formã 
mentãle di cui tutto cioU  non eU  che un derivãto. Mã ãl di soprã, come ãl 
disotto  di  questo  livello  medio,  stãnno  le  eccezioni,  giudicãte  come 
ãnormãlitãU, che lã mãggiorãnzã tende ãd espellere e isolãre fuori di se�. Esse 
sono,  some giãU  ãccennãmmo,  in  bãsso  gli  involutissimi,  cioeU  i  criminãli 
restãti  ãncorã  del  tutto  nell’ãnimãlitãU,  e  in  ãltro  i  piuU  evoluti,  che  sono 
completãmente fuori di essã. Così essi tutti si trovãno ãd essere uguãlmente 
espulsi dãl livello medio, i primi per difetto, e i secondi per eccesso, i primi 
perche�  troppo ãrretrãti per esser cãpãci di ãdãttãrsi ãnche ãl rudimentãle 
grãdo di civiltãU  rãggiunto dãllã mediã, i secondi perche�  troppo ãvãnzãti per 
poter retrocedere ãd un livello di vitã che per essi eU troppo ãnimãle.

Così il troppo evoluto viene ã trovãrsi in posizione piuU  disãgiãtã del 
biotipo che lo eU troppo poco. CioU  perche� quest’ultimo hã tutto dã impãrãre e 
guãdãgnãre, venendo ã contrãtto con gente piuU  evolutã di lui; mentre chi eU di 
suã nãturã piuU  ãvãnzãto, se vuole vivere nellã societãU, deve retrocedere verso 
l’ãnimãlitãU,  cosã  che  esso  ãssolutãmente  non  puoU  ãccettãre,  perche�  cioU  
rãppresenterebbe lã distruzione dei suoi piuU  preziosi vãlori. Certo che sono 
tutti suoi i vãntãggi di essere giunto fuori dell’ãnimãlitãU, ãl disoprã di tãle 
piãno di vitã, mã certo ãnche che sono tutti suoi gli svãntãggi di dover vivere 
in un ãmbiente ã cui ãdãttãrsi significherebbe lã mãggiore suã mutilãzione. 
Pãrãllelãmente per l’involuto, sono tutti suoi i vãntãggi di poter vivere in un 
ãmbiente ãdãtto e proporzionãto, mã sono tutti suoi gli svãntãggi di restãre 
ãncorã immerso nell’ãnimãlitãU, cioeU in un inferiore piãno de vitã.

Per  l’evoluto  lã  suã  superioritãU  non  serve  ãffãtto  per  inorgoglire, 
sentimento che eU  completãmente fuori dellã suã psicologiã, propriã ãl suo 
piãno,  mã ãl  contrãrio  eU  certo  che,  individuãlmente per  lui,  l’essere  un 
evoluto serve per fãre dellã suã vitã un mãrtirio, olocãusto di sãcrificio per 
il bene degli ãltri, dolore di cui non egli usufruisce, mã il suo prossimo. 
PeroU  quãndo ãrrivã lã morte, lãU  dove l’involuto non incontrã che rimpiãnto 
e un vero senso di fine in cui esso vede nãufrãgãre tutte le gioie dellã vitã, 
tutto risolvendo in unã grãnde illusione, per l’evoluto invece, quellã morte 
ãrrivã,  ãrrivã  per  lui  lã  liberãzione  dãll’esilio,  per  cui  gli  eU  finãlmente 
permesso di ritornãre in pãtriã, trã lã suã gente, nel suo vero piãno di vitã. 
Per il primo, ãttãccãto ãllã terrã, lã morte eU  lã fine dellã vitã, che esso non 
sã  concepire  che  nell’ãmbiente  mãteriãle  terrestre.  Per  il  secondo, 
ãbbãstãnzã  strãniero  in  terrã,  lã  morte  eU  l’inizio  dellã  vitã,  che  esso 
concepisce soprãtutto nei piãni piuU  ãlti.
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O  mundo  em  que  o  involuído  se  sente  tã�o  bem  e  ãU  vontãde,  e� 
instintivãmente  considerãdo  inãceitã�vel  pãrã  o  evoluído.  No  seu  cãso, 
indivíduo e sociedãde nã�o se engrenãm de fãto, ão contrã�rio, ãcontece de modo 
tã�o nãturãl e espontã�neo pãrã o outro bio�tipo. A mãioriã repousã em um dãdo 
nível de evoluçã�o e proporcionãlmente ã este se formã ã suã morãl, os seus 
usos e costumes, ãs suãs leis, i. e., ã suã pãrticulãr formã mentãl dã quãl tudo 
isso nã�o e�  senã�o um derivãdo. Mãs ãcimã como ã ãbãixo deste nível me�dio, 
estã�o  ãs  exceço�es,  julgãdãs  como  ãnormãlidãde,  que  ã  mãioriã  tende  ã 
expulsãr  e  isolãr  forã  de  si.  Elãs  sã�o,  como  jã�  ãcenãmos,  nã  bãse  os 
involuidíssimos,  i.  e.,  os  criminosos que permãnecerãm ãindã de tudo nã 
ãnimãlidãde, e no outro os mãis evoluídos, que estã�o completãmente forã delã. 
Assim, eles todos se encontrãm ã serem iguãlmente expulsos do nível me�dio, 
os primeiros por defeito e os segundos por excesso, os primeiros porque sã�o 
demãsiãdo ãtrãsãdos pãrã serem cãpãzes de ãdãptãr-se mesmo ão rudimentãr 
grãu de civilizãçã�o dã me�diã, os segundos porque sã�o muito ãvãnçãdos pãrã 
poderem retroceder ã um nível de vidã que pãrã eles e� muito ãnimãl.

Assim, o muito evoluído se encontrã em posiçã�o mãis desvãntãjosã do 
que o bio�tipo o e� muito pouco. Isso porque este u�ltimo tem tudo ã ãprender e 
gãnhãr, entrãndo em contãto com gente mãis evoluídã que ele; enquãnto que 
quem  e�  por  nãturezã  mãis  ãvãnçãdo,  se  quiser  viver  nã  sociedãde,  deve 
retroceder pãrã ã ãnimãlidãde, coisã que ele ãbsolutãmente nã�o pode ãceitãr, 
porque isso representãriã ã destruiçã�o dos seus mãis preciosos vãlores. Certo 
que todãs ãs vãntãgens de ter chegãdo forã dã ãnimãlidãde, ãcimã deste plãno 
de vidã, mãs certo tãmbe�m que sã�o todãs suãs ãs desvãntãgens de ter que viver 
em  um  ãmbiente  ão  quãl  ãdãptãr-se  significãriã  suã  mãior  mutilãçã�o. 
Pãrãlelãmente, pãrã o involuído, sã�o todãs suãs ãs vãntãgens de poder viver em 
um ãmbiente ãdequãdo e proporcionãdo, mãs sã�o todãs suãs ãs desvãntãgens de 
permãnecer ãindã imerso nã ãnimãlidãde, i. e., em um inferior plãno de vidã.

Pãrã o evoluído ã suã superioridãde nã�o serve de fãto pãrã orgulhã�-
lo,  sentimento que estã�  completãmente forã dã suã psicologiã, pro�prio do 
seu plãno, mãs ão contrã�rio e� certo que, individuãlmente pãrã ele, o ser um 
evoluído serve pãrã fãzer dã suã vidã um mãrtírio, holocãusto de sãcrifício 
pelo bem dos outros, dor de que ele nã�o gozã, mãs o seu pro�ximo. Pore�m 
quãndo  chegã  ã  morte,  lã�  onde  o  involuído nã�o  encontrã  senã�o 
ãrrependimento e um verdãdeiro senso de fim em que ve�  nãufrãgãr todãs 
ãs ãlegriãs dã vidã, tudo resolvendo numã grãnde ilusã�o, pãrã o evoluído, 
ão inve�s, ãquelã morte chegã, chegã pãrã ele ã libertãçã�o do exílio, pelã 
quãl lhe e�  finãlmente permitido retornãr ãU  suã pã�triã, entre ã suã gente, no 
seu verdãdeiro plãno de vidã. Pãrã o primeiro, ãpegãdo ãU terrã, ã morte e� o 
fim  dã  vidã,  que  ele  nã�o  sãbe  conceber  senã�o  no  ãmbiente  mãteriãl 
terrestre. Pãrã o segundo, bãstãnte estrãnho nã terrã, ã morte e�  o início dã 
vidã, que ele concebe sobretudo nos plãnos mãis ãltos.
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Questã, obiettivãmente, eU lã posizione che i vãri esseri possono occupãre 
in terrã, secondo unã biologiã piuU  vãstã di quellã comunemente ãccettãtã dãllã 
scienzã, unã biologiã che ãbbrãcciã vãri piãni di esistenzã. Ognuno non puoU fãre 
ã meno di dover ãccettãre i vãntãggi e gli svãntãggi dellã propriã posizione. Mã 
il problemã per l’uomo ãttuãle eU  di comprendere quãle delle diverse forme di 
vitã siã per lui piuU  vãntãggiosã e, compreso questo, cercãre di reãlizzãrlã per il 
suo vãntãggio. Vorremmo con questo volume fãr cãpire unã cosã che eU  certã 
cioeU  che, lãvorãndo piuU  di intelligenzã e sempre meno di istinto, superãndo 
molte illusioni psicologiche che ci offrono il mirãggio di un utile immediãto, 
mentre lì non incontriãmo che un dãnno, scãltrendoci in senso buono col fãrsi 
sempre meno ingãnnãre dãlle ãppãrenze ã cui lã nostrã ignorãnzã ci fã credere, 
e sempre piuU  scoprendo lã profondã veritãU che stã ãltre di quelle, vorremmo fãr 
cãpire che l’uomo potrebbe riuscire ã fãrsi, nel suo piãnetã di cui eU pãdrone, un 
ãmbiente di vitã molto migliore. Cerchiãmo di fãrgli comprendere che questo 
potere stã in sue mãni e che puoU  usãrlo ã suo vãntãggio quãndo egli vogliã e 
purche�  egli  vogliã;  e  che  i  risultãti  che  si  possono  ottenere,  lãrgãmente 
compensãno lã fãticã che eU necessãriã per rãggiungerli.

* * *

EU  lecito  domãndãrsi:  il  nostro  mondo  prãtico,  quello  che  siãmo 
ãbituãti ã considerãre reãle, verãmente esãurisce tuttã lã reãltãU? O vi eU  oltre 
di esso ãncorã molto dell’ãltro, in cui risiede ãltrã reãltãU, quellã che nellã 
nostrã ignorãnzã chiãmiãmo l’imponderãbile? E non eU lecito il dubbio che in 
questo imponderãbile esistãno ãltre leggi che regolãno lã nostrã vitã, lã suã 
difesã e il suo successo? EU  mãi possibile che le leggi dell’ãnimãlitãU, lã quãle 
ãbbiãmo ãdottãto come nostro modello, rãppresentino le leggi di tuttã lã vitã 
e che ãltre non ne possãno esistere; che quellã che noi chiãmiãmo lã nãturã, 
siã verãmente tuttã lã nãturã, esãurendo, nellã formã limitãtã che ãbbiãmo 
sott’occhio  nel  nostro  piãnetã,  tutte  le  sue  infinite  possibilitãU?  Come 
possiãmo ãffermãre con sicurezzã che il metodo di vitã seguito ãttuãlmente 
dãll’uomo,  siã  il  piuU  vãntãggioso  e  che  non  ve  ne  possãno  esse  di  piuU  
redditizi, e che l’evoluzione non cerchi di ãrrivãre ãd essi? Siãmo proprio 
sicuri che il sistemã oggi prevãlente, di cercãre il proprio esclusivo vãntãggio 
spesso ã dãnno del prossimo, siã verãmente il  sistemã migliore,  e che il 
metodo piuU  vãntãggioso ãnche per il singolo non siã invece quello dell’“ãmã 
il prossimo tuo”, come dice il Vãngelo? EU  ben logico che, nel futuro stãto di 
orgãnicitãU  verso cui lã vitã, e con cioU  l’umãnitãU  che ne stã in testã, tende, il 
sepãrãtismo ãttuãle,  in  cui  non  si  tien  conto  dei  dãnni  del  terzo,  risulti 
estremãmente  ãntiproducente.  CioU  in  quãnto  in  uno  stãto  orgãnico 
l’isolãzionismo egoistã  dã  cui  oggi  l’uomo crede  trãrre  vãntãggio,  eU  unã 
illusione, perche� giãU  sin dã orã, ãnche nell’ãttuãle disordine tutto eU collettivo 
nellã vitã, tutto riecheggiã, si ripete, si ripercuote, finisce così col ritornãre 
ãlle origini, cioeU  ã colui che, credendo di ãver fãtto solo il  dãnno ãltrui,

358

359



A Grande Batalha – Pietro Ubãldi 273

Estã, objetivãmente, e� ã posiçã�o que os vã�rios seres podem ocupãr nã 
terrã,  segundo umã biologiã mãis  vãstã dãquelã  comumente ãceitã  pelã 
cie�nciã, umã biologiã que ãbãrcã vã�rios plãnos de existe�nciã. Cãdã um nã�o pode 
deixãr de ãceitãr ãs vãntãgens e ãs desvãntãgens dã suã posiçã�o. Mãs o problemã 
pãrã o homem ãtuãl e� compreender quãl dãs diversãs formãs de vidã sejã pãrã ele 
mãis vãntãjosã e, compreendido isto, procurãr reãlizã�-lã pãrã ã suã vãntãgem. 
Queremos com este volume fãzer entender umã coisã que e�  certã,  i. e., que 
trãbãlhãndo com mãis intelige�nciã e sempre menos instinto, superãndo muitãs 
iluso�es psicolo�gicãs que nos oferecem ã mirãgem de um lucro imediãto, enquãnto 
ãí nã�o encontrãmos senã�o dãno, ãstuciãndo-nos no bom sentido pãrã fãzer-se 
sempre menos engãnãr pelãs ãpãre�nciãs ãs quãis ã nossã ignorã�nciã nos fãz crer, e 
sempre mãis descobrindo ã profundã verdãde que estã� ãle�m delãs, queremos fãzer 
entender que o homem poderiã conseguir fãzer-se, no seu plãnetã do quãl e� 
pãtrã�o, um ãmbiente de vidã muito melhor. Procurãmos fãzer compreender que 
esse poder estã� em suãs mã�os e que pode usã�-lo pãrã ã suã vãntãgem quãndo ele 
quiser e desde que ele queirã; e que os resultãdos que se podem obter lãrgãmente 
compensãm o esforço que e� necessã�rio pãrã ãlcãnçã�-los.

* * *

E�  lícito  perguntãr:  o  nosso  mundo  prã�tico,  ãquele  que  estãmos 
hãbituãdos ã considerãr reãl, verdãdeirãmente exãure todã ã reãlidãde? Ou 
hã�  ãle�m disso ãindã muito mãis, nã quãl reside outrã reãlidãde, ãquelã que 
nã nossã ignorã�nciã chãmãmos o imponderã�vel? E nã�o e� lícito ã du�vidã que 
neste  imponderã�vel  existãm outrãs  leis  que regulãm ã  nossã  vidã,  ã  suã 
defesã e o seu sucesso? E�  possível  que ãs  leis  dã ãnimãlidãde,  ãs  quãis 
ãdotãmos como nosso modelo, representem ãs leis de todã ã vidã e que 
outrãs nã�o possãm existir; senã�o ãquelã que chãmãmos de nãturezã, sejã 
verdãdeirãmente todã ã nãturezã, exãurindo, nã formã limitãdã que podemos 
ver em nosso plãnetã, todãs ãs suãs infinitãs possibilidãdes? Como podemos 
ãfirmãr  com segurãnçã  que  o  me�todo  de  vidã  seguido  ãtuãlmente  pelo 
homem, sejã o mãis vãntãjoso e que nã�o pode hãver outros mãis rendosos, e 
que ã evoluçã�o nã�o procurã chegãr ãte� eles? Estãmos reãlmente seguros que 
o sistemã hoje prevãlente, de buscãr ã pro�priã exclusivã vãntãgem muitãs 
vezes em detrimento do pro�ximo, sejã verdãdeirãmente o melhor sistemã, e 
que o me�todo mãis vãntãjoso, mesmo pãrã o indivíduo, nã�o sejã ãquele de 
“ãmã o teu pro�ximo”, como diz o Evãngelho? E�  bem lo�gico que, no futuro 
estãdo de orgãnicidãde pãrã o quãl tende ã vidã, e com elã ã humãnidãde 
que ã encãbeçã, o sepãrãtismo ãtuãl, em que nã�o se tem em contã os dãnos 
de terceiros,  resulte  extremãmente ãntiproducente.  Isso enquãnto em um 
estãdo orgã�nico o isolãcionismo egoístã do quãl hoje o homem ãcreditã tirãr 
vãntãgem e�  umã ilusã�o, porque mesmo ãgorã, mesmo nã ãtuãl desordem, 
tudo e� coletivo nã vidã, tudo repercute, se repete, repercute, ãcãbã ãssim por 
retornãr ãUs origens, i. e., ãUquele que, crendo ter feito so�  o dãno ãos outros,

358

359



274 La Grande Battaglia – Pietro Ubãldi

hã  finito  invece  col  fãre  il  proprio.  Si  riesce  così  ã  comprendere  lã 
meccãnicã di questi movimenti, per cui si giustificã l’imperãtivo etico che 
impone di non fãre mãle ãl prossimo, mã di ãmãrlo come si ãmã se� stessi.

Vãri  fãtti  e  leggi  che  ãbbiãmo osservãto  ci  dicono  che  l’umãnitãU  
evolve  verso  l’orgãnicitãU,  in  cui  si  reãlizzerãU  lo  stãto  collettivo  di 
unificãzione, che formerãU, dellã fusione orgãnicã degli individui umãni oggi 
piuU  o meno sepãrãti, un immenso corpo solo, come dellã fusione orgãnicã 
delle  cellule  unã  voltã  ãutonome,  si  formoU  un  essere  solo  quãle  eU 
rãppresentãto dãl corpo umãno. L’evoluto possiãmo rãppresentãrcelo nellã 
posizione in cui si trovã lã cellulã speciãlizzãtã orgãnicãmente funzionãnte 
in  seno ãllã  unitãU  collettivã  che eU  il  corpo umãno.  L’involuto possiãmo 
rãppresentãrcelo  come  unã  cellulã  isolãtã,  o  unitã  ãd  ãltre  in  forme 
elementãri  come nei  microrgãnismi e  protozoi,  egoisticãmente isolãtã  e 
ignãrã dellã vitã delle ãltre, come di quãlsiãsi complesso funzionãmento 
orgãnico collettivo.  Difãtti  ãnche gli  involuti  obbediscono per  istinto  ãl 
principio dell’unificãzione, mã stãnno ãncorã ãi primi grãdini di essã. Lã 
legge delle unitãU  collettive eU  universãle e nessuno puoU  sfuggirvi. Mã spettã 
ãll’essere,  ãttrãverso  lã  fãticã  dell’ãscesã  evolutivã,  di  costruirsi  questã 
orgãnicitãU, i cui vãntãggi poi sãrãnno suoi. E per costruirlã, bisognã ãprire 
l’intelligenzã  e  il  cuore,  superãndo  il  sepãrãtismo egoistã,  lãsciãndoselo 
indietro nei fondi dell’ãnti-sistemã, e sãlendo verso le ãltezze del sistemã.

L’involuto  eU  l’ãbitãnte  del  disordine  individuãlistã.  L’evoluto 
rãppresentã  l’elemento  dello  stãto  orgãnico.  Il  collettivismo  moderno 
rãppresentã un primo tentãtivo su lãrgã scãlã, siã pure per scãtenãmento di 
forze  elementãri,  per  ãvviãrsi  verso  uno  stãto  orgãnico  unitãrio 
dell’umãnitãU. Mã ãnche piuU  in piccolo, gli individui cercãrono e cercãno 
sempre di ãvvicinãrsi ãll’unitãU, elevãndo costruzioni orgãniche. Mã si trãttã 
di ãbbozzi instãbili o di gruppi, in genere retti soprãtutto dãllã prepotenzã 
di un cãpo, mã minãti ãll’interno dãllã rivoltã, lãtente nei suoi dipendenti, 
ãnsiosi si sostituirlo per formãre ciãscuno un’ãltrã unitãU, in cui ciãscuno di 
essi vorrebbe essere l’unico cãpo. Dãllã piccolã ãssociãzione di villãggio, 
fino ãllã unificãzione degli imperi, il principio eU  lo stesso. L’unitãU  eU  rettã 
soprãtutto dãllã forzã di un cãpo che si impone e dãll’interesse, finche� durã, 
che  i  suoi  seguãci  hãnno  di  seguirlo  e  obbedirlo.  Appenã  quellã  forzã 
dominãtrice  si  indeboliscã,  e  i  dipendenti  non trovino piuU  vãntãggio  di 
restãre nellã disciplinã che li orgãnizzã, quell’unitãU si sfãsciã.

Nell’orã  dellã  disgrãziã  tutti  si  ãllontãnãno  dãi  grãndi.  Dopo 
Fontãinebleãu, Nãpoleone fã ãbbãndonãto persino dãl suo cãmeriere e trã i 
suoi luogotenenti fu unã verã corsã per ãrrivãre i primi ã rendere omãggio 
ãl  nuovo re,  Luigi  XVIII  richiãmãto ã  Pãrigi,  mentre  Nãpoleone se  ne 
ãndãvã in esilio ãll’isolã d’Elbã. E così in tãnti ãltri cãsi. Si trãttã di un 
legãme  che  ã  fãticã  tiene  unitã  unã  coãlizione  di  egoismi,  i  quãli
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ãcãbou,  em vez,  por  fãzer  o  pro�prio.  Se  chegã  ãssim  ã  compreender  ã 
mecã�nicã desses movimentos, pãrã os quãis se justificã o imperãtivo e�tico que 
impo�e de nã�o fãzer mãl ão pro�ximo, mãs de ãmã�-lo como se ãmã ã si mesmo.

Vã�rios fãtos e leis que observãmos nos dizem que ã humãnidãde estã�  
evoluindo  pãrã  ã  orgãnicidãde,  nã  quãl  se  reãlizãrã�  o  estãdo  coletivo  de 
unificãçã�o, que formãrã�, dã fusã�o orgã�nicã dos indivíduos humãnos hoje mãis 
ou menos sepãrãdos, um imenso corpo u�nico, como dã fusã�o orgã�nicã dãs 
ce�lulãs outrorã ãuto�nomãs, se formou um u�nico ser tãl como e�  representãdo 
pelo corpo humãno. Podemos representãr o evoluído nã posiçã�o nã quãl se 
encontrã ã ce�lulã especiãlizãdã orgãnicãmente funcionãnte no seio dã unidãde 
coletivã que e� o corpo humãno. Podemos representãr o involuído como umã 
ce�lulã  isolãdã,  ou  unidã  ã  outros  em  formãs  elementãres  como  nos 
microrgãnismos e protozoã�rios, egoisticãmente isolãdã e ignotã dã vidã dãs 
outrãs, como de quãlquer complexo funcionãmento orgã�nico coletivo. De fãto, 
ãte� os involuídos obedecem por instinto ão princípio dã unificãçã�o, mãs estã�o 
ãindã  nos  primeiros  grãus  delã.  A  lei  dã  unidãde  coletivã  e�  universãl  e 
ningue�m pode fugir delã. Mãs cãbe ão ser, pelo esforço dã ãscensã�o evolutivã, 
construir pãrã si estã orgãnicidãde, cujãs vãntãgens depois serã�o suãs. E pãrã 
construí-lã, precisã ãbrir ã intelige�nciã e o corãçã�o, superãndo o sepãrãtismo 
egoístã, deixãndo-o pãrã trã�s  no fundo do ãntissistemã, e subindo pãrã ãs 
ãlturãs do sistemã.

O  involuído  e�  o  hãbitãnte  dã  desordem  individuãlistã.  O  evoluído 
representã o elemento do estãdo orgã�nico. O coletivismo moderno representã 
umã primeirã tentãtivã em lãrgã escãlã, emborã ãtrãve�s do desencãdeãmento de 
forçãs elementãres,  pãrã se mover rumo ã um estãdo orgã�nico unitã�rio dã 
humãnidãde. Mãs mesmo menor, os indivíduos procurãm e procurãm sempre 
se ãproximãr dã unidãde,  elevãndo construço�es  orgã�nicãs.  Mãs se trãtã  de 
esboços instã�veis ou de grupos, em gerãl regidos sobretudo pelã prepote�nciã de 
um chefe, mãs minãdos internãmente pelã revoltã, lãtente nos seus dependentes, 
ãnsiosos por substituí-lo pãrã formãr cãdã um deles umã outrã unidãde, nã quãl 
cãdã um deles gostãriã de ser o u�nico chefe. Dã pequenã ãssociãçã�o de ãldeiã, 
ãte�  ã unificãçã�o dos impe�rios, o princípio e�  o mesmo. A unidãde e�  regidã 
sobretudo pelã forçã de um chefe que se impo�e e pelo interesse, enquãnto durã, 
que os seus sequãzes te�m de segui-lo e obedece�-lo. Assim que ãquelã forçã 
dominãnte se enfrãquece, e os dependentes nã�o encontrãm mãis vãntãgem de 
permãnecer nã disciplinã que os orgãnizã, ãquelã unidãde se desfãz.

Nã  horã  dã  desgrãçã  todos  se  ãfãstãm  dos  grãndes.  Depois  de 
Fontãinebleãu, Nãpoleã�o foi ãbãndonãdo ãte� pelo seu vãlete e entre os seus 
tenentes foi umã verdãdeirã corridã pãrã ser o primeiro ã homenãgeãr o 
novo rei, Luís XVIII chãmãdo ã Pãris, enquãnto Nãpoleã�o ãndãvã pãrã o 
exílio nã ilhã de Elbã. E ãssim em muitos outros cãsos. Se trãtã de um 
vínculo que ã custo mãnte�m unidã umã coãlizã�o de egoísmos, os quãis
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stãnno  sempre  pronti  ã  rivelãrsi,  perche�  essi  costituiscono  il  mãteriãle 
primo dellã costruzione. L’impulso fondãmentãle eU sepãrãtistã, disgregãnte, 
tendente ã dividere e non ãd unire, ã distruggere e non ã costruire. Per 
questo  tãli  costruzioni  primã  o  poi  crollãno,  perche�  lã  loro  strutturã 
interiore eU di nãturã sepãrãtistã e l’unione ivi eU  impostã e mãntenutã dãl di 
fuori dã ãltrã forzã sovrãppostã, mentre nel vero stãto orgãnico dell’evoluto 
lã strutturã interiore eU  di nãturã orgãnicã e l’unione ivi non eU  esteriore ne 
impostã, mã intimã e spontãneã, si regge quindi e mãntiene dã se�, per lã 
suã stessã nãturã. Dãto ãncorã che quelle suo rãggruppãmenti sono retti 
non dã forze spontãnee, positive, unificãtrici, mã dã spinte di costrizione, 
negãtive, disgregãnti, essi non possono fãre ã meno di obbedire ãllã loro 
tendenzã dominãnte, per cui presto o tãrdi essi finiscono con lo spezzãrsi. 
EU  lo  spirito  di  individuãlismo su  cui  quelle  ãssociãzioni  si  bãsãno,  che 
finisce col prendere il soprãvvento essendo il piuU  forte, perche� ivi quãsi non 
esiste vero senso orgãnico unitãrio. Dãtã lã nãturã di tãli coãlizioni, ãltro 
non puoU  ãccãdere, mãncãndo esse di vero spirito collettivo. Così si spiegã 
come le unificãzioni umãne non sono che tentãtivi di unificãzione, tutt’ãltro 
che stãbili, con risultãti provvisori, sempre pronte ã disgregãrsi. Questo eU il 
mãggior grãdo di fusione orgãnicã che, per grãdo di evoluzione rãggiunto, 
si puoU  reãlizzãre ãl livello ãttuãle che eU piuU  prossimo ãll’ãnti-sistemã che ãl 
sistemã, cioeU ãl polo negãtivo che ã quello positivo dell’essere.

Tutto il contrãrio ãvviene sul terreno dell’evoluto, dove vige un tutto 
diverso modo di concepire e di vivere. Le sue unificãzioni non sono dãte 
dãll’egoismo di un cãpo che cercã imporsi ãll’egoismo dei suoi sottomessi, 
che sono sempre pronti ã rivoltãrsi per compiere, ciãscuno contro tutti, lo 
stesso  lãvoro  di  imposizione.  Metodo  ãccettãbile  solo  in  uno  stãto  di 
ignorãnzã  delle  leggi  dellã  vitã.  Al  contrãrio  l’evoluto  hã  compreso  il 
funzionãmento  dell’universo  e  lã  pãrte  che  ã  lui  spettã  in  tãle 
funzionãmento.  Dãto  cioU  non  compie  quellã  che  per  lui  sãrebbe 
sciocchezzã, cioeU di porsi in ãttrito con le ãltre pãrti dellã mãcchinã, invece 
che ã funzionãre in ãrmoniã con esse, come eU  suo vãntãggio. L’evoluto hã 
compreso  lã  logicã  e  l’utilitãU  di  cioU ,  quindi  lo  ãccettã  spontãneãmente, 
senzã che ãppãiãno ãntãgonismi e lottã di egoismi, cãusã di tãnti dolori. 
Non  eU  chi  non  vedã  quãnto  meglio  e  con  quãnto  meno  sforzo  puoU  
funzionãre unã mãcchinã dã cui sono stãti eliminãti gli ãttriti dovuti ãllã 
non concordãnzã delle pãrti.

Nelle unificãzioni dell’evoluto lã disciplinã eU liberãmente ãccettãtã e non 
eU il frutto di unã forzosã imposizione. Senzã rivãlitãU che dãnno diritto ãllã vitã 
solo ãl piuU  forte, vincitore, l’evoluto sã quãle eU  il suo posto e vi si pone dã 
se� perche�  sã che quello eU  il migliore per lui. Si mette così ã funzionãre 
come uno  degli  ingrãnãggi  dellã  grãnde  mãcchinã,  ãrmonicãmente  con 
tutti gli ãltri, tutti operãi dellã grãnde Operã, tutti ãltãmente vãlorizzãti dãl

363

364



A Grande Batalha – Pietro Ubãldi 277

estã�o  sempre  prontos  ã  se  revelãr,  porque  eles  constituem  o  mãteriãl 
primã�rio de construçã�o. O impulso fundãmentãl e� sepãrãtistã, desãgregãnte, 
tendente ã dividir e nã�o ã unir, ã destruir e nã�o ã construir. Por isto tãis 
construço�es  mãis  cedo ou mãis  tãrde desmoronãm, porque ã suã estruturã 
interior e� de nãturezã sepãrãtistã e ã uniã�o nelã e� impostã e mãntidã de forã por 
outrã forçã sobrepostã, enquãnto no verdãdeiro estãdo orgã�nico do evoluído ã 
estruturã interior e�  de nãturezã orgã�nicã e ã uniã�o ãli nã�o se e�  exterior nem 
impostã, mãs íntimã e espontã�neã, se rege portãnto e se mãnte�m, pelã suã 
pro�priã nãturezã. Dãdo tãmbe�m que seus ãgrupãmentos sã�o regidos nã�o por 
forçãs  espontã�neãs,  positivãs,  unificãdorãs,  mãs  por  impulsos  de  coãçã�o, 
negãtivos, desãgregãntes, eles nã�o podem deixãr de obedecer ãU  suã tende�nciã 
dominãnte, pelã quãl, mãis cedo ou mãis tãrde, eles ãcãbãm se despedãçãndo. E�  
o espírito de individuãlismo sobre o quãl ãquelãs ãssociãço�es se bãseiãm, que 
ãcãbã tomãndo ã supremãciã sendo o mãis forte, porque ãli quãse nã�o existe 
verdãdeiro senso orgã�nico unitã�rio. Dãdã ã nãturezã de tãis coãlizo�es, outro nã�o 
pode ãcontecer, fãltãndo-lhe um verdãdeiro espírito coletivo. Assim se explicã 
como ãs unificãço�es humãnãs nã�o sã�o senã�o tentãtivãs de unificãçã�o, nãdã 
estã�veis, com resultãdos proviso�rios, sempre prontãs ã se desãgregãr. Este e�  o 
mãior grãu de fusã�o orgã�nicã que, pelo grãu de evoluçã�o ãlcãnçãdo, se pode 
reãlizãr no nível ãtuãl que estã� mãis pro�ximo do ãntissistemã do que do sistemã, 
i. e., do polo negãtivo em vez dãquele positivo do ser.

Todo o contrã�rio ãcontece no terreno do evoluído, onde vigorã um 
todo diverso modo de conceber e de viver. As suãs unificãço�es nã�o sã�o 
dãdãs pelo egoísmo de um chefe que procurã se impor ão egoísmo dos seus 
subordinãdos, que estã�o sempre prontos ã se revoltãr pãrã cumprir, cãdã 
um contrã todos, o mesmo trãbãlho de imposiçã�o. Me�todo ãceitã�vel so�  em 
um  estãdo  de  ignorã�nciã  dãs  leis  dã  vidã.  Ao  contrã�rio,  o  evoluído 
compreendeu o funcionãmento do universo e ã pãrte que lhe cãbe em tãl 
funcionãmento. Dãdo isso, nã�o fãz ãquilo que pãrã ele seriã tolice,  i. e., 
por-se em ãtrito com ãs outrãs pãrtes dã mã�quinã, em vez de funcionãr em 
hãrmoniã  com elãs,  como e�  suã  vãntãgem.  O evoluído  compreendeu ã 
lo�gicã  e  ã  utilidãde disso,  portãnto  o  ãceitã  espontãneãmente,  sem que 
ãpãreçãm ãntãgonismos e lutã de egoísmos, cãusã de tãntãs dores. Nã�o hã�  
quem nã�o vejã quã�o melhor e com quãnto menos esforço pode funcionãr 
umã  mã�quinã  dã  quãl  forãm  eliminãdos  os  ãtritos  devidos  ãU  nã�o 
concordã�nciã dãs pãrtes.

Nãs unificãço�es do evoluído ã disciplinã e� livremente ãceitã e nã�o e� o 
fruto de umã forçãdã imposiçã�o. Sem rivãlidãdes que dã�o direito ãU  vidã so�  
ão mãis forte, vencedor, o evoluído sãbe quãl e�  o seu posto e ãli se po�e 
porque sãbem que ãquele e�  o melhor pãrã ele. Se po�e ãssim ã funcionãr 
como umã dãs engrenãgens dã grãnde mã�quinã, hãrmonicãmente com todos 
os outros, todos operã�rios dã grãnde Obrã, todos ãltãmente vãlorizãdos pelo
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fãtto di essere non piuU  isolãti egocentrismi perduti nel cãos, mã intelligenti 
istrumenti che lãvorãno ãi fini dellã Legge, cioeU  non per lã reãlizzãzione di 
un povero pensiero proprio, mã del sãpientissimo e potentissimo pensiero di 
Dio.  Frutto  di  questã  posizione  completãmente  diversã  che  l’evoluto 
ãssume nell’orgãnismo del tutto, eU  di prender pãrte, cosã che ãll’involuto 
non  ãccãde,  dellã  sãpienzã  e  dellã  potenzã  che  Dio  mãnifestã  in 
quell’orgãnismo e suo funzionãmento. Come istrumento, l’operãio che si fã 
cosciente collãborãtore, viene investito dã quellã sãpienzã e potenzã e così 
viene ãd usufruirne. EU  così che esso non hã piuU  bisogno, quãle individuo 
isolãto ãbbãndonãto ã se�  stesso, quãle eU  l’involuto, di sprecãre tutte le sue 
energie  per  uno  stupido  gioco  di  rivãlitãU,  perche�  eU  lã  Legge  che 
ãutomãticãmente  si  incãricã  di  difendere  coloro  che,  per  essersi 
ãrmonizzãti, essã puoU  prendere nel suo seno.

Dã  cioU  si  vede  come  il  nuovo  stãto  che  distingue  l’evoluto 
dãll’involuto, eU  l’orgãnicitãU. L’evoluto ne fã pãrte e usufruisce dei relãtivi 
vãntãggi, dã cui l’involuto eU  precluso. Il primo nellã Legge trovã difesã. 
Movendosi  ãrmonizzãto in un ãmbiente di  ordine,  eU  soppressã lã  fãticã 
dellã  lottã  e  lã  possibilitãU  di  tãnti  errori,  cãusã  di  tãnti  dolori. 
L’individuãlismo  dell’involuto  eU  ãntiorgãnico  e  demolitore.  Egli  deve 
difendersi con le sole forze del suo individuãlismo, dã isolãto, non potendo 
usufruire dellã potenzã propriã dell’orgãnicitãU, che egli non conosce. I suoi 
ãggruppãmenti sono solo piccoli tentãtivi di unificãzione, tendenti piuU  ãl 
sepãrãtismo che ãllã fusione. Il gruppo di cui fã pãrte l’evoluto ãbbrãcciã 
tutto l’universo, e non ne eU  cãpo un prepotente vincitore di deboli, mã un 
Dio, buono, sãpiente e potente, che orgãnizzã, ãbbrãcciãndo per ãmore e 
non schiãcciãndo con lã forzã. Il legãme di coesione che cementã insieme 
gli elementi componenti, eU  profondo e stãbile, perche�  eU  sull’unione che si 
bãsã lã loro vitã e forzã. Essi non sono elementi estrãnei tenuti insieme solo 
dã  interessi  pãrticolãri  e  momentãnei,  mã  sono  cellule  di  uno  stesso 
orgãnismo. Lã vitã di ciãscuno eU  dãtã dãllã vitã del tutto, senzã lã quãle il 
singolo  eU  perduto.  Quindi  niente  rivãlitãU  e  ãttriti,  che  sono 
controproducenti.  L’intimã nãturã di tãle unificãzione non eU  un egoismo 
tendente ãllã sepãrãzione, mã eU  unã reciprocã comprensione tendente ãllã 
unificãzione. Così mentre negli ãggruppãmenti dell’involuto, cioU  che finisce 
ãll’ultimo col prevãlere eU lã sepãrãzione, in quelli dell’evoluto, eU l’unitãU. CioU  
perche�  lo  stãto  spontãneo del  primo eU  l’individuãlismo dell’isolãto,  e  lo 
stãto spontãneo del secondo eU l’orgãnicitãU unificãtrice.

Nel cãso dell’involuto, l’istinto di tutto ãfferrãre e sfruttãre per se�, non 
puoU  fãre ã meno di sepãrãre e distruggere. Nel cãso dell’evoluto, il desiderio 
di fãr prevãlere il vãntãggio collettivo su quello individuãle, non puoU  fãre ã 
meno di riunire e costruire. Le conclusioni sono implicitãmente dãte dãllã 
nãturã  di  ciãscuno  e  ãutomãticãmente  necessãrie.  Ognuno  secondo  suã
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fãto  de  serem  nã�o  mãis  isolãdos  egocentrismos  perdidos  no  cãos,  mãs 
inteligentes instrumentos que trãbãlhãm ãos fins dã Lei,  i. e., nã�o pãrã ã 
reãlizãçã�o  de  um  pobre  pensãmento  pro�prio,  mãs  do  sãpientíssimo  e 
poderosíssimo pensãmento de Deus. Fruto dessã posiçã�o completãmente 
diversã que o evoluído ãssume no orgãnismo do todo, e�  de tomãr pãrte, 
coisã  que ão involuído nã�o  ocorre,  dã  sãbedoriã  e  do poder  que Deus 
mãnifestã nãquele orgãnismo e seu funcionãmento. Como instrumento, o 
operã�rio que se fãz consciente colãborãdor, e� investido dãquelã sãbedoriã e 
poder e ãssim pãssã ã usufruir deles. E�  ãssim que ele nã�o precisã mãis, 
como indivíduo isolãdo ãbãndonãdo ã si mesmo, como e�  o involuído, de 
desperdiçãr todãs ãs suãs energiãs em um estu�pido jogo de rivãlidãde, pois 
e�  ã Lei que ãutomãticãmente se encãrregã de defender ãqueles que, por 
estãrem hãrmonizãdos, elã pode tomãr no seu seio.

Disso  se  ve�  como  o  novo  estãdo  que  distingue  o  evoluído  do 
involuído e� ã orgãnicidãde. O evoluído fãz pãrte dele e usufrui dãs relãtivãs 
vãntãgens, dãs quãis o involuído estã�  excluído. O primeiro nã Lei encontrã 
defesã.  Movendo-se  hãrmoniosãmente  em  um  ãmbiente  de  ordem,  e�  
suprimido o cãnsãço dã lutã e ã possibilidãde de tãntos erros, cãusã de 
tãntãs dores. O individuãlismo do involuído e�  ãntiorgãnico e demolidor. 
Ele deve defender-se so�  com ã forçã do seu individuãlismo, como isolãdo, 
nã�o podendo usufruir do poder dã orgãnicidãde, que ele nã�o conhece. Os 
seus  ãgrupãmentos  sã�o  so�  pequenãs  tentãtivãs  de  unificãçã�o,  tendentes 
mãis ão sepãrãtismo do que ãU  fusã�o. O grupo do quãl fãz pãrte o evoluído 
ãbãrcã todo o universo, e seu chefe nã�o e�  um prepotente vencedor dos 
frãcos, mãs um Deus, bom, sã�bio e poderoso, que orgãnizã, ãbrãçãndo por 
ãmor e nã�o  esmãgãndo com ã forçã.  O vínculo de coesã�o  que cimentã 
junto os elementos componentes, e�  profundo e estã�vel, porque e�  nã uniã�o 
que  se  bãseiãm ã  suã  vidã  e  forçã.  Eles  nã�o  sã�o  elementos  estrãnhos 
mãntidos juntos so�  por interesses pãrticulãres e momentã�neos,  mãs sã�o 
ce�lulãs de um mesmo orgãnismo. A vidã de cãdã um e�  dãdã pelã vidã do 
todo,  sem ã quãl  o indivíduo se perde.  Portãnto,  nãdã de rivãlidãdes e 
ãtritos, que sã�o contrãproducentes. A íntimã nãturezã de tãl unificãçã�o nã�o 
e�  um egoísmo tendente ãU  sepãrãçã�o, mãs e�  umã recíprocã compreensã�o 
tendente ãU  unificãçã�o. Assim, enquãnto nos ãgrupãmentos do involuído o 
que ãcãbã prevãlecendo e�  ã sepãrãçã�o, nos do evoluído, e�  ã unidãde. Isso 
porque o estãdo espontã�neo do primeiro e� o individuãlismo do isolãdo, e o 
estãdo espontã�neo do segundo e� ã orgãnicidãde unificãdorã.

No cãso do involuído, o instinto de tudo ãgãrrãr e explorãr pãrã si, 
nã�o pode deixãr de sepãrãr e destruir. No cãso do evoluído, o desejo de 
fãzer prevãlecer ã vãntãgem coletivã sobre ã individuãl, nã�o pode deixãr de 
reunir e construir. As concluso�es sã�o implicitãmente dãdãs pelã nãturezã 
de  cãdã  um  e  ãutomãticãmente  necessã�riãs.  Cãdã  um  segundo  suã
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nãturã restã chiuso in un mondo diverso e deve ãccettãrne lã legge fino ãlle 
ultime conseguenze. Così ognuno si fã dã se� ãrbitro del proprio destino. Tutto 
dipende dã noi e dãllã posizione che occupiãmo lungo lã scãlã dell’evoluzione. 
Mã lã conclusione ã cui vogliãmo ãrrivãre e ã cui ci portã il Vãngelo, eU che lã 
posizione dell’evoluto in ultimã ãnãlisi, tutto cãlcolãto, come ãbbiãmo visto, 
nel pro e nel contrã, offre immensi vãntãggi su quellã dell’involuto, e che 
quindi compensã di ãffrontãre quãlsiãsi fãticã e sopportãre ogni dolore, pur di 
riuscire ã pãssãre dãllã cãtegoriã degli involuti ã quellã degli evoluti, cercãndo 
di uscire dãl piãno evolutivo dei primi, per entrãre in quello dei secondi.

Uno dei mãggiori vãntãggi dello stãto di orgãnicitãU  eU, per chi lo hã 
rãggiunto, di possedere unã mãggior potenzã di fronte ãllo stãto disorgãnico. 
EU  un fãtto che lã posizione di unificãzione che eU  di collãborãzione, eU  piuU  
potente di quellã di sepãrãzione, che eU di lottã di ãntãgonismi rivãli. Come si 
dice, l’unione fã lã forzã. Il mondo di oggi eU composto degli stessi popoli di 
un secolo fãU. Se gli Stãti Uniti e lã Russiã sono oggi le mãggiori potenze, lo 
dovono ãl fãtto di ãver rãggiunto un grãdo di unificãzione che gli elementi 
costituenti non ãvevãno primã rãggiunto. Orã, dãto che lã vitã cercã e vuole 
conquistãre  lã  potenzã,  in  quãnto  questã  significã  difesã  e  gãrãnziã  di 
soprãvvivenzã, non si puoU impedire che l’evoluzione porti dettã vitã ãllo stãto 
orgãnico, che rãppresentã ãppunto unã posizione di mãggior potenzã, piuU  
sicurã e piuU  ãttã ã sãlire ãncorã.

Mã si dirãU: in terrã questã potenzã si rãggiunge, come orã visto, con 
l’imposizione forzosã. Rispondiãmo che non si puoU, impedire che, nel lãvoro 
di conquistã dell’ãvvenire, soprãvvivãno gli elementi costitutivi del pãssãto, 
impedire che nel lãvoro di conquistã delle posizioni di luce del sistemã non 
ãppãiãno come istrumenti di quel lãvoro, tuttorã in ãtto gli elementi costituiti 
dãlle ombre dell’ãnti-sistemã. Per formãrsi gli ãrti ãdãtti ã muoversi sullã 
terrã, i primi ãnimãli ãcquãtici ãvrãnno dovuto trãsformãre le loro estremitãU, 
ãdãtte solo per fãrli muovere nell’ãcquã. Per ãrrivãre ã volãre gli ãnimãli 
terrestri ãvrãnno dovuto trãsformãre i loro ãrti in ãli. Lã scãlã dell’evoluzione 
non si puoU  sãlire che un grãdino dopo l’ãltro, poggiãndo sul precedente piuU  
bãsso per mettere il piede sul seguente piuU  ãlto.

EU  così  che  possiãmo  spiegãrci  quello  che  ãppãre  unã 
contrãddizione, cioeU  come oggi il comunismo tendã ãd instãurãre in terrã 
gli ãvãnzãti princìpi evãngelici dellã giustiziã sociãle, usãndo i mezzi i piuU  
ãnti-evãngelici e involuti, quãli lã violenzã, lã tirãnnide, il terrorismo. Si eU 
mãi fino ãd oggi su scãlã ãpprezzãbile riusciti ãd indurre un ricco ã dãre 
il superfluo ãi poveri come comãndã il Vãngelo, e cioU  solo con i mezzi 
dellã persuãsione? EU  un fãtto che su questo terreno il Vãngelo in 2000 
ãnni non fu ãscoltãto. EU  positivo ãllorã che in questo cãso senzã violenzã 
il Vãngelo non puoU  venire ãpplicãto. E, se per evolvere eU  pur necessãrio 
che esso vengã ãpplicãto, come ãrrivãre ã cioU?
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nãturezã permãnece fechãdo em um mundo diverso e deve ãceitãr ã lei ãte� ãs 
u�ltimãs conseque�nciãs. Assim, cãdã um se fãz ã�rbitro do pro�prio destino. Tudo 
depende de no�s e dã posiçã�o que ocupãmos ão longo dã escãdã dã evoluçã�o. 
Mãs ã conclusã�o ã quãl queremos chegãr e ã quãl nos levã o Evãngelho, e� que ã 
posiçã�o do evoluído em u�ltimã ãnã�lise, todã cãlculãdã, como vimos, no pro� e no 
contrã, oferece imensãs vãntãgens sobre ãquelã do involuído, e que portãnto 
compensã  enfrentãr  quãlquer  esforço  e  suportãr  quãlquer  dor,  pãrã  poder 
conseguir pãssãr dã cãtegoriã dos involuídos ãUquelã dos evoluídos, procurãndo 
sãir do plãno evolutivo dos primeiros, pãrã entrãr nãquele dos segundos.

Umã dãs mãiores vãntãgens do estãdo de orgãnicidãde e�, pãrã quem 
o ãlcãnçou, possuir um mãior poder diãnte do estãdo desorgã�nico. E�  um 
fãto que ã posiçã�o de unificãçã�o, que e�  de colãborãçã�o, e�  mãis potente do 
que ãquelã de sepãrãçã�o, que e�  de lutã de ãntãgonismos rivãis. Como se 
diz, ã uniã�o fãz ã forçã. O mundo de hoje e�  composto dos mesmos povos 
de um se�culo ãtrã�s. Se os Estãdos Unidos e ã Ru�ssiã sã�o hoje ãs mãiores 
pote�nciãs, o devem ão fãto de terem ãlcãnçãdo um grãu de unificãçã�o que 
os elementos constituintes nã�o hãviãm ãntes ãlcãnçãdo. Orã, dãdo que ã 
vidã buscã e quer conquistãr ã pote�nciã, enquãnto estã significã defesã e 
gãrãntiã de sobrevive�nciã, nã�o se pode impedir que ã evoluçã�o leve essã 
vidã ão estãdo orgã�nico, que representã justãmente umã posiçã�o de mãior 
pote�nciã, mãis segurã e mãis ãptã ã subir novãmente.

Mãs dir-se-ã�: nã terrã estã pote�nciã e�  ãlcãnçãdã, como ãgorã visto, com ã 
imposiçã�o forçãdã. Respondemos que nã�o se pode, impedir que, no trãbãlho de 
conquistã do futuro, sobrevivãm os elementos constitutivos do pãssãdo, impedir que 
no trãbãlho de conquistã dãs posiço�es de luz do sistemã os elementos constitutivos 
do sistemã nã�o ãpãreçãm como instrumentos dãquele trãbãlho,  ãindã em ãto os 
elementos constituídos dãs  sombrãs do ãntissistemã. Pãrã se formãr os ãrtelhos 
ãdequãdos pãrã se moverem nã terrã, os primeiros ãnimãis ãquã�ticos terã�o devido 
trãnsformãr ãs suãs extremidãdes, ãdequãdãs so�  pãrã fãze�-los se mover nã ã�guã. 
Pãrã chegãr ã voãr, os ãnimãis terrestres terã�o devido trãnsformãr os seus ãrtelhos 
em ãsãs. A escãlã dã evoluçã�o nã�o pode subir senã�o um degrãu ãpo�s o outro, 
ãpoiãndo-se no precedente mãis bãixo e colocãndo o pe� no seguinte mãis ãlto.

E�  ãssim  que  podemos  nos  explicãr  ãquilo  que  pãrece  ser  umã 
contrãdiçã�o,  i. e., como hoje o comunismo tende ã instãurãr nã terrã os 
ãvãnçãdos  princípios  evãnge�licos  de  justiçã  sociãl,  usãndo  os  meios  os 
mãis ãntievãnge�licos e involuídos, como ã viole�nciã, ã tirãniã, o terrorismo. 
Se jãmãis ãte�  hoje, em escãlã ãpreciã�vel,  conseguiu induzir um homem 
rico ã dãr o supe�rfluo ãos pobres, como mãndã o Evãngelho, e isso so�  com 
os meios dã persuãsã�o? E�  um fãto que neste terreno o Evãngelho em 2000 
ãnos  nã�o  foi  ouvido.  E�  positivo  entã�o  que  neste  cãso  sem viole�nciã  o 
Evãngelho nã�o possã ser ãplicãdo. E, se pãrã evoluir e�  necessã�rio que sejã 
ãplicãdo, como chegãr ã isso?
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Ecco ãllorã come si  spiegã il  fãtto che nello stesso fenomeno del 
comunismo  troviãmo  presenti  due  termini  opposti  in  contrãddizione. 
Nãturãlmente gli ãntãgonisti lo ãccusãno colpendolo nellã suã pãrte errãtã, 
cioeU  violenzã, etc. Mã purtroppo questã non eU  unã quãlitãU  solo di ãlcuni, 
mã umãnã generãle, propriã ãnche ãgli ãccusãtori che fino ã ieri lã hãnno 
usãtã nelle guerre, e che tutti sullã terrã sono oggi pronti ãd usãre, come lo 
provã lã universãle corsã ãgli ãrmãmenti. Come impedire che l’uomo resti 
quel predone che erã il suo prossimo progenitore, e come trãsformãrlo in 
un ãltro tipo biologico, cosi di colpo? Per svolvere sono necessãri millenni. 
Mã solo evolvendo, l’uomo potrãU  liberãrsi degli ãrtigli dell’ãnimãle rãpãce, 
per conquistãre invece l’intelligenzã dell’essere cosciente. Così, non si puoU  
impedire che in pãrte il pãssãto soprãvvivã, perpetuãndosi nel presente in 
cui si compie un nuovo lãvoro di conquistã.

EU  così  che  nel  Cãttolicesimo  hãnno  dovuto  coesistere,  come  nel 
comunismo, due termini opposti in contrãddizione, in questo cãso dã un 
lãto il  Vãngelo, e dãll’ãltro il  potere temporãle fino ã ieri,  e lã potenzã 
politicã e lã ricchezzã oggi. Mã questi si spiegãno come residui non ãncorã 
eliminãti,  mã  grãdãtãmente  dã  eliminãre,  di  quell’inferiore  piãno  di 
evoluzione in cui lã mãggior pãrte dell’umãnitãU  si trovã ãncorã ã vivere. Se 
cioU  fu mãle,  lã sãpienzã dellã vitã lo hã permesso perche�,  senzã queste 
concessioni ãllã inferiore nãturã umãnã non ãncorã mãturã per sãper vivere 
tutto il Vãngelo, questo non ãvrebbe trovãto nessuno che in terrã ãvesse 
potuto personificãrlo, per fãrlo giungere fino ã noi. Si trãttã dunque di unã 
condizione trãnsitoriã, fãttã per essere superãtã, che l’evoluzione non puoU  
non  giungere  ãd  ãnnullãre.  EU  così  che,  nonostãnte  lã  necessitãU  di  tãle 
procedimento, il Vãngelo dovrãU  pur ãvverãrsi. Esso rãppresentã un punto 
di  ãrrivo.  Mã cioU  non puoU  impedire  che un involuto stãto di  ãnimãlitãU 
costituiscã oggi il suo punto di pãrtenzã.

Così  eU  certo  che,  nellã  lottã  trã  l’impulso  unificãtore  che  tende 
ãll’ordine orgãnico, e quello sepãrãtistã che tende ãl disordine nellã rivoltã, 
per  legge  di  evoluzione  dovrãU  vincere  il  primo.  Lo  stãto  di  orgãnicitãU  
rãggiunto  trã  le  cellule  del  nostro  corpo  ci  provã  lã  veritãU  di  tãle 
ãffermãzione. Queste cellule si conoscono e si ãiutãno ã vicendã e, superãto 
ogni egocentrismo sepãrãtistã, collãborãno per i fini del tutto di cui fãnno 
pãrte. Al contrãrio gli individui umãni ãncorã non si conoscono e non si 
ãiutãno ã vicendã, ubbidiscono ãllã legge dellã lottã per lã selezione del piuU  
forte  elidendosi  l’un  l’ãltro,  invece  di  collãborãre  subordinãndo  tutte  le 
proprie ãttivitãU  ãi  fini  superiori  di  tutto l’orgãnismo umãnitãU.  Nel  senso 
dell’orgãnicitãU  quelle cellule si trovãno dunque in stãto piuU  progredito che 
non lo siã  l’uomo, quãle elemento componente di  collettivitãU  dãtã dãllã 
societãU  umãnã, che quindi trovãsi ãncorã immersã nello stãto cãotico, ben 
lungi dãll’ãver rãggiunto il futuro stãto di superiore unitãU orgãnicã.
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Eis  entã�o  como  se  explicã  o  fãto  que  no  mesmo  feno�meno  do 
comunismo  encontrãmos  presentes  dois  termos  opostos  em  contrãdiçã�o. 
Nãturãlmente, os ãntãgonistãs o ãcusãm golpeãndo-o nã suã pãrte errãdã, i. e., 
viole�nciã, etc. Mãs, infelizmente, estã nã�o e� umã quãlidãde so�  de ãlguns, mãs 
humãnã em gerãl, pro�priã tãmbe�m dos ãcusãdores que ãte�  ontem ã usãrãm 
nãs guerrãs, e que todos nã terrã estã�o hoje prontos ã usãr, como o provã ã 
universãl corridã ãrmãmentistã. Como impedir que o homem continue sendo 
ãquele sãqueãdor que foi seu pro�ximo progenitor, e como trãnsformã�-lo em 
outro tipo biolo�gico, ãssim de golpe? Pãrã evoluir sã�o necessã�rios mile�nios. 
Mãs somente evoluindo, o homem poderã� se libertãr dãs gãrrãs do ãnimãl de 
rãpinã, pãrã conquistãr entã�o ã intelige�nciã do ser consciente. Assim, nã�o se 
pode impedir que em pãrte o pãssãdo sobrevivã, perpetuãndo-se no presente 
em que se reãlizã um novo trãbãlho de conquistã.

E�  ãssim que no Cãtolicismo deviãm coexistir, como no comunismo, 
dois termos opostos em contrãdiçã�o, neste cãso por um lãdo o Evãngelho, 
e do outro o poder temporãl ãte� ontem, e o poder político e ã riquezã hoje. 
Mãs  estes  se  explicãm  como  resíduos  ãindã  nã�o  eliminãdos,  mãs 
grãduãlmente ã serem eliminãdos, dãquele inferior plãno de evoluçã�o em 
que ã mãior pãrte dã humãnidãde se encontrã ãindã ã viver. Se isto foi 
mãu,  ã  sãbedoriã  dã  vidã  o  permitiu  porque,  sem  estãs  concesso�es  ãU  
inferior  nãturezã  humãnã  ãindã  nã�o  mãdurã  pãrã  sãber  viver  todo  o 
Evãngelho, este nã�o teriã encontrãdo ningue�m que nã terrã tivesse podido 
personificã�-lo,  pãrã  fãze�-lo  chegãr  ãte�  no�s.  Se  trãtã,  portãnto,  de  umã 
condiçã�o  trãnsito�riã,  feitã  pãrã  ser  superãdã,  que  ã  evoluçã�o  nã�o  pode 
deixãr  de  ãnulãr.  E�  ãssim  que,  nã�o  obstãnte  ã  necessidãde  de  tãl 
procedimento, o Evãngelho deverã� reãlizãr-se. Ele representã um ponto de 
chegãdã.  Mãs  isso  nã�o  pode  impedir  que  um  involuído  estãdo  de 
ãnimãlidãde constituã hoje o seu ponto de pãrtidã.

Assim e�  certo que,  nã lutã entre o impulso unificãdor que tende ãU  
ordem orgã�nicã, e o impulso sepãrãtistã que tende ãU desordem nã revoltã, pelã 
lei dã evoluçã�o deverã� vencer o primeiro. O estãdo de orgãnicidãde ãlcãnçãdo 
entre ãs ce�lulãs do nosso corpo nos provã ã verãcidãde de tãl ãfirmãçã�o. Estãs 
ce�lulãs se conhecem e se ãjudãm mutuãmente e, superãdo cãdã egocentrismo 
sepãrãtistã, colãborãm pãrã os fins do todo do quãl fãzem pãrte. Ao contrã�rio, 
os indivíduos humãnos ãindã nã�o se conhecem e nã�o se ãjudãm mutuãmente, 
obedecem ãU lei dã lutã pelã seleçã�o do mãis forte eliminãndo-se um ão outro, 
em vez de colãborãr subordinãndo todãs ãs suãs ãtividãdes ãos fins superiores 
de todo o orgãnismo humãnidãde. No senso dã orgãnicidãde ãquelãs ce�lulãs se 
encontrãm, portãnto, em um estãdo mãis ãvãnçãdo do que o homem, quãl 
elemento  componente  dã  coletividãde  dãdã  pelã  sociedãde  humãnã,  que, 
portãnto,  ãindã  se  encontrã  imersã  no  estãdo  cão�tico,  bem longe  de  ter 
ãlcãnçãdo o futuro estãdo de superior unidãde orgã�nicã.
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IX. Evolvere dall’inferno al paradiso, dalla lotta alla 
collaborazione.  L’istrumento  aggredito  dalle 
forze umane e difeso dall’Alto. Il loro scontro, la 
armi dell’imponderabile e la cecità del mondo. 
Sentire  la  presenza  di  Dio.  Miraggi  e 
liquidazione dei falsi lavoratori

Abbiãmo nel cãpitolo precedente dilãtãto il nostro rãcconto ben oltre 
i confini di unã semplice storiã, cercãndo così di penetrãre il perche�  dellã 
condottã umãnã in genere, che in piccolo vedevãmo riãppãrire nel cãso 
nãrrãto. Così lo scontro trã ãlcuni uomini di differente nãturã eU  stãto qui 
prospettãto ãnche in formã ãmpliãtã, fino ã rãppresentãrci lo scontro tãnto 
piuU  vãsto trã diversi biotipi dellã rãzzã umãnã, cioeU trã evoluto e involuto; e 
poi fino ã rãppresentãrci lo scontro trã due tipi di societãU  umãnã, quello 
dãto dãl disordine ãttuãle e quello dellã futurã umãnitãU  giuntã ãllo stãto 
orgãnico. Andiãmo così sempre piuU  ãdempiendo ãllo scopo prefissoci che eU 
di dimostrãre che essere evoluto e vivere il Vãngelo eU problemã utilitãrio di 
vãntãggio personãle, come di grãnde progresso sociãle; e in fine che tutto 
cioU  significã seguire il cãmmino voluto dãl telefinãlismo che nell’evoluzione 
lã vitã si pone e ci impone.

Compiutã  questã  digressione  che  ãpprofondisce  e  universãlizzã  il 
problemã  che  ãltrimenti  non  supererebbe  il  misero  significãto  di  unã 
cronãcã, riprendiãmo il nostro rãcconto, per finãlmente ãrrivãre ã svolgerlo 
fine ãllã suã conclusione.

Nel cãp. XLII dellã “Grãnde Sintesi”, fu scritto: “… non vi eU che unã 
estremã difesã: ãbbãndono di tutte lã ãrmi. Vedremo poi come”. Nel cãso 
che  nãrriãmo,  possiãmo  vedere  come;  possiãmo  vedere  nei  fãtti  come 
quell’ãssurdo siã possibile. CioU  perche�  quelle pãrole significãno ãbbãndono 
delle  ãrmi  umãne  per  sostituirle  con  ãltre  spirituãli  piuU  potenti,  e  non 
significãno ãffãtto restãre indifeso.

Nel  presente  volume ãbbiãmo piuU  indietro ricordãte  le  pãrole  del 
Vãngelo: “Cercãte per primã cosã il regno ã Dio e lã Suã giustiziã e tutto il 
resto vi sãrãU  dãto per di piuU”. Altro ãssurdo per lã psicologiã del mondo, 
contro  cui  si  erge  questã  frãse  rivoluzionãriã.  Per  non  mãncãre  del 
necessãrio per vivere vi eU  dunque un ãltro metodo che non eU  quello dellã 
lottã disperãtã in cui l’uomo eU  immerso in terrã, un metodo per cui quel 
necessãrio lo si puoU  ottenere non estorcendolo con lã forzã dã un ãmbiente 
ostile, mã dã Dio grãtuitãmente. Ecco lã Divinã Provvidenzã. Ne ãbbiãmo
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IX. Evoluir  do  inferno  ao  paraíso,  da  luta  à 
colaboração.  O  Instrumento  agredido  pelas 
forças  humanas  e  defendido  pelo  Alto.  O  seu 
encontro, as armas do imponderável e a cegueira 
do mundo. Sentir a presença de Deus. Miragens 
e liquidação dos falsos trabalhadores

Dilãtãmos no cãpítulo precedente o nosso conto bem ãle�m dos limites 
de umã simples histo�riã,  procurãndo ãssim penetrãr o porque� dã condutã 
humãnã em gerãl, que vimos reãpãrecer de formã discretã no cãso nãrrãdo. 
Assim, o embãte entre ãlguns homens de diferente nãturezã foi proposto ãqui 
tãmbe�m de formã ãmpliãdã, rumo ã nos representãr o embãte bem mãis vãsto 
entre diversos biotipos dã rãçã humãnã,  i. e., entre evoluído e involuído; e 
depois  rumo  ã  nos  representãr  o  embãte  entre  dois  tipos  de  sociedãde 
humãnã, ãquelã dãdã pelã desordem ãtuãl e ãquelã dã futurã humãnidãde que 
ãtingiu um estãdo orgã�nico. Vãmos ãssim sempre mãis cumprindo ão escopo 
por no�s prefixãdo que e� de demonstrãr que ser evoluído e viver o Evãngelho e� 
problemã utilitã�rio  de  vãntãgem pessoãl,  bem como de  grãnde  progresso 
sociãl;  e  em fim que tudo isso significã seguir  o  cãminho desejãdo pelo 
telefinãlismo que nã evoluçã�o ã vidã se po�e e nos impo�e.

Terminãdã estã digressã�o que ãprofundã e universãlizã o problemã 
que de outro modo nã�o superãriã o mísero significãdo de umã cro�nicã, 
retomãmos o nosso conto, pãrã finãlmente chegãr ãU  desenvolve�-lo rumo ãU 
suã conclusã�o.

No cãp. XLII dã “Grãnde Síntese”, foi escrito: “...  nã�o vos existe 
senã�o umã extremã defesã: ãbãndono de todãs ãs ãrmãs. Veremos depois 
como”. No cãso que nãrrãmos, podemos ver como; podemos ver nos fãtos 
como ãquele ãbsurdo sejã possível. Isso porque ãquelãs pãlãvrãs significãm 
ãbãndono dãs ãrmãs humãnãs pãrã substituí-lãs com outrãs espirituãis mãis 
poderosãs, e nã�o significãm, de fãto, permãnecer indefeso.

No presente volume, recordãmos ãindã ãs pãlãvrãs do Evãngelho: 
“Procurãi primeiro o reino de Deus e ã Suã justiçã e todo o resto vos serã� 
dãdo por ãcre�scimo”. Outro ãbsurdo pãrã ã psicologiã do mundo, contrã ã 
quãl se ergue estã frãse revolucionã�riã. Pãrã nã�o fãltãr o necessã�rio pãrã 
viver, existe, portãnto, um outro me�todo que nã�o e�  o dã lutã desesperãdã 
em  que  o  homem  estã�  imerso  nã  terrã,  um  me�todo  pelo  quãl  ãquele 
necessã�rio se pode obter nã�o o extorquindo com ã forçã de um ãmbiente 
hostil, mãs de Deus grãtuitãmente. Eis ã Divinã Provide�nciã. No�s temos
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studiãto  il  funzionãmento  nel  volume  –  “Lã  nuovã  civiltãU  del  IIIº 
millennio”, cãp. XI. Ivi ãbbiãmo elencãto le condizioni necessãrie perche� il 
fenomeno si verifichi e l’ãiuto effettivãmente scendã dãll’Alto. Nel cãso che 
stiãmo nãrrãndo ã queste condizioni fu ãdempiuto e il fenomeno di fãtto si 
verificoU , dãndo provã dellã veritãU  di quelle teorie che così trovãrono pienã 
confermã quãndo, dopo essere stãte enunciãte, in un secondo tempo esse 
furono vissute.  Nel  fãtto  che qui  esponiãmo lã  mãcchinã hã  verãmente 
funzionãto.

Il mondo si ãppoggiã solo ãlle proprie forze, perche�  poco si fidã di 
Dio e dellã Suã Provvidenzã; il mondo non crede ãffãtto che lã mãcchinã 
possã  funzionãre,  quindi  si  guãrdã  bene  dãl  tentãre  simili  esperienze. 
Eppure lã conquistã di nuovi continenti fu dovutã ã coloro che ebbero il 
corãggio di ãffrontãre tutti i pericoli delle grãndi nãvigãzioni; lã conquistã 
dell’ãriã  fu dovutã ã coloro che ã  rischio dellã  vittã  osãrono lãsciãre lã 
sicurezzã  dellã  terrã  fermã  per  ãffrontãre  i  pericoli  del  vuoto.  Così  lã 
conquistã delle forze dell’imponderãbile non puoU  esser fãttã che dã coloro 
che con coscienzã e conoscenzã si  gettino nelle brãcciã di  Dio,  osãndo 
esperimentãre nuovi metodi di vitã con l’ãpplicãrlo leggi proprie di piãni 
biologici piuU  ãvãnzãti. In ogni cãso eU necessãrio un grãnde corãggio, perche� 
si  trãttã di  ãffrontãre l’inesplorãto,  unã grãnde fede perche�  eU  necessãrio 
conquistãre l’ignoto, moltã intelligenzã per non ãgire pãzzãmente e sãper 
vincere tutti gli ostãcoli e tutti i pericoli.

Come si vede le vicende che stiãmo nãrrãndo e l’interpretãzione del loro 
significãto si bãsãno, le prime su fãtti reãlmente ãvvenuti, lã secondã sulle 
teorie esposte e provãte nellã serie dei  volumi che precedono il  presente. 
Fin’orã quelle teorie erãno sostenutã solo dãllã logicã, dãllã veritãU  di ãltre 
teorie ãccettãte dãllã scienzã, dã vãri ãspetti dellã reãltãU  che le confermãvãno. 
Mã orã eU  giuntã questã confermã che qui stiãmo nãrrãndo, che ãssume tãnto 
mãggior vãlore in quãnto si trãttã di un cãso personãlmente vissuto. Per questo 
tãle  storiã  dovevã  essere  qui  rãccontãtã,  non  solo  come un  esempio  che 
incorãggi i dubitãsi ã lãnciãrsi sulle vie del Vãngelo vivendolo nellã prãticã per 
rãccoglierne i vãntãggi, mã ãnche come unã dimostrãzione prãticã dellã veritãU  
delle teorie esposte in questi nostri volumi, così portãte nellã reãltãU quotidiãnã 
dellã vitã con lã loro concretã ãpplicãzione.

Di  storie  di  ogni  genere,  uguãlmente  vissutã,  ne  ãvvengono 
continuãmente ogni giorno nel nostro mondo e pãssãno inãvvertite, perche� 
nessuno pensã di osservãrne il significãto. Eppure ciãscunã di esse esprime 
un  modo di  concepire  lã  vitã  e  di  ãpplicãre  le  leggi  vigenti  nel  piãno 
biologico  in  cui  si  muove  l’uomo.  Il  nostro  rãcconto  ãssume vãlore  in 
quãnto ãl cãso nãrrãto eU  dãto un significãto universãle, in quãnto in esso 
vediãmo rispecchiãti tãnti ãltri cãsi simili, di cui esso eU presentãto come un 
esempio che sintetizzã un modo di concepire lã vitã e un modo di viverlã.
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estudãdo  o  funcionãmento  no  volume  –  “A  novã  civilizãçã�o  do  IIIº 
mile�nio”,  cãp.  XI.  Ali  elencãmos  ãs  condiço�es  necessã�riãs  pãrã  que  o 
feno�meno se verifique e ã ãjudã efetivãmente desçã do Alto. No cãso que 
estãmos nãrrãndo, ã estãs condiço�es forãm preenchidãs e o feno�meno de 
fãto se verificou, dãndo provã de verãcidãde dãquelãs teoriãs que ãssim 
encontrãrãm plenã confirmãçã�o quãndo, depois de elãs serem enunciãdãs, 
em um segundo tempo elãs forãm vividãs. No fãto de que ãqui expomos ã 
mã�quinã verdãdeirãmente funcionou.

O mundo se ãpoiã so�  nãs pro�priãs forçãs, porque pouco se confiã em 
Deus e nã Suã Provide�nciã; o mundo nã�o cre� de fãto que ã mã�quinã possã 
funcionãr, portãnto se guãrdã bem de tentãr semelhãntes experie�nciãs. Mãs 
ã conquistã dos novos continentes foi devidã ã quem teve ã corãgem de 
enfrentãr todos os perigos dãs grãndes nãvegãço�es; ã conquistã do ãr foi 
devidã ã quem, ãrriscãndo ã vidã, ousou sãir dã segurãnçã dã terrã firme 
pãrã  enfrentãr  os  perigos  do  vãzio.  Assim,  ã  conquistã  dãs  forçãs  do 
imponderã�vel nã�o pode ser feitã senã�o por ãqueles que com conscie�nciã e 
conhecimento se lãnçãm nos brãços de Deus, ousãndo experimentãr novos 
me�todos de vidã com o ãplicãr-lhe leis pro�priãs dos plãnos biolo�gicos mãis 
ãvãnçãdos. Em cãdã cãso, e�  necessã�riã umã grãnde corãgem, porque se 
trãtã  de  enfrentãr  o  inexplorãdo,  umã  grãnde  fe�  porque  e�  necessã�rio 
conquistãr o desconhecido, muitã intelige�nciã pãrã nã�o ãgir loucãmente e 
sãber vencer todos os obstã�culos e todos os perigos.

Como se ve�, ãs vicissitudes que estãmos nãrrãndo e ã interpretãçã�o do seu 
significãdo se bãseiãm, ãs primeirãs em fãtos reãlmente ocorridos, ã segundã nãs 
teoriãs expostãs e provãdãs nã se�rie dos volumes que precedem o presente. Ate� 
ãgorã ãquelãs teoriãs erãm sustentãdãs so�  pelã lo�gicã, pelã verdãde de outrãs 
teoriãs ãceitãs pelã cie�nciã, por vã�rios ãspectos dã reãlidãde que ãs confirmãvãm. 
Mãs ãgorã chegou estã confirmãçã�o que ãqui estãmos nãrrãndo, que ãssume tãnto 
mãior vãlor em quãnto se trãtã de um cãso pessoãlmente vivenciãdo. Por isto tãl 
histo�riã  deve ser  ãqui  contãdã,  nã�o  so�  como um exemplo que encorãjã  os 
duvidosos ã lãnçãr-se pelãs viãs do Evãngelho, vivendo-o nã prã�ticã pãrã recolher 
ãs vãntãgens, mãs tãmbe�m como umã demonstrãçã�o prã�ticã dã verdãde dãs 
teoriãs expostãs nestes nossos volumes, ãssim levãdãs nã reãlidãde quotidiãnã dã 
vidã com ã suã concretã ãplicãçã�o.

De  histo�riãs  de  cãdã  ge�nero,  iguãlmente  vividãs,  ãcontecem 
continuãmente todos os diãs no nosso mundo e pãssãm inãdvertidãs, porque 
ningue�m  pensã  em  observãr  o  significãdo.  No  entãnto,  cãdã  umã  delãs 
exprime um modo de conceber ã vidã e de ãplicãr ãs leis vigentes no plãno 
biolo�gico em que se move o homem. O nosso conto ãssume vãlor em quãnto 
ão cãso nãrrãdo  e�  dãdo um significãdo universãl,  em quãnto nele vemos 
refletidos tãntos outros cãsos semelhãntes, dos quãis ele e� ãpresentãdo como 
um exemplo que sintetizã um modo de conceber ã vidã e um modo de vive�-lã.
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Perche� l’involuto e l’evoluto, di cui qui sempre se pãrlã, qui si scontrãno 
invece di ãccordãrsi? CioU  dipende dãlle loro opposte mãniere di concepire lã 
vitã. L’involuto, secondo lã legge del suo piãno, ãppenã si trovã ã venire ã 
contãtto con il prossimo, cercã subito di comãndãre, di sottomettere imponendo 
ã tutti se� stesso. Si formã così subito lã gerãrchiã del piuU  forte e del piuU  debole, 
che rãppresentã il principio che regge il nostro mondo. Al contrãrio l’evoluto, 
secondo lã legge del suo piãno, ãppenã si  trovã ã venire ã contãtto con il 
prossimo, cercã subito di comprenderlo per collãborãre con esso. Si formã così 
spontãneãmente  il  sistemã  orgãnico.  Involuto  ed  evoluto  sono  due  biotipi 
ãssolutãmente differenti, eU nãturãle quindi che il risultãto dellã loro ãttivitãU  diã 
luogo  ã  risultãti  del  tutto  diversi,  proporzionãti  ãl  livello  di  evoluzione 
rãppresentãto dãl piãno di vitã di ciãscuno di essi. Tutto dipende dãllã nãturã del 
biotipo, e ognuno di essi non puoU  produrre che secondo quello che esso eU. Dãi 
princìpi che reggono lã vitã dell’involuto e dãllã relãtivã formã mentãle che lo 
guidã, non puoU  nãscere che prepotenzã, lottã, disordine, dolore. Non eU questo il 
nostro mondo ãttuãle? Dãi princìpi che reggono lã vitã dell’evoluto e dãllã formã 
mentãle che lo guidã, non puoU nãscere che ãrmoniã, frãtellãnzã, ordine, gioiã.

EU  con queste osservãzioni che cerchiãmo di comprendere quãli profonde 
trãsformãzioni l’evoluzione ãpporti ãllã vitã stessã dell’uomo. EU  per questã viã 
che  si  pãssã  dã  uno  stãto  così  orribile  nel  nostro  pãssãto,  che  tuttorã  ne 
soprãvvive quãsi indelebili lã terrorizzãnte memoriã nell’ideã di inferno piuU  o 
meno diffusã in ogni religione, eU  così che si pãssã ãd uno stãto così bello, che 
istintivãmente l’uomo ne hã intuito lã presenzã nel futuro con l’ideã di pãrãdiso, 
che le religioni ci promettono nel domãni se sãpremo esser buoni, cioeU diventãre 
evoluti. Si trãttã effettivãmente di pãssãre dã uno stãto di involuto, per cui si 
vive in un mondo cãotico dove tutto eU  nemico, in cui quindi si uccide e si 
distrugge, perche� morte e distruzione di cioU  che eU nemico significã per se� vitã e 
vãntãggio, si trãttã di pãssãre dã questo stãto ãllã fãse evolutivã superiore, quellã 
dell’evoluto, per cui si vive in un mondo ãrmonizzãto in cui tutto eU ãmico, in un 
ordine orgãnico, in cui quindi non si uccide e non si distrugge, perche� morte e 
distruzione di cioU che eU ãmico significã per se� morte o dãnno.

Pãssãre dãl piãno ãnimãle dellã lottã per lã vitã, ãl piãno orgãnico 
dellã  intelligente  collãborãzione,  significã  mutãre  completãmente 
condizioni  di  vitã.  Pãssãre dãl  mondo dell’involuto ã quello dell’evoluto 
significã uscire dãl disordine per entrãre nell’orgãnicitãU, cioeU  in uno stãto 
risultãnte dã un nuovo modo di concepire lã vitã, per cui le posizioni di 
rãpporto  sociãle,  primã  fãtte  in  grãn  pãrte  di  prepotenzã  e  ingiustiziã, 
producenti solo scissione nel tormentoso stridore di rivãlitãU  e lotte, nellã 
nuovã  orgãnicitãU  vengono  ãd  ãssumere  soprãtutto  funzione  coesivã  di 
unificãzione. Se primã lã vitã si bãsãvã solo sull’individuo, in questã nuovã 
fãse  essã  si  bãsã  sullã  collettivitãU  orgãnizzãtã,  in  cui  l’ordine  esclude 
ãssolutãmente quãlsiãsi stridore di ingiustiziã e lotte.
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Por que o involuído e o evoluído, do quãl ãqui sempre se fãlã, ãqui se 
chocã em vez de concordãr? Isso depende dãs suãs opostãs mãneirãs de conceber 
ã vidã. O involuído, segundo ã lei do seu plãno, logo que entrã em contãto com o 
pro�ximo, procurã imediãtãmente comãndãr, de submeter impondo ã todos ele 
mesmo. Se formã ãssim su�bito ã hierãrquiã do mãis forte e do mãis frãco, que 
representã o princípio que rege o nosso mundo. Ao contrã�rio, o evoluído, segundo 
ã  lei  do  seu  plãno,  logo  que  entrã  em  contãto  com  o  pro�ximo,  procurã 
imediãtãmente  compreende�-lo  pãrã  colãborãr  com  ele.  Se  formã  ãssim 
espontãneãmente o sistemã orgã�nico.  Involuído e evoluído sã�o  dois biotipos 
ãbsolutãmente diferentes, e� nãturãl portãnto que o resultãdo dã suã ãtividãde de� 
lugãr ã  resultãdos  de  tudo  diversos,  proporcionãdos  ão  nível  de  evoluçã�o 
representãdo pelo plãno de vidã de cãdã um deles. Tudo depende dã nãturezã do 
bio� tipo, e cãdã um deles nã�o produz senã�o segundo o que ele e�. Dos princípios 
que regem ã vidã do involuído e dã relãtivã formã mentãl que o guiã, nã�o pode 
nãscer senã�o prepote�nciã, lutã, desordem, dor. Nã�o e� este o nosso mundo ãtuãl? 
Dos princípios que regem ã vidã do evoluído e dã formã mentãl que o guiã, nã�o 
pode nãscer senã�o hãrmoniã, frãternidãde, ordem, ãlegriã.

E�  com estãs observãço�es que procurãmos compreender quãis profundãs 
trãnsformãço�es ã evoluçã�o ãportã ãU vidã pro�priã do homem. E�  por estã viã que 
se pãssã de um estãdo tã�o horrível do nosso pãssãdo, que ãindã sobrevive quãse 
indele�vel ã ãterrorizãnte memo�riã nã ideiã de inferno mãis ou menos difundidã 
em cãdã religiã�o, e� ãssim que se pãssã ã um estãdo tã�o belo, que instintivãmente 
o homem intuiu ã presençã no futuro com ã ideiã de pãrãíso, que ãs religio�es 
nos  prometem no  futuro  se  soubermos  ser  bons,  i.  e.,  se  nos  tornãrmos 
evoluídos. Se trãtã efetivãmente de pãssãr de um estãdo de involuído, em que se 
vive num mundo cão�tico onde tudo e�  inimigo, no quãl portãnto se mãtã e se 
destro�i, porque morte e destruiçã�o do que e�  inimigo significã pãrã si vidã e 
vãntãgem,  se  trãtã  de  pãssãr  deste  estãdo  ãU fãse  evolutivã  superior,  ã  do 
evoluído, em que se vive num mundo hãrmonizãdo em que tudo e� ãmigo, numã 
ordem orgã�nicã, nã quãl portãnto nã�o se mãtã e nã�o se destro�i, porque morte e 
destruiçã�o do que e� ãmigo significã em si morte ou dãno.

Pãssãr  do  plãno  ãnimãl  dã  lutã  pelã  vidã  ão  plãno  orgã�nico  dã 
inteligente colãborãçã�o significã mudãr completãmente condiço�es de vidã. 
Pãssãr  do  mundo  do  involuído pãrã  o  do  evoluído  significã  sãir  dã 
desordem pãrã entrãr nã orgãnicidãde, i. e., em um estãdo resultãnte de um 
novo modo de conceber ã vidã, pãrã ã quãl ãs posiço�es de relãcionãmento 
sociãl, ãntes feitãs em grãnde pãrte de prepote�nciã e injustiçã, produzindo 
so�  umã  cisã�o  no  tormentoso  estridor  de  rivãlidãde  e  lutãs,  nã  novã 
orgãnicidãde venhãm ã ãssumir sobretudo funçã�o coesivã de unificãçã�o. Se 
ãntes ã vidã erã bãseãdã so�  no indivíduo, nestã novã fãse elã se bãseiã 
sobre  ã  coletividãde  orgãnizãdã,  nã  quãl  ã  ordem exclui  ãbsolutãmente 
quãlquer estridor de injustiçã e lutã.

380

381

382



290 La Grande Battaglia – Pietro Ubãldi

Fãcciãmo un esempio. Nel piãno dell’involuto il lãvorãtore eU un derivãto 
dello schiãvo, per cui il lãvoro eU unã condãnnã che il vincitore hã pieno diritto di 
imporgli, come ã quel livello di vitã si fã con tutti i deboli vinti. CioU  eU tãnto piuU  
vero quãnto piuU, indietreggiãndo nellã civiltãU, ci ãvviciniãmo ãll’uomo primitivo 
(l’involuto), ed eU  tãnto meno vero quãnto piuU  progredendo nellã civiltãU  l’uomo 
ãscende (l’evoluto). Nei piãni inferiori quellã eU lã giustiziã. Questã eU relãtivã ãl 
livello rãggiunto. CioU che eU pienã giustiziã in un punto dellã scãlã evolutivã, puoU  
rivelãrsi perfettã ingiustiziã in un punto piuU  ãvãnzãto di essã. Dã pãrte suã il 
lãvorãtore, che eU dello stesso tipo biologico, risponde fãcendosi servo trãditore 
che, per il fãtto di essere un debole, vinto, non per questo puoU  rinunciãre ã 
difendere lã suã vitã, e lã difende per le viã trãverse dellã menzognã, giãcche� 
non riesce ã difenderlã ãpertãmente per le vie dellã forzã. Così pãdroni e servi, 
dominãnti e dominãti, si muovono tutti nello stesso piãno, secondo gli stessi 
princìpi, e si proporzionãno l’un l’ãltro usãndo gli stessi metodi.

Al contrãrio nel piãno dell’evoluto, lo stãto di orgãnicitãU, sconosciuto nel 
precedente stãto inferiore, fã del lãvorãtore un collãborãtore, tutt’ãltro che servo, 
un volonteroso e intelligente compãgno dei suoi superiori,  tutti  uguãlmente 
cointeressãti nellã buonã riuscitã nellã stessã operã. Niente rivãlitãU  e lottã, con 
dãnno  di  tutti,  mã  intelligente  distribuzione  di  lãvoro  e  coordinãmento  di 
funzioni,  con  vãntãggio  di  tutti.  Nel  piãno  dell’orgãnicitãU  scompãre 
completãmente l’ideã di pãdrone e di servo, di dominãtore che comãndã e di 
debole vinto che deve obbedire, quindi di oppressione e sfruttãmento dã un lãto 
e odio e rivoltã dãll’ãltro. L’odio trãdizionãle trã servo e pãdrone, orgãnizzãtosi 
oggi ã odio di clãsse, dimostrã quãnto ãrretrãtã siã ãncorã l’umãnitãU.

Tutto cioU  dovrãU scompãrire con l’evoluzione. Servo e pãdrone sono oggi 
uguãlmente ãrretrãti e hãnno lo stesso bisogno di venire civilizzãti. Solo quãndo 
l’operãio sãrãU trãttãto con piuU  giustiziã e intelligenzã, si potrãU ottenere che esso, 
invece di rivoltãrsi o cercãr di lãvorãre mãle e il meno possibile, cerchi di 
produrre il meglio e il piuU  possibile. Con lã forzã e l’imposizione non si potrãU  
mãi ottenere quello che si ottiene con l’intelligenzã e lã comprensione. Lãvorãre 
dã servo, dã frutti molto peggiori di quelli che possono ottenere lãvorãndo dã 
cointeressãto  collãborãtore.  Mã  solo  per  grãdi,  ãttrãverso  il  lento  lãvoro 
dell’evoluzione, l’ãttuãle stãto che uguãlmente coinvolge servo e pãdrone nellã 
stessã formã mentãle, potrãU trãsformãrsi nel diverso stãto dell’evoluto, in cui gli 
stessi,  servo  e  pãdrone,  convivono  diversãmente,  secondo  un’ãltrã  formã 
mentãle. Allorã il pãdrone non sãrãU un dominãtore che cercã di egoisticãmente 
sfruttãre, mã un dirigente intelligente che fã lã pãrte piuU  difficile del lãvoro, che 
l’operãio non sã fãre e di cui esso ãpprezzã il vãlore. Così tutti diverrãnno ruote 
diverse dellã stessã mãcchinã, legãte insieme dãllã stessã orgãnicitãU  del tutto, 
cointeressãte  nel  collãborãre  senzã  lotte  e  ãttriti  che,  ostãcolãndo  il  buon 
funzionãmento di tuttã lã mãcchinã, rãppresentãno per tutti un dãnno grãve, che 
eU quindi sommã curã di tutti l’evitãre.
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Vãmos dãr um exemplo. No plãno do involuído o trãbãlhãdor e� um derivãdo 
do escrãvo, pãrã o quãl o trãbãlho e�  umã condenãçã�o que o vencedor tem pleno 
direito de lhe impor, como nãquele nível de vidã se fãz com todos os frãcos vencidos. 
Isso e� tãnto mãis verdãdeiro quãnto mãis, regredindo nã civilidãde, nos ãproximãmos 
do  homem primitivo  (o  involuído),  e  e�  tãnto  menos  verdãdeiro  quãnto  mãis 
progredindo nã civilidãde o homem ãscende (o evoluído). Nos plãnos inferiores 
ãquelã e� ã justiçã. Estã e� relãtivã ão nível ãlcãnçãdo. O que e� plenã justiçã em um 
ponto dã escãlã evolutivã, pode revelãr-se perfeitã injustiçã em um ponto mãis 
ãvãnçãdo delã. Dã suã pãrte, o trãbãlhãdor, que e� do mesmo tipo biolo�gico, responde 
fãzendo-se servo trãidor que, pelo fãto de ser um frãco, vencido, nã�o por isso pode 
renunciãr de defender ã suã vidã, e ã defende pelã viã trãnsversã dã mentirã, jã� que 
nã�o consegue defende�-lã ãbertãmente pelã viã dã forçã. Assim, pãtro�es e servos, 
dominãdores e dominãdos, se movem todos no mesmo plãno, segundo os mesmos 
princípios, e se proporcionãm um ão outro usãndo os mesmos me�todos.

Ao contrã�rio, no plãno do evoluído, o estãdo de orgãnicidãde, desconhecido 
no precedente estãdo inferior, fãz do trãbãlhãdor um colãborãdor, tudo menos um 
servo,  um  voluntã�rio  e  inteligente  compãnheiro  de  seus  superiores,  todos 
iguãlmente cointeressãdos no sucesso dã mesmã obrã. Nenhumã rivãlidãde e lutã, 
com dãno de todos, mãs inteligente distribuiçã�o de trãbãlho e coordenãçã�o de 
funço�es,  com  vãntãgem  de  todos.  No  nível  dã  orgãnicidãde  desãpãrece 
completãmente ã ideiã de pãtrã�o e de servo, de dominãdor que comãndã e de frãco 
vencido que deve obedecer, portãnto de opressã�o e explorãçã�o de um lãdo e de 
o�dio e revoltã do outro. O o�dio trãdicionãl entre servo e pãtrã�o, orgãnizãdo hoje em 
o�dio de clãsse, demonstrã o quãnto ãtrãsãdã estã� ãindã ã humãnidãde.

Tudo isso deverã�  desãpãrecer com ã evoluçã�o. Servo e o pãtrã�o estã�o 
hoje iguãlmente ãtrãsãdos e te�m ã mesmã necessidãde de ser civilizãdos. So�  
quãndo o operã�rio for trãtãdo com mãis justiçã e intelige�nciã se poderã�  obter 
que ele, em vez de se revoltãr ou procurãr trãbãlhãr mãl e o mínimo possível, 
procure produzir o melhor e o mãis possível. Com forçã e ã imposiçã�o se 
poderã�  jãmãis  obter  o  que  obte�m  com  ã  intelige�nciã  e  ã  compreensã�o. 
Trãbãlhãr como servo dã�  frutos muito piores do que ãqueles que podem ser 
obtidos trãbãlhãndo como cointeressãdo colãborãdor. Mãs so�  por grãus, ãtrãve�s 
do lento trãbãlho dã evoluçã�o, o ãtuãl estãdo que iguãlmente envolve servo e 
pãtrã�o nã mesmã formã mentãl, poderã�  se trãnsformãr no diverso estãdo do 
evoluído, em que os mesmos, servo e pãtrã�o, convivem diversãmente, segundo 
umã outrã formã mentãl. Entã�o o pãtrã�o nã�o serã�  um dominãdor que buscã 
egoisticãmente explorãr,  mãs um dirigente inteligente que fãz ã pãrte mãis 
difícil do trãbãlho, que o operã�rio nã�o sãbe fãzer e do quãl ele vãlorizã o vãlor. 
Assim todos se tornãrã�o rodãs diversãs dã mesmã mã�quinã, ligãdãs entre si pelã 
mesmã orgãnicidãde do todo, cointeressãdos em colãborãr sem lutãs e ãtritos 
que, obstãculãm o bom funcionãmento de todã ã mã�quinã, representãm pãrã 
todos um dãno grãve, que e�, portãnto, ã mãior preocupãçã�o pãrã todos evitãr.
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Ecco unã dellã  grãndi conseguenze che porterebbe il  sãper uscire 
dãllo stãto ãttuãle di ãnimãlitãU  proprio dell’involuto, in cui lã lottã dominã 
tutto.  Questã  eU  quãlitãU  precipuã  dell’ãnti-sistemã,  mentre  l’ãrmoniã  eU  lã 
quãlitãU  oppostã, propriã del sistemã. PiuU  lã lottã viene eliminãtã e piuU  se eU 
sãliti  verso  il  sistemã.  Il  grãdo  di  evoluzione  rãggiunto  si  misurã  e  si 
riconosce  dãl  grãdo  con  cui  fu  eliminãto  il  sepãrãtismo  e  rãggiuntã 
l’unificãzione. Lã potenzã con cui eU vivã nel nostro mondo lã lottã, eU indice 
chiãro di quãnto esso siã ãncorã ãrretrãto. In esso tutto si fã in funzione 
dellã vitã. In ogni cãmpo bisognã fãr sempre i conti con questo principio 
del piuU  forte che vuole vincere su tutti. Conquistã il potere, lã ricchezzã, gli 
ãlti grãdi sociãli, sempre per dominãre dã vittoriosi nellã lottã. Politicã, 
commerci,  religione,  dietro  tutte  le  ãppãrenze,  in  sostãnzã  vengono 
utilizzãti come mezzi per vincere nellã lottã per lã vitã. E in ogni tempo, 
luogo e posizione sociãle, si obbedisce ã questã che eU  lã legge del piãno 
biologico in cui l’umãnitãU stã oggi situãtã.

Mã evoluzione non eU  unã pãrolã vãnã. Essã eU  lã grãnde legge dellã 
vitã  ed  eU  così  potente  che  ãvrãU  lã  forzã  di  distruggere  tutto  cioU , 
trãsformãndo  l’umãnitãU.  Il  cãmmino  vã  fãtãlmente  dãll’ãnti-sistemã  ãl 
sistemã,  cioeU  dãllã  fãse di  involuto ã  quellã  di  evoluto.  Il  fãtto che nel 
pãssãto lã vitã hã percorso il suo cãmmino in questã direzione, ci ãutorizzã 
ãd  ãmmettere  che  essã  continuerãU  ãncorã  ã  percorrerlo  nellã  stessã 
direzione. Possiãmo dire che il minerãle stã ãllã piãntã, come lã piãntã stã 
ãllã bestiã, come lã bestiã stã ãll’ãnimãle umãno (l’involuto), come questo 
stã ãl superuomo del futuro (l’evoluto).

Andãndo dãll’ãnti-sistemã ãl sistemã, lã vitã vã verso Dio. Per questo 
con l’evoluzione lã vitã, quãnto piuU  progredisce, tãnto piuU  si rãzionãlizzã, si 
trãsformã, dã ãccozzãgliã disordinãtã, in un processo logico, in cui sempre 
piuU  chiãrãmente  si  rivelã  l’intelligenzã  di  Dio,  in  tutte  le  cose  rimãstã 
lãtente e nãscostã nellã loro intimã profonditãU, dã cui dirige e regge il loro 
progredire. Il pãssãggio che così si verificã, dãl cãos ãll’ordine, non consiste 
solo in un riordinãmento di forme mã ãnche dei princìpi che le reggono, 
non solo in un riorgãnizzãrsi del disordine del cãos, in un riunificãrsi del 
sepãrãtismo che tutto hã polverizzãto,  mã ãnche in un rãzionãlizzãrsi  e 
logicizzãrsi dell’esistere in tutte le sue forme e funzioni. Indubbiãmente lã 
vitã evolve sviluppãndo nell’uomo il sistemã nervoso e cerebrãle. Dicono i 
biologi  che  lã  mãteriã  grigiã  del  cervello  eU  mãggiore  e  di  differente 
strutturã  nell’uomo civilizzãto  che  nel  selvãggio.  L’evoluzione  complicã, 
perfezionã lã strutturã cerebrãle. EU  in questã elãborãzione dell’orgãno del 
pensiero che si mãnifestã, sul piãno fisico, lã corrispondente elãborãzione 
dellã  formã mentãle  dell’essere,  portãndo ãd  un  pãrãllelo  complicãrsi  e 
perfezionãrsi del pensiero che ne dirige lã vitã. Così questã, quãnto piuU  
evolve,  tãnto  piuU  si  fã  rãzionãle  e  logicã.  Quãlsiãsi  uomo
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Eis umã dãs grãndes conseque�nciãs que trãriã o sãber sãir do estãdo 
ãtuãl de ãnimãlidãde pro�prio do involuído, em que ã lutã dominã tudo. Estã 
e� ã quãlidãde precípuã do ãntissistemã, enquãnto ã hãrmoniã e� ã quãlidãde 
opostã, pro�priã do sistemã. Quãnto mãis ã lutã e�  eliminãdã e mãis se sobe 
em  direçã�o  ão  sistemã.  O  grãu  de  evoluçã�o  ãlcãnçãdo  se  mede  e  se 
reconhece pelo grãu com o quãl foi eliminãdo o sepãrãtismo e ãlcãnçãdã ã 
unificãçã�o. A pote�nciã com ã quãl e�  vivã no nosso mundo ã lutã, e�  índice 
clãro de quã�o ele e� ãindã ãtrãsãdo. Nele tudo se fãz em funçã�o dã vidã. Em 
cãdã cãmpo precisã fãzer sempre ãs contãs com este princípio do mãis 
forte que quer vencer ã todos. Conquistãr o poder, ã riquezã, os ãltos grãus 
sociãis, sempre pãrã dominãr como vitorioso nã lutã. Políticã, come�rcio, 
religiã�o, sob todãs ãs ãpãre�nciãs, em substã�nciã sã�o usãdos como meios 
pãrã vencer nã lutã pelã vidã. E em cãdã tempo, lugãr e posiçã�o sociãl, se 
obedece ã estã que e�  ã lei do plãno biolo�gico no quãl ã humãnidãde estã�  
hoje situãdã.

Mãs evoluçã�o nã�o e�  umã pãlãvrã vã� . Elã e�  ã grãnde lei dã vidã e 
e�  tã�o poderosã que terã�  ã forçã pãrã destruir tudo isso, trãnsformãndo 
ã humãnidãde. O cãminho vãi fãtãlmente do ãntissistemã ão sistemã, i. 
e., dã fãse do involuído ãUquelã do evoluído. O fãto que no pãssãdo ã 
vidã percorreu o seu cãminho nestã direçã�o, nos ãutorizã ã ãdmitir que 
elã continuãrã�  ãindã ã percorre�-lo nã mesmã direçã�o. Podemos dizer 
que  o  minerãl  estã�  pãrã  ã  plãntã,  como  ã  plãntã  estã�  pãrã  ã  bestã, 
como ã bestã estã�  pãrã o ãnimãl humãno (o involuído), como este estã�  
pãrã o super-homem do futuro (o evoluído).

Andãndo do ãntissistemã ão sistemã, ã vidã cãminhã pãrã Deus, por 
isto, com ã evoluçã�o ã vidã, quãnto mãis progride, tãnto mãis rãcionãlizã, 
se trãnsformã dã mixo�rdiã desordenãdã, em um processo lo�gico, no quãl 
sempre  mãis  clãrãmente  se  revelã  ã  intelige�nciã  de  Deus,  em todãs  ãs 
coisãs permãnece lãtente e escondidã nã suã íntimã profundidãde, dã quãl 
dirige e rege o seu progredir. A pãssãgem que ãssim se verificã, do cãos ãU 
ordem, nã�o consiste so�  num reordenãmento dãs formãs mãs tãmbe�m dos 
princípios que ãs regem, nã�o so�  num reorgãnizãr-se dã desordem do cãos, 
num reunificãr-se do sepãrãtismo que tudo tem pulverizãdo, mãs mesmo 
num rãcionãlizãr-se e logicizãr-se do existir  em todãs ãs suãs formãs e 
funço�es.  Indubitãvelmente  ã  vidã  evolui  desenvolvendo  no  homem  o 
sistemã nervoso e cerebrãl. Dizem os bio� logos que ã mãssã cinzentã do 
ce�rebro e�  mãior e de estruturã diferente no homem civilizãdo do que no 
selvãgem. A evoluçã�o complicã, ãperfeiçoã ã estruturã cerebrãl. E�  nestã 
elãborãçã�o do o�rgã�o do pensãmento que se mãnifestã, no plãno físico, ã 
correspondente elãborãçã�o dã formã mentãl do ser, levãndo ã um pãrãlelo 
complicãr-se e ãperfeiçoãr-se do pensãmento que lhe dirige ã vidã. Assim 
estã, quãnto mãis evolui, mãis se fãz rãcionãl e lo�gicã. Quãlquer homem
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intelligente comprende quãnto siã stupido e controproducente il sistemã di 
rivãlitãU  e  lottã  continue.  Si  trãttã  di  quãlitãU  nuove,  legãte  insieme,  che 
spuntãno insieme: invece del disordine, l’orgãnicitãU, invece del sepãrãtismo, 
l’unificãzione, invece dellã lottã, lã collãborãzione, invece dellã stupiditãU 
dell’ignorãnte  che  vã  per  tentãtivi,  l’intelligenzã  di  chi  conosce  e  sã 
rãggiungere i suoi fini. L’orgãnicitãU verso cui l’evoluzione portã il mondo, di 
suã nãturã implicã essere rãzionãli e presume intelligenzã. Tãle formã di 
vitã  non  potrãU  fãre  ã  meno  di  esser  rãggiuntã  dãll’uomo  collettivo 
dell’ãvvenire, che ãbbiãmo chiãmãto l’evoluto.

* * *

Ci siãmo un poco estesi in questi commenti, per meglio comprendere 
il cãso che stiãmo nãrrãndo. Il nostro uomo erã stãto chiãmãto per lãvorãre 
in un ãmbiente composto in grãn pãrte di elementi ãppãrtenenti ãd un ãltro 
piãno  biologico,  i  quãli  quindi  possedevãno  lã  formã  mentãle  ã  questo 
relãtivã, ben differente dãllã suã. Egli si trovoU  quindi di fronte non ã quellã 
che  erã  lã  suã  nãturãle  psicologiã,  quellã  cioeU  dellã  intelligente 
collãborãzione  per  il  vãntãggio  comune,  mã  si  trovoU  di  fronte  ãd  unã 
psicologiã di lottã, in cui eU  solo ãl piuU  forte, meglio piãzzãto, che spettã di 
diritto il comãndo, mentre ã lui non spettãvã che il dovere dell’obbedienzã. 
Secondo  tãle  psicologiã,  chi  offre  il  proprio  lãvoro  si  pone  dã  se�  nellã 
posizione di servo, e chi ãccettã l’ãltrui offertã di lãvoro ãccettã verso di se�  
l’ãltrui pieno diritto di comãndo. Purtroppo l’ãbolizione dellã schiãvituU  eU  un 
fãtto recente nellã  storiã.  Abolire le  leggi  sullã  schiãvituU  eU  relãtivãmente 
fãcile e rãpido. CioU  che invece eU  difficile e molto lento, l’ãbolire l’istinto 
schiãvistã, che puoU  sussistere per secoli, ãnche dopo che quelle leggi sono 
stãte ãbolite. Nel primo cãso si trãttã di un fãtto giuridico-sociãle, solo di un 
mutãmento di  posizione di fronte ãlle leggi umãne. Nel secondo cãso si 
trãttã  di  un  fenomeno biologico,  di  unã  mãturãzione  evolutivã  che  deve 
giungere ã trãsformãre gli istinti: processo lento, di elãborãzione profondã, 
difficile ã rãggiungere e rãggiungibile solo per educãzione di secoli.

Diciãmo  questo  solo  per  spiegãrci  come  ãd  un  certo  momento 
incomincioU  lo schiãcciãmento del nostro soggetto dã pãrte di costoro che 
invece  ãvrebbero  dovuto  ãiutãrlo  per  rãggiungere  uno  scopo  comune. 
Schiãcciãmento del resto provvidenziãle, perche�  fu esso che costringe lã 
forze  dell’Alto  ã  mãnifestãrsi,  essendosi  così  il  loro  intervento  fãtto 
indispensãbile  per  compiere  il  sãlvãtãggio  del  loro  istrumento.  Questo 
ãvevã offerto il frutto del suo lãvoro con senso di collãborãzione, secondo 
lã psicologiã orgãnicã del proprio piãno di vitã. Gli rispose lã psicologiã 
egocentricã sepãrãtistã ãntiorgãnicã e ãnticollãborãzionistã propriã ãd un 
ãltro piãno di vitã. Dã qui un urto, dãlle rãdici ben profonde, che ãndiãmo 
studiãndo perche�, oltre questo cãso pãrticolãre, esso hã vãlore universãle 
riguãrdãndo tutto il fenomeno vitã.

389

390



A Grande Batalha – Pietro Ubãldi 295

inteligente compreende o quã�o estu�pido e contrãproducente e�  o sistemã de 
rivãlidãde e lutã contínuã. Se trãtã de quãlidãdes novãs, ligãdãs juntãs, que 
despontãm  juntãs:  ão  inve�s  dã  desordem,  ã  orgãnicidãde,  ão  inve�s  do 
sepãrãtismo,  ã  unificãçã�o,  ão  inve�s  dã  lutã,  ã  colãborãçã�o,  ão  inve�s  dã 
estupidez  do  ignorãnte  que  vãi  por  tentãtivãs,  ã  intelige�nciã  de  quem 
conhece e sãbe ãlcãnçãr os seus fins. A orgãnicidãde pãrã ã quãl ã evoluçã�o 
conduz  o  mundo,  por  suã  nãturezã  implicã  ser  rãcionãl  e  presume 
intelige�nciã. Tãl formã de vidã nã�o poderã� deixãr de ser ãcompãnhãdã pelo 
homem coletivo do futuro, ã quem chãmãmos o evoluído.

* * *

Nos  estendemos  um  pouco  nesses  comentã�rios,  pãrã  melhor 
compreender  o  cãso  que  estãmos  nãrrãndo.  O nosso  homem hãviã  sido 
chãmãdo pãrã trãbãlhãr em um ãmbiente composto em grãnde pãrte por 
elementos pertencentes ã outro plãno biolo�gico, os quãis, portãnto, possuíãm 
ã formã mentãl ã este relãtivã, bem diferente dã suã. Ele se ãchou, portãnto, 
diãnte  nã�o  dãquelã  que  erã  ã  suã  nãturãl  psicologiã,  i.  e.,  ãquelã  dã 
inteligente colãborãçã�o pãrã ã vãntãgem comum, mãs se ãchou diãnte de 
umã psicologiã de lutã, nã quãl e�  so�  ão mãis forte, melhor colocãdo, que 
cãbe por direito o comãndo, enquãnto ã ele nã�o cãbiã senã�o o dever dã 
obedie�nciã. Segundo tãl psicologiã, quem oferece o pro�prio trãbãlho se po�e 
nã posiçã�o de servo, e quem ãceitã do outro ã ofertã de trãbãlho ãceitã pãrã 
si  do  outro  o  pleno  direito  de  comãndo.  Infelizmente,  ã  ãboliçã�o  dã 
escrãvãturã e� um fãto recente nã histo�riã. Abolir ãs leis sobre ã escrãvidã�o e�  
relãtivãmente fã�cil e rã�pido. O que, ão inve�s, e� difícil e muito lento, e� ãbolir 
o  instinto  escrãvistã,  que  pode  subsistir  por  se�culos,  mesmo depois  que 
ãquelãs leis forãm ãbolidãs. No primeiro cãso, se trãtã de um fãto jurídico-
sociãl, so�  com umã mudãnçã de posiçã�o diãnte ãUs leis humãnãs. No segundo 
cãso, se trãtã de um feno�meno biolo�gico, de umã mãturãçã�o evolutivã que 
deve  chegãr  ã  trãnsformãr  os  instintos:  processo  lento  de  elãborãçã�o 
profundã, difícil de ãlcãnçãr e ãlcãnçã�vel so�  pelã educãçã�o dos se�culos.

Dizemos isto ãpenãs pãrã nos explicãr como em um certo momento 
começou ã ser esmãgãdo nosso sujeito por ãqueles que deveriãm te�-lo 
ãjudãdo  ã  ãlcãnçãr  um  escopo  comum.  Esmãgãmento  de  resto 
providenciãl,  porque  foi  ele  que  constrãngeu  ãs  forçãs  do  Alto  ã 
mãnifestãrem-se, sendo ãssim ã suã intervençã�o fãto indispensã�vel pãrã 
cumprir  o  resgãte  do  seu  instrumento.  Este  ofereceu  o  fruto  do  seu 
trãbãlho com senso de colãborãçã�o, segundo ã psicologiã orgã�nicã do seu 
plãno  de  vidã.  Respondeu-lhe  ã  psicologiã  egoce�ntricã  sepãrãtistã 
ãntiorgãnicã e ãnticolãborãcionistã pro�priã ã um outro plãno de vidã. Dãí 
um choque, dãs rãízes bem profundãs,  que estãmos estudãndo porque, 
ãle�m deste cãso pãrticulãr, ele tem vãlor universãl ã respeito de todo o 
feno�meno vidã.
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Ci ãvviciniãmo sempre piuU  ãl momento risolutivo del fenomeno. Dã 
un  lãto  le  forze  umãne  che  hãnno  frettã  di  concludere,  col  giungerle, 
secondo  lã  psicologiã  del  loro  piãno,  ã  sottomettere  per  dominãre. 
Dãll’ãltro lãto le forze dell’Alto costrette, se non vogliono restãr vinte in 
terrã,  ãd  entrãre  in  ãzione,  ã  scendere  nel  nostro  piãno  umãno  e  ã 
mãnifestãrsi in esso esteriormente visibili uscendo dãl mistero in cui nel 
profondo generãlmente si celãno. EU  ãppunto questo il  fãtto che rende il 
fenomeno interessãnte. Le forze dell’Alto lãvorãno sul terreno delle cãuse, 
sono ãttive piuU  verso il centro che lã periferiã perche�  essendo piuU  evolute 
sono piuU  vicine ã Dio, si rivelãno quindi difficilmente nel nostro mondo in 
modo chiãro sul terreno degli effetti che sembrãno emergere dã unã ãttivitãU 
nãscostã negli interiori sotterrãnei dellã vitã. Ne segue che ci troviãmo ã 
vivere in un mondo di  effetti,  ãllã  superficie dei  fenomeni,  senzã sãper 
vedere in profonditãU  fino ãlle loro cãuse determinãnti, ne�  sãperci render 
conto del perche� del loro ãffiorãre nel piãno in cui viviãmo. Per giungere ã 
cioU  bisognerebbe  possedere  ben  sviluppãto  l’occhio  interiore  dellã  vistã 
introspettivã,  il  che  presume  un  grãdo  di  mãturãzione  evolutivã  che 
rãrãmente eU  rãggiunto. Orã nel cãso che stiãmo nãrrãndo, le sue speciãli 
condizioni hãnno reso necessãrio un così ãttivo e mãnifesto intervento in 
terrã, delle forze dell’Alto, dã permetterci di poter ãssistere, guãrdãndo solo 
con l’occhio comune dellã psicologiã umãnã, ãl fenomeno, generãlmente 
nãscosto,  dellã  discesã  di  quelle  forze  in  unã  bãttãgliã  così  ãpertã  e 
evidente, dã rivelãrci tuttã lã suã strãtegiã. Cãso rãro, di cui profittiãmo per 
penetrãre sempre piuU  il mistero di tãli fenomeni e lã tecnicã reconditã del 
loro funzionãmento.

Tre sono gli elementi che in questo momento si trovãno in cãmpo: 1) 
le forze umãne lãnciãte ãll’ãttãcco per ãsservire l’istrumento ãi propri fini; 
2) le forze dell’Alto che intervengono nellã lottã imponendosi ã tutte le 
spinte contrãrie, perche� ãssolutãmente si giungã ãl completo ãdempimento 
dei propri fini; 3) l’istrumento umãno, ãggredito dãlle forze umãne e difeso 
dã quelle dell’Alto, inerme e stritolãto trã i due potenti ãntãgonisti, pãdroni 
del cãmpo e dellã bãttãgliã. Osserviãmo i movimenti di ciãscuno.

Di fronte ãllã potenzã dei due ãntãgonisti, uno, coãlizione di mezzi e 
scãltrezze  umãne,  l’ãltro,  sãpiente  dominãtore  delle  leggi  dellã  vitã, 
l’istrumento umãno quãsi scompãre nellã suã insignificãnte piccolezzã. Che 
puoU egli dã solo, così piccolo in questã lottã di gigãnti trã due piãni di vitã, in 
questo cosmico urto per lã vittoriã delle forze del bene su quelle del mãle? 
Che difesã propriã puoU  egli possedere, se evãngelicãmente si fece inerme 
con  l’ãbbãndono  di  tutte  le  ãrmi?  Ecco  che  il  mondo  potrãU  fãcilmente 
vincere costui e sottometterlo. E di fãtto il mondo che crede nelle sue ãrmi, 
di esse ãrmãtissimo in pienã fiduciã del loro potere, eU sicuro di vincere. Mã 
qui si rivelã lã suã ignorãnzã e incominciã il suo errore. Qui il gioco si fã
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Nos ãvizinhãmos sempre do momento resolutivo do feno�meno. De 
um lãdo, ãs forçãs humãnãs que te�m pressã de concluir, chegãndo, segundo 
ã psicologiã de seu plãno,  ã  submeter pãrã dominãr.  Do outro lãdo,  ãs 
forçãs  do  Alto  constrãngidãs,  se  nã�o  querem ficãr  vencidãs  nã  terrã,  ã 
entrãr em ãçã�o, ã descer no nosso plãno humãno e ã mãnifestãr-se nele 
exteriormente visíveis, sãindo do miste�rio em que no fundo gerãlmente se 
escondem. E�  precisãmente esse fãto que tornã o feno�meno interessãnte. As 
forçãs do Alto trãbãlhãm no terreno dãs cãusãs,  sã�o ãtivãs mãis pãrã o 
centro do que pãrã ã periferiã porque sendo mãis evoluídãs estã�o  mãis 
pro�ximãs de Deus, se revelãm portãnto dificilmente no nosso mundo de 
modo clãro no terreno dos efeitos que pãrecem emergir de umã ãtividãde 
escondidã  nos  interiores  subterrã�neos  dã  vidã.  Se  segue  que  nos 
encontrãmos  ã  viver  em  um  mundo  de  efeitos,  nã  superfície  dos 
feno�menos,  sem  sãber  ver  em  profundidãde  ãte�  ãs  suãs  cãusãs 
determinãntes, nem sãber-nos dãr contã do porque�  de seu surgimento no 
plãno  em  que  vivemos.  Pãrã  chegãr  ã  isso,  precisãriã  possuir  bem 
desenvolvido o olho interior dã visã�o introspectivã, o que presume um grãu 
de mãturãçã�o evolutivã rãrãmente ãlcãnçãdo. Orã, no cãso que estãmos 
nãrrãndo, ãs suãs especiãis condiço�es tornãrãm necessã�riã umã tã�o ãtivã e 
mãnifestã intervençã�o nã terrã, dãs forçãs do Alto, que nos permite poder 
ãssistir,  olhãndo  ãpenãs  com  o  olho  comum  dã  psicologiã  humãnã,  o 
feno�meno, gerãlmente escondido, dã descidã dãquelãs forçãs numã bãtãlhã 
tã�o ãbertã e evidente, pãrã nos revelãr todã ã suã estrãte�giã. Cãso rãro, do 
quãl  ãproveitãmos  pãrã  penetrãr  cãdã  vez  mãis  o  miste�rio  de  tãis 
feno�menos e ã te�cnicã reco�nditã do seu funcionãmento.

Tre�s sã�o os elementos que neste momento se encontrãm em cãmpo: 1) ãs 
forçãs humãnãs lãnçãdãs ão ãtãque pãrã escrãvizãr o instrumento ãos pro�prios 
fins; 2) ãs forçãs do Alto que interve�m nã lutã impondo-se ã todos os impulsos 
contrã�rios, pãrã que ãbsolutãmente se ãlcãnce ão completo cumprimento dos 
pro�prios  fins;  3)  o  instrumento  humãno,  ãgredido  pelãs  forçãs  humãnãs  e 
defendido pelãs do Alto, inerme e esmãgãdo entre os dois poderosos ãntãgonistãs, 
donos do cãmpo e dã bãtãlhã. Observemos os movimentos de cãdã um.

Diãnte dã pote�nciã dos dois ãntãgonistãs, um, coãlizã�o de meios e 
ãstu�ciãs humãnãs, o outro, sã�bio dominãdor dãs leis dã vidã, o instrumento 
humãno quãse desãpãrece nã suã insignificãnte pequenez. Que pode ele so� , 
tã�o pequeno nestã lutã de gigãntes entre dois plãnos de vidã, neste co�smico 
choque pelã vito�riã dãs forçãs do bem sobre ãquelãs do mãl? Que defesã 
pro�priã  pode  ele  possuir,  se  evãngelicãmente  se  fez  inerme  com  o 
ãbãndono de todãs ãs ãrmãs? Eis que o mundo poderã� fãcilmente vence�-lo 
e  submete�-lo.  E,  de  fãto,  o  mundo que  ãcreditã  nãs  suãs  ãrmãs,  delãs 
ãrmãdíssimo em plenã confiãnçã do seu poder, estã�  seguro de vencer. Mãs 
ãqui se revelã ã suã ignorã�nciã e começã o seu erro. Aqui o jogo se fãz
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sottile, tãnto che il mondo non lo comprende e quindi ne cãde vittimã. Chiuso 
nellã psicologiã del suo piãno di vitã, in predã ãi mirãggi che gli istinti inferiori 
gli fãnno ãppãrire veri, il mondo no comprende che l’inerme uomo evãngelico eU  
solo in ãppãrenzã disãrmãto, eU  tãle cioeU  solo per chi non possiede sensi sottili 
per vedere, non comprende che invece di fãtto quell’uomo eU ãrmãtissimo, mã di 
ãrmi diverse che non si riconoscono perche� situãte nell’imponderãbile.

Come  mãi  cioU?  Mã  eU  logico  che  l’istrumento,  essendosi  posto  ã 
funzionãre in un piuU ãlto piãno di vitã, usufruiscã delle leggi di questo e trovi ã 
suã disposizione difese e poteri  dã cui  gli  ãbitãnti  di  piãni  inferiori  sono 
preclusi. Avviene ãllorã che chi verãmente si eU  posto ã servizio delle forze 
dell’Alto,  viene  dã  esse  protetto  come  cosã  che  loro  ãppãrtiene,  che  eU  
necessãriã ãl rãggiungimento dei loro fini. EU  così che si verificã l’incredibile 
fãtto, che l’uomo evãngelico ãppãre inerme solo ãgli occhi del mondo, mentre 
quell’uomo eU  di fãtto ãrmãtissimo. Ne segue che così il mondo commette il 
grãve errore di credere che combãtte con un disãrmãto, non conoscendo il 
nemico lo sottovãlutã, dirige i colpi senzã cogliere nel segno, sbãgliã così tuttã 
lã suã strãtegiã, il che portã non ãllã vittoriã mã ãllã sconfittã.

CecitãU  e  ignorãnzã,  mãncãnzã  di  intelligenzã  e  di  lungimirãnte 
sensibilizzãzione, sono le quãlitãU  precipue dell’involuto. Con l’evoluzione le 
forze dell’essere si sottilizzãno e ãcutizzãno, si fãnno con cioU  piuU  penetrãnti e 
sãpienti,  mentre,  piuU  si  scende  involvendo,  e  piuU  esse  costituiscono  un 
disordinãto scãtenãrsi di impulsi primordiãli, ciecã esplosione non direttã dã 
ãlcunã intelligenzã e quindi inãdãttã ã rãggiungere un dãto scopo. Ecco i due 
tipi di forze che qui possiãmo osservãre, di fronte. Anche storicãmente nello 
sviluppo di  missioni,  il  mondo hã dãto spesso provã dellã  piuU  completã 
incomprensione,  ãccettãndole  solo  dopo  ãverle  negãte  e  condãnnãte, 
ãccertãndole mã solo come unã imposizione dã pãrte delle forze dell’Alto.

Fu così per cecitãU  che, nel cãso che ãndiãmo nãrrãndo, i prãtici dellã 
vitã, i positivi del mondo non vedere nell’istrumento lã reãle esistenzã di 
unã  missione,  e  tãnto  meno  che  questã  potesse  significãre  un  reãle 
intervento  delle  forze  dell’Alto.  Chi  eU  che,  di  tãnti  credenti  in  tãnte 
religioni, reãlmente crede che cioU  possã ãvvenire? Il mondo crede sul serio 
solo nei suoi mezzi e ben poco in queste, per lui ipotetiche forze lontãne. 
Chi eU che reãlmente sente lã potenzã delle cose spirituãli? E, se si pãrloU  di 
missione,  si  credette  di  poterlã  piegãre  ã  servizio  di  piccoli  scopi 
pãrticolãri impãdronendosi, cosã fãcilissimã, di un inerme istrumento. Li 
trãsse in errore lã suã docilitãU e semplicitãU, che essi credettero fosse tutto, e 
nullã ãltro vi fosse dietro di esse. Così istintivãmente ãttrãtti dãl mirãggio 
dellã  fãcilitãU  dellã  predã,  gli  uomini  del  mondo  commisero  l’errore  di 
credere che si potesse ã loro piãcere fermãre tãle movimento, pãrãlizzãre 
unã missione volutã  dãll’Alto,  senzã nemmeno immãginãre contro quãli 
forze essi si mettevãno ã combãttere, con nessunã possibilitãU di vittoriã.

394

395

396



A Grande Batalha – Pietro Ubãldi 299

sutil, tãnto que o mundo nã�o o compreende e, portãnto, cãi vítimã dele. Fechãdo nã 
psicologiã do seu projeto de vidã, presã dãs mirãgens que os instintos inferiores o fãzem 
pãrecer verdãdeiros, o mundo nã�o compreende que o inerme homem evãnge�lico e� so�  
em ãpãre�nciã desãrmãdo, i. e., e� tãl so� pãrã quem nã�o possui sentidos sutis pãrã ver, 
nã�o compreende que ão contrã�rio, de fãto, ãquele homem e�  ãrmãdíssimo, mãs de 
ãrmãs diversãs que nã�o se reconhecem porque situãdãs no imponderã�vel.

Como  e�  isso?  Mãs  e�  lo�gico  que  o  instrumento,  tendo-se  posto  ã 
funcionãr em um mãis ãlto plãno de vidã, usufruã dãs leis deste e encontre ãU 
suã disposiçã�o, defesãs e poderes dos quãis os hãbitãntes dos plãnos inferiores 
estã�o  excluídos.  Ocorre,  entã�o,  que  quem  verdãdeirãmente  se  colocou  ã 
serviço dãs forçãs do Alto, e� por elãs protegido como ãlgo que lhes pertence, 
que e�  necessã�riã pãrã ã consecuçã�o dos seus fins. E�  ãssim que se verificã o 
incrível fãto de que o homem evãnge�lico ãpãrece inerme so�  ãos olhos do 
mundo,  enquãnto ãquele homem estã�  de fãto ãrmãdíssimo. Se segue que 
ãssim o mundo comete o grãve erro de crer que combãte com um desãrmãdo, 
nã�o conhecendo o inimigo o subestimã, dirige os golpes sem ãcertãr no ãlvo, 
errãndo ãssim todã ã suã estrãte�giã, o que nã�o levã ãU vito�riã, mãs ãU derrotã.

Cegueirã e ignorã�nciã, fãltã de intelige�nciã e clãrividente sensibilidãde, 
sã�o ãs quãlidãdes precípuãs do involuído. Com ã evoluçã�o, ãs forçãs do ser 
sutilizãm e ãgudizãm, se fãzem com isso mãis penetrãntes e sã�biãs, enquãnto 
quãnto  mãis  se  desce  involuindo,  e  mãis  elãs  constituem um desordenãdo 
desencãdeãr-se  de  impulsos  primordiãis,  cegã  explosã�o  nã�o  dirigidã  por 
nenhumã intelige�nciã e, portãnto, inãptã ã ãlcãnçãr um dãdo escopo. Eis os dois 
tipos de forçãs que ãqui podemos observãr, fãce ã fãce. Tãmbe�m historicãmente 
no desenvolvimento dãs misso�es, o mundo muitãs vezes deu provã dã mãis 
completã incompreensã�o, ãceitãndo-ãs so�  depois de ãs ter negãdo e condenãdo, 
ãceitãndo-ãs mãs so� como umã imposiçã�o dã pãrte dãs forçãs do Alto.

Foi ãssim por cegueirã que, no cãso que estãmos nãrrãndo, os prã�ticos 
dã vidã, os positivos do mundo nã�o virãm no instrumento ã reãl existe�nciã de 
umã missã�o, e muito menos que estã pudesse significãr umã reãl intervençã�o 
dãs forçãs do Alto. Quem e�  que, de tãntos crentes em tãntãs religio�es, que 
reãlmente cre� que isso possã ãcontecer? O mundo cre� seriãmente so�  nos seus 
meios e muito pouco nestes, pãrã ele hipote�ticãs forçãs distãntes. Quem e� que 
reãlmente sente ã pote�nciã dãs coisãs espirituãis? E, se se fãlã de missã�o, se 
ãcreditã  de  pode�-lã  dobrãr  ã  serviço  de  pequenos  escopos  pãrticulãres 
ãpoderãndo-se, coisã fãcílimã, de um inerme instrumento. Os levou ão erro 
suã docilidãde e simplicidãde, que eles ãcreditãvãm fosse tudo, e nãdã mãis 
houvesse  por  trã�s  delãs.  Tã�o  instintivãmente  ãtrãídos  pelã  mirãgem  dã 
fãcilidãde dã presã, os homens do mundo cometerãm o erro de crer que se 
pudesse ã seu prãzer deter tãl movimento, pãrãlisãr umã missã�o queridã pelo 
Alto, sem ão menos imãginãr contrã quãis forçãs eles se metiãm ã combãter, 
com nenhumã possibilidãde de vito�riã.
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EU  così che nellã strãtegiã si ãccumulãrono dãl lãto umãno, errori soprã 
errori.  EU  pericoloso trãttãre  delle  cose dello  spirito,  credendo di  poterlo 
utilizzãre per scopi umãni,  con ãnimo di dominio con i  metodi comuni, 
senzã  sãpere  quãli  reãzioni  dã  esse  possono  nãscere.  Avvenne  così  che 
quãndo gli uomini del mondo, credendo orãmãi giuntã l’orã del rãccolto e 
sentendosi sicuri dellã vittoriã, forzãrono gli eventi per rãggiungere le loro 
mete,  e così  giunsero ãl  punto di  minãcciãre lã missione pãrãlizzãndone 
l’ãdempimento,  ãvvenne  ãllorã  che  furono  quelli  uomini  stessi  che 
costrinsero le forze dell’Alto ãd entrãre in ãzione. EU  in questo momento che 
ãppãre lã mãno di Dio che mirãcolosãmente rovesciã lã situãzione.

Lo svolgimento di unã missione non puoU  ãvvenire isolãto, ãffidãto ã 
sole forze umãne, tãnto meno del solo istrumento che lã rãppresentã, mã che 
eU solo istrumento. Unã missione perche� giungã ãl suo completo compimento, 
nellã lungã strãdã che essã deve percorrere, viene prepãrãtã, ãccompãgnãtã, 
direttã dã unã intelligenzã superiore che per mezzo di essã vuole rãggiungere 
suoi scopi che solo essã conosce, in funzione di piãni che l’uomo ignorã. 
Anche se i terzi non vedere perche�  dãl di fuori non possono rendersene 
conto, l’istrumento sente lã presenzã di questã intelligenzã che lo guidã e ãd 
ogni pãsso provvede il necessãrio, presentã e fã muovere le persone ãdãtte 
perche�  ciãscunã,  ãnche  senzã  sãperlo,  compiã  lã  suã  pãrte  dovutã, 
intelligenzã che mãturã gli  ãvvenimenti nel preciso senso voluto secondo 
piãni prestãbiliti. L’istrumento sã che, ãnche se non lo conosce tutto, vi eU un 
piãno che fãtãlmente deve compiersi fino ãll’ultimo, perche� nonostãnte tutti 
gli  ostãcoli,  nessuno potrãU  mãi vincere le forze dell’Alto,  che quel  piãno 
dirigono.  Per  il  fãtto  che  il  fenomeno  si  svolge  ãnche  dentro  di  lui, 
l’istrumento che vive ãd occhi ãperti, hã modo di osservãre piuU  dã vicino 
come lãvorã questã intelligenzã, ispirãndolo, preãvvisãndolo, spingendolo per 
dãti cãmmini e poi ãrrivãndo con l’ãzione nel momento preciso, nellã formã 
e misurã ãdeguãte ãllo scopo. Per quãnto l’intimo motore cerchi di restãre 
nãscosto,  tãle  preveggenzã e  proporzione nei  fãtti  che  dã  esso  derivãno, 
risultã troppo evidente perche� non colpiscã l’osservãtore ãttento.

Il  cãso  eU  disordinãto,  non  operã  con  tempestivitãU  e  esãttezzã, 
costãntemente dirigendosi  sempre nellã  stessã direzione.  Si  trãttã  di  fãtti 
positivi che pur bisognã spiegãre e che, essendo di nãturã intelligente, non si 
possono spiegãre che con lã presenzã di unã intelligenzã dã cui essi derivino. 
Chi verãmente vive unã missione come nel cãso che stiãmo nãrrãndo, non 
puoU  fãre ã meno di  ãccorgersi  di  un coordinãmento di  movimenti,  che 
certo non dipendono dãll’istrumento perche�  essi  sono ãl  di  lãU  delle  sue 
forze e conoscenzã, e sui quãli egli poi non vuole ãffãtto influire e che mãi 
prepãrã con piãni e volontãU  propri. E si trãttã di movimenti vãsti, lunghi, 
complessi,  che  rivelãno  prescienzã  e  potenzã,  perche�  non  commettono 
errori  e  vincono  tutti  gli  ostãcoli.  Così  l’ãdempimento  di  unã
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E�  ãssim que nã estrãte�giã se ãcumulãrãm do lãdo humãno, erros sobre 
erros. E�  perigoso trãtãr dãs coisãs do espírito, ãcreditãndo poder utilizã�-lãs 
pãrã fins humãnos, com espírito de domínio com os me�todos comuns, sem 
sãber quãis reãço�es delãs podem nãscer. Aconteceu ãssim que quãndo os 
homens do mundo,  ãcreditãndo que hãviã  chegãdo ã  horã dã colheitã  e 
sentindo-se seguros dã vito�riã, forçãrãm os eventos pãrã ãlcãnçãr ãs suãs 
metãs, e ãssim chegãrãm ão ponto de ãmeãçãr ã missã�o pãrãlisãndo o seu 
cumprimento, Aconteceu entã�o que eles forãm ãqueles mesmos homens que 
forçãrãm ãs forçãs do Alto ã entrãr em ãçã�o. E�  neste momento que ãpãrece ã 
mã�o de Deus que milãgrosãmente reverte ã situãçã�o.

O desenvolvimento de umã missã�o nã�o pode ocorrer isolãdo, confiãdo so�  
ã forçãs humãnãs, muito menos ão u�nico instrumento que ã representã, mãs que 
e� so�  um instrumento. Pãrã que umã missã�o chegue ão seu pleno cumprimento, 
nã longã estrãdã que deve percorrer, e�  prepãrãdã, ãcompãnhãdã, dirigidã por 
umã intelige�nciã superior que por meio delã quer ãtingir os seus escopos que so�  
elã conhece, em funçã�o dos plãnos que o homem ignorã. Mesmo se os terceiros 
nã�o  veem porque de forã nã�o  podem se dãr contã,  o instrumento sente ã 
presençã destã  intelige�nciã  que o guiã  e  ã  cãdã pãsso prove�  o  necessã�rio, 
ãpresentã e fãz mover ãs pessoãs ãptãs pãrã que cãdã umã, mesmo sem sãbe�-lo, 
cumprã ã suã devidã pãrte, intelige�nciã que ãmãdurece os ãcontecimentos no 
preciso sentido desejãdo segundo plãnos preestãbelecidos. O instrumento sãbe 
que, mesmo que nã�o conheçã tudo, existe um plãno que fãtãlmente deve se 
cumprir ãte�  o fim, pois nã�o obstãnte todos os obstã�culos, ningue�m poderã� 
jãmãis vencer ãs forçãs do Alto, que ãquele plãno dirigem. Pelo fãto que o 
feno�meno se desenvolve tãmbe�m dentro dele, o instrumento que vive de olhos 
ãbertos tem modo de observãr mãis de perto como trãbãlhã estã intelige�nciã, 
inspirãndo-o,  prevenindo-o,  empurrãndo-o  por  dãdos  cãminhos  e  depois 
chegãndo com ã ãçã�o no momento preciso, nã formã e medidã ãdequãdãs ão 
escopo.  Por  mãis  que  o  íntimo  motor  busque  permãnecer  escondido,  tãl 
previde�nciã e proporçã�o nos fãtos que delã derivãm, resultã evidente demãis 
pãrã nã�o impressionãr o observãdor ãtento.

O  ãcãso  e�  desordenãdo,  nã�o  operã  com  pontuãlidãde  e  precisã�o, 
constãntemente  dirigindo-se  sempre  nã  mesmã direçã�o.  Se  trãtã  de  fãtos 
positivos que, no entãnto, precisã explicãr e que, sendo de nãturezã inteligente, 
nã�o se podem explicãr senã�o com ã presençã de umã intelige�nciã dã quãl eles 
derivãm. Quem verdãdeirãmente vive umã missã�o como no cãso que estãmos 
nãrrãndo, nã�o pode deixãr de perceber umã coordenãçã�o de movimentos, que 
certo nã�o dependem do instrumento porque eles estã�o ãle�m de suãs forçãs e 
conhecimentos, e sobre os quãis ele entã�o nã�o quer de fãto influir e que 
jãmãis prepãrã com plãnos e vontãde pro�priãs. E se trãtã de movimentos 
vãstos,  longos,  complexos,  que  revelãm  prescie�nciã  e  poder,  porque  nã�o 
cometem erros e vencem todos os obstã�culos. Assim o cumprimento de umã

397

398

399



302 La Grande Battaglia – Pietro Ubãldi

missione diventã un grãnde mirãcolo costituito di  tãnti  minori  mirãcoli 
legãti ã cãtenã, di tãnti fãtti umãnãmente inspiegãbili, che comunemente 
non ãvvengono e  che hãnno del  prodigioso.  Tutto cioU  sorprende per  lã 
formã orgãnicã con cui si presentã, per lã logicitãU  del suo svolgersi, per lã 
precisione  dei  suoi  movimenti.  Questi  sono  fãtti  positivi,  che  non  si 
possono negãre e che sãrebbe pãzziã ãttribuire ãl cãso. E ãllorã?

Come puoU  vincere nel nostro mondo feroce un inerme che chiede solo 
di ãprire ã tutti le brãcciã? E se non stã il lui, dove stã lã potenzã che lo fã 
vincere? E chi eU che fã tutto convergere, ãnche gli ãssãlti e le resistenze, verso 
l’ãdempimento dellã missione? E se non possiãmo spiegãrci i  fãtti  se non 
ãmmettendo  lã  presenzã  di  unã  intelligenzã  superiore,  ecco  che  essi 
costituiscono unã provã dellã presenzã dell’Alto in quellã missione che ãllorã 
non puoU  non essere verã; Alto che con tãle suã esistenzã confermã, sottoscrive 
e ãvãllã tuttã l’operã che ãttrãverso quellã missione si compie. E se ãllorã tutto 
cioU  viene dãllã pãrte di Dio, che cosã possono le ãstuzie e potenze umãne 
contro di essã? Solo così possiãmo spiegãrci i fãtti che ãndiãmo nãrrãndo.

* * *

CioU  che eU  piuU  difficile fãr comprendere eU  lã reãltãU  di questã presenzã 
delle  forze  dell’Alto  e  che  qui  non  stiãmo  ripetendo  lã  solitã  predicã 
convenzionãle morãleggiãnte, mã che pãrliãmo sul serio di fãtti reãli che non 
si possono spiegãre che con quellã presenzã. EU  unã dellã piuU  emozionãnti e 
trãvolgenti esperienze dellã vitã, quellã di doversi ãrrendere ãll’evidenzã dei 
fãtti, riconoscendo che Dio stã vicino e lãvorã ãccãnto ã noi. Siãmo così 
ãbituãti nel nostro mondo ãllã ripetizione di tãli bei concetti, spesso senzã 
credervi ãffãtto, che quãndo unã voltã ci ãccorgiãmo che essi invece sono 
proprio veri, ci sembrã di trovãrci di fronte ãll’incredibile. Sentire che Dio 
esiste dãvvero, cosã ã cui così poco si pensã, percepire lã Suã presenzã ãttivã 
nellã  nostrã  vitã  quãndo  si  sã  di  quãle  potenzã  Egli  dispone,  ci  lãsciã 
sbigottiti e ci ãnnichilerebbe se non fosse lã fiduciã che lã Suã bontãU  nello 
stesso tempo ci ispirã. Sensãzione che non si puoU  trãsmettere, esperienzã che 
solo chi lã hã provãtã sã che cosã significhi.

Nel nostro mondo puoU  succedere di dover vivere trã gente che crede 
che le pãrole siãno menzognã, mã che vuol dãre ãd intendere che ci crede 
ritenendole veritãU, e gente che dice menzognã, mã che esige che ã questã si 
credã  come  veritãU.  Mã  che  fãre  di  fronte  ãl  primitivo  ã  cui  tãli  idee 
superiori sfuggono nell’inconcepibile e sembrãno ãssurde tãli reãlizzãzioni 
complesse  e  ã  lungã  scãdenzã,  mentre  cioU  che  lo  ãttrãe  come  certo  e 
positivo eU  l’immediãtezzã del vãntãggio, oltre lã quãle il suo occhio non 
vede?  All’involuto  sfugge  l’orgãnicitãU  operãnte  ã  lungã  scãdenzã,  il  che 
presume lungimirãnte previdenzã che puoU  esser propriã solo di unã evolutã 
formã mentãle, complessã e profondã. Il primitivo, figlio di un ãmbiente di
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missã�o tornã-se um grãnde milãgre constituído de tãntos menores milãgres 
ligãdos  em  cãdeiã,  de  tãntos  fãtos  humãnãmente  inexplicã�veis,  que 
comumente  nã�o  ocorrem  e  que  te�m  ãlgo  de  prodigioso.  Tudo  isto 
surpreende pelã formã orgã�nicã com que se ãpresentã, pelã logicidãde do seu 
desenvolver-se, pelã precisã�o dos seus movimentos. Estes sã�o fãtos positivos 
que nã�o se podem negãr e que seriã loucurã ãtribuir ão ãcãso. E entã�o?

Como pode vencer no nosso mundo feroz um inerme que pede so�  pãrã 
ãbrir ã todos os brãços? E se nã�o estã�  nele, onde estã�  o poder que o fãz 
vencer? E quem e� que fãz tudo convergir, ãte�  ãssãltos e resiste�nciãs, pãrã o 
cumprimento dã missã�o? E se nã�o podemos nos explicãr os fãtos senã�o 
ãdmitindo ã presençã de umã intelige�nciã superior, eis que eles constituem 
umã provã dã presençã do Alto nãquelã missã�o que entã�o nã�o pode nã�o ser 
verdãdeirã; Alto que com ã suã existe�nciã confirmã, subscreve e ãvãlizã todã 
ã obrã que ãtrãve�s dãquelã missã�o se cumpre. E se entã�o tudo isso vem dã 
pãrte de Deus, que coisã podem ãs ãstu�ciãs e poderes humãnos contrã elã? 
So� ãssim podemos explicãr os fãtos que estãmos nãrrãndo.

* * *

O que e� mãis difícil de fãzer compreender e� ã reãlidãde destã presençã 
dãs forçãs do Alto e que ãqui nã�o estãmos repetindo o costumeiro sermã�o 
convencionãl  morãlizãnte,  mãs  que  estãmos  fãlãndo  seriãmente  de  fãtos 
reãis que nã�o se podem ser explicãr senã�o com ãquelã presençã. E�  umã dãs 
mãis emocionãntes e ãrrebãtãdorãs experie�nciãs dã vidã, ã de dever render-
se ãU  evide�nciã dos fãtos, reconhecendo que Deus estã�  perto e trãbãlhã ão 
nosso lãdo. Estãmos tã�o hãbituãdos no nosso mundo ãU repetiçã�o de tã�o belos 
conceitos, muitãs vezes sem ãcreditãr de fãto, que quãndo percebemos que 
eles  sã�o  mesmo verdãdeiros,  nos  pãrece que estãmos diãnte  do incrível. 
Sentir que Deus existe reãlmente, ãlgo em que tã�o pouco se pensã, perceber 
ã Suã presençã ãtivã nã nossã vidã quãndo se sãbe de quãl pote�nciã que Ele 
dispo�e, nos deixã ãto�nitos e nos ãniquilãriã se nã�o fosse pelã confiãnçã que ã 
Suã  bondãde  no  mesmo  tempo  nos  inspirã.  Sensãçã�o  que  nã�o  se  pode 
trãnsmitir, experie�nciã que so�  quem ã provou sãbe o que significã.

No nosso mundo pode suceder de dever viver entre gente que cre� 
que  ãs  pãlãvrãs  sã�o  mentirãs,  mãs  que  querem  dãr  ã  entender  que 
ãcreditãm nelãs como verdãde, e pessoãs que dizem mentirãs, mãs exigem 
que nelãs cre�  como verdãde. Mãs o que fãzer diãnte do primitivo ã quem 
tãis  ideiãs  superiores  escãpãm no inconcebível  e  pãrecem ãbsurdãs  tãis 
reãlizãço�es complexãs e ã longo prãzo, enquãnto o que o ãtrãi como certo e 
positivo e� o imediãtismo dã vãntãgem, ãle�m dã quãl o seu olho nã�o ve�? Ao 
involuído escãpã ã orgãnicidãde operãnte no longo prãzo, o que presume 
umã clãrividente previde�nciã que so�  pode ser pro�priã so�  de umã evoluídã 
formã mentãl, complexã e profundã. O primitivo, filho de um ãmbiente de
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cãos, in cui non eU possibile prevedere e orgãnizzãre, si ãttãccã ã quello che 
puoU  ãfferrãre  con  lã  mãni  nell’ãttimo  che  fugge,  tutto  il  resto  per  lui 
rimãnendo  immerso  nel  mistero.  L’ignorãnzã  di  questo  tipo  biologico 
giustificã lã suã condottã e lã suã condottã provã lã suã ignorãnzã. Se costui 
crede solo nellã forzã, lã suã forzã, e non eU  cãpãce di cãpire di piuU , come 
impedire che esso si ãttãcchi solo ã quellã, senzã nemmeno sospettãre che 
gli siã tãnto vicino lã infinitã potenzã di Dio, ã cui potrebbe ãttingere solo 
se sãpesse? Sãrebbe come ãd un ãffãticãto viãndãnte che sãle lã montãgnã, 
voler spiegãre che negli spãzi il  movimento eU  grãtuito e senzã sforzo si 
compie  continuo.  Come fãrgli  comprendere  che  tãntã  lottã  per  vincere 
dimostrãndo di essere il piuU  forte, eU  inutile puerilitãU  di fronte ãllã grãnde 
potenzã di  Dio e  dellã  Suã legge,  contro cui  non vi  eU  forzã che possã 
vincere? E così l’uomo continuã incãtenãto ãllã suã fãticã, immerso nellã 
infinitã divinã potenzã, senzã nemmeno sospettãrne l’esistenzã. E così non 
si puoU  nemmeno impedire che costui continui ã soffrire, fino ã che il dolore 
non gli ãvrãU ãguzzãto lã mente e così egli non ãvrãU impãrãto.

EU  inutile spiegãre per fãr comprendere. Chi eU ãbituãto ãllã menzognã 
perche� lã considerã come unã ãrmã necessãriã per vivere, si sente ãl sicuro 
nel ripeterlã nãscondendo il proprio vero pensiero, e nel credere che siãno 
menzognã le belle pãrole con cui gli si vorrebbe insegnãre lã veritãU. Che ã 
queste si crede puoU  essere utile fãrlo credere, mã si eU  convinti che sãrebbe 
supremã sciocchezzã il credervi sul serio, ãgendo in conformitãU. E ãllorã se 
il  mostrãrsi  credenti  puoU  fruttãre utile  mãteriãle,  non si  trovã in quelle 
menti  rãgione  per  cui  non  si  debbã  tutto  utilizzãre,  fino  ã  Dio,  per  il 
proprio  vãntãggio.  Tãnto  questo  eU  l’unicã  cosã  positivãmente  certã  che 
esistã in terrã. Il resto eU  mistero, oggetto di fede per chi vuol crederci, eU  
cosã nebulosã e lontãnã, di cui di certo non si sã nullã. Di fãtto, in tutte le 
religioni,  se  guãrdiãmo ã come gli  uomini  operãno e  non ã  quello  che 
professãno, il mondo dãU  provã di perfetto ãteismo? E chi sã che tãlvoltã in 
sostãnzã non ãppãrtengãno ã questo mãteriãlismo religioso proprio i piuU  
ortodossi, formãlmente perfetti?

PeroU  vi eU  un fãtto che rende inutile, ãnzi pericoloso, tutto questo gioco, 
che riduce ãd unã ãstuziã puerile, figliã dell’ignorãnzã. Dio e lã suã legge di 
giustiziã  esistono  sul  serio,  ãnche  se  non  vi  si  crede.  Essi  esistono 
indipendentemente dãllã nostrã fede, come lã luce esiste indipendentemente dãi 
nostri occhi. Se noi non vediãmo, peggio per noi. Non possiãmo distruggere lã 
luce, col rifiutãrci e non voler vedere. Mã tutto restã lo stesso. Solo, se non 
vedremo, ãndremo ã bãttere il cãpo contro lã pãrete e, dopo, il dãnno sãrãU  
nostro. Se non ãvremo cãpito che chi fã il mãle in ultimã ãnãlisi lo fã ã se� stesso 
e, credendo di gãbbãre Dio e di vincerlã sul prossimo, continueremo ã fãre il 
mãle, ãllorã l’ãver pensãto che lo si possã fãre impunemente ã proprio vãntãggio 
non ci libererãU  ãffãtto dãlle conseguenze, per cui dovremo fãtãlmente pãgãre.
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cãos,  no quãl nã�o  e�  possível  prever e orgãnizãr,  se ãgãrrã ão que pode 
ãgãrrãr  com  ãs  mã�os  no  ã�timo  em  que  foge,  todo  o  resto  pãrã  ele 
permãnece imerso no miste�rio. A ignorã�nciã desse tipo biolo�gico justificã 
ã suã condutã, e ã suã condutã provã ã suã ignorã�nciã. Se ele ãcreditã so�  nã 
forçã, ã suã forçã, e nã�o e� cãpãz de entender mãis, como impedir que ele se 
ãpegue so�  ãUquelã, sem ão menos suspeitãr que estã�  tã�o pro�ximo ã infinitã 
pote�nciã de Deus, ã quãl poderiã ãlcãnçãr so�  se soubesse? Seriã como ã um 
cãnsãdo cãminhãnte que escãlã umã montãnhã querendo explicãr que nos 
espãços o movimento e�  grãtuito e sem esforço se reãlizã continuãmente. 
Como fãze�-lo compreender que tãntã lutã pãrã vencer demostrãndo ser o 
mãis forte, e�  inu� til puerilidãde diãnte do grãnde poder de Deus e dã Suã 
lei,  contrã  ã  quãl  nã�o  hã�  forçã  que  possã  vencer?  E  ãssim  o  homem 
continuã ãcorrentãdo ãU  suã lãbutã, imerso no infinito poder divino, sem ão 
menos  suspeitãr  de  suã  existe�nciã.  E  ãssim  nã�o  se  pode  nem  mesmo 
impedir que continue ã sofrer, ãte�  que ã dor nã�o lhe terã�  ãguçãdo ã mente 
e ãssim ele nã�o terã� ãprendido.

E�  inu� til  explicãr  pãrã  fãzer  compreender.  Quem estã�  hãbituãdo ãU  
mentirã porque ã considerãm umã ãrmã necessã�riã  pãrã viver,  se sente 
seguro no repeti-lã escondendo o seu verdãdeiro pensãmento, e em crer 
que sã�o mentirãs ãs belãs pãlãvrãs com ãs quãis lhes se gostãriã de ensinãr 
ã verdãde. Que ã estãs se cre�  pode ser u� til fãze�-lo ãcreditãr, mãs se estã�o 
convencidos que seriã supremã tolice ãcreditãr nelãs seriãmente, ãgindo 
em  conformidãde.  E  entã�o,  se  o  mostrãr-se  crente  pode  render  lucro 
mãteriãl, nã�o se encontrã nãquelãs mentes rãzã�o pãrã que nã�o se devã tudo 
utilizãr, ãte�  ã Deus, pãrã ã pro�priã vãntãgem. Tãnto isto e�  ã u�nicã coisã 
positivãmente certã que existe nã terrã. O resto e�  miste�rio, objeto de fe�  
pãrã quem quiser ãcreditãr, e�  coisã nebulosã e distãnte, dã quãl de certo 
nã�o se sãbe nãdã. De fãto, em todãs ãs religio�es, se olhãrmos pãrã como os 
homens operãm e nã�o ãquilo que professãm, o mundo dã� provã de perfeito 
ãteísmo? E quem sãbe que por vezes, em substã�nciã, nã�o pertencem ã esse 
mãteriãlismo religioso os mãis ortodoxos, formãlmente perfeitos?

Mãs hã� um fãto que tornã inu�til, ãte� mesmo perigoso, todo esse jogo, que 
reduz ã umã ãstu�ciã pueril, filhã dã ignorã�nciã. Deus e ã suã lei de justiçã 
existem  reãlmente,  mesmo  que  neles  nã�o  se  cre�.  Eles  existem 
independentemente dã nossã  fe�,  como ã  luz  existe  independentemente dos 
nossos  olhos.  Se  nã�o  vemos,  pior  pãrã  no�s.  Nã�o  podemos  destruir  ã  luz 
recusãndo e nã�o querendo ver. Mãs tudo continuã o mesmo. So�  que, se nã�o 
vemos, vãmos bãter ã cãbeçã contrã ã pãrede e, depois, o dãno serã� nosso. Se 
nã�o entendemos que quem fãz o mãl em u�ltimã ãnã�lise o fãz ã si mesmo e, 
crendo que estã� ã engãnãr Deus e ã vencer o pro�ximo, continuãremos ã fãzer o 
mãl, entã�o o ter pensãdo que se possã fãzer impunemente em vãntãgem pro�priã 
nã�o nos livrãrã� de fãto dãs conseque�nciãs, pelãs quãis devemos fãtãlmente pãgãr.
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A chi fã il mãle non giovã pãrãlizzãre l’offeso, perche� cioU  non puoU  pãrãlizzãre lã 
legge dellã giustiziã di Dio. Il perdono di chi ricevette il dãnno, giovã ã lui, mã non 
puoU fermãre quellã giustiziã e lã necessitãU del pãgãmento.

Il credere che con l’ãstuziã si possã evãdere dãlle sãnzioni dellã giustiziã 
di Dio, eU un errore grãve che si pãgã cãro. Giudicãre come un povero imbecille 
che non conosce lã vitã, l’uomo semplice e onesto che segue il Vãngelo, non eU 
sãpienzã mã ignorãnzã. Ritenere che lã veritãU siã unã menzognã in cui eU ãstuziã 
il non credere, lãsciãndo che solo quelli che si giudicãno gonzi vi credãno, 
difendere ideãli e virtuU solo perche� gli ãltri li vivãno, significã essere il piuU gonzo 
di  tutti  perche�  costui,  volendo  ingãnnãre  gli  ãltri,  eU  quello  che  piuU  stã 
ingãnnãndo se� stesso. In questo mondo di menzogne eU fãcile imitãre lo stile del 
vero istrumento e fãre i propri ãffãri in nome di Dio; e si cãde fãcilmente in 
questo gioco, perche�  esso eU  il meno fãticoso e il piuU  redditizio. Mã tãnti non 
sospettãno che esso siã ãnche il piuU pericoloso. Non eU questo, problemã di unã o 
di ãltrã religione, perche�  cioU  si puoU  fãre in tutte le religioni; mã eU  problemã 
dell’uomo che si trovã in tutte le religioni, che in quãlsiãsi delle loro forme puoU  
uguãlmente cercãre di beffãrsi di Dio.

Tutto cioU  non toglie che le forze del bene non siãmo in ogni momento 
pãdrone  del  cãmpo,  tãnto  che  ãnche  queste  resistenze  e  ãttriti  vengono 
utilizzãti dã quelle forze ã proprio vãntãggio. EU  così che nello svolgimento di 
unã missione vediãmo venir chiãmãti ã rendere quãlche tributo utile ãnche 
quegli  elementi  negãtivi.  Gli  uomini  sono  diversi  e  lã  tecnicã  divinã  eU  
sãpiente. Sã quindi trãrre pãrtito dãlle diverse quãlitãU  di ognuno per fãrgli 
compiere i lãvori i piuU  diversi, pur restãndo giustã per tutti. Per questo, per 
quelli che non si muovono che per le ãttrãzioni mãteriãli, Dio usã lã tecnicã 
del mirãggio, come giãU  vedemmo. Come ãltrimenti indurre ã cooperãre, se 
non toccãndo gli unici tãsti ã cui l’individuo risponde, se non fãcendo levã 
sugli istinti che esso eU  pronto ã seguire, se non offrendo le idee che lã suã 
formã mentãle puoU  comprendere? Così costui si mette ã correre dietro ãl 
mirãggio e fã un lãvoro che ãltrimenti mãi fãrebbe.

Si potrebbe pensãre: mã ãllorã Dio stã ingãnnãndo questi uomini? 
Mã chi eU  che li costringe ã cãdere nell’illusione? Non eU  pieno il mondo di 
prediche che li ãvvertono di non fidãrsi e di preferire le eterne cose dello 
spirito?  Perche�  ãllorã  essi  vogliono credere  solo  nelle  cose  dellã  terrã? 
Sono essi che scelgono di credere che siã cosã reãle l’illusione e che siã 
illusione  cioU  che  eU  reãle.  Questo  eU  cioU  che  essi  tenãcemente  vogliono, 
resistendo  ã  tutte  le  esortãzioni  e  spiegãzioni,  ãnzi  credendosi  sãpienti 
quãndo ãd esse si ribellãno, immãginãndo con cioU  di non cãdere in unã 
trãppolã  loro  tesã  per  ingãnnãrli.  Come  rãgionãre  con  costoro,  come 
illuminãrli sul vero stãto delle cose, se essi pãrtono dãl principio che non eU 
vero cioU  che loro si dice e che eU  loro vãntãggio il non fãrsi essi ingãnnãre 
dãllã veritãU che reputãno menzognã?
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A quem fãz o mãl nã�o ãdiãntã pãrãlisãr o ofendido, porque isso nã�o pode 
pãrãlisãr ã lei dã justiçã de Deus. O perdã�o de quem recebeu o dãno, beneficiã 
ã ele, mãs nã�o pode deter ãquelã justiçã e ã necessidãde do pãgãmento.

O ãcreditãr que com ã ãstu�ciã se possã evãdir dãs sãnço�es dã justiçã de 
Deus e� um erro grãve que se pãgã cãro. Julgãr como um pobre imbecil que nã�o 
conhece ã vidã, o homem simples e honesto que segue o Evãngelho, nã�o e�  
sãbedoriã mãs ignorã�nciã. Acreditãr que ã verdãde e�  umã mentirã em que e� 
ãstu�ciã o nã�o ãcreditãr, deixãndo que so�  os que se julgãm inge�nuos ãcreditem, 
defender ideãis e virtudes so�  pãrã que outros ãs vivãm, significã ser o mãis 
inge�nuo de todos porque constitui, querendo engãnãr os outros, e�  ãquele mãis 
estã� engãnãndo ã si mesmo. Neste mundo de mentirãs, e� fã�cil imitãr o estilo do 
verdãdeiro instrumento e fãzer os pro�prios nego�cios em nome de Deus; e se cãi 
fãcilmente neste jogo, porque ele e� o menos cãnsãtivo e o mãis proveitoso. Mãs 
tãntos  nã�o  suspeitãm  que  ele  tãmbe�m  sejã  o  mãis  perigoso.  Nã�o  e�  isto, 
problemã de umã ou de outrã religiã�o, porque isso se pode fãzer em todãs ãs 
religio�es; mãs e� problemã do homem que se encontrã em todãs ãs religio�es, que 
em quãlquer dãs suãs formãs pode iguãlmente procurãr zombãr de Deus.

Tudo isso  nã�o  significã  que ãs  forçãs  do bem nem sejãm em cãdã 
momento senhorãs do cãmpo, tãnto que ãte�  estãs resiste�nciãs e ãtritos sã�o 
usãdãs  por  ãquelãs  forçãs  pãrã  pro�priã  vãntãgem.  E�  ãssim  que  no 
desenvolvimento de umã missã�o vemos serem chãmãdos ã prestãr quãlquer 
tributo u�til ãte� ãqueles elementos negãtivos. Os homens sã�o diversos e ã te�cnicã 
divinã e� sã�biã. Sãbe, portãnto, ãproveitãr ãs diversãs quãlidãdes de cãdã um pãrã 
fãze�-lo cumprir os trãbãlhos mãis diversos, mesmo permãnecendo justã pãrã 
todos. Por isso, pãrã ãqueles que se movem senã�o por ãtrãço�es mãteriãis, Deus 
usã ã te�cnicã dã mirãgem, como jã�  vimos. Como de outrã formã induzir ã 
cooperãr, senã�o tocãndo nãs u�nicãs teclãs ãUs quãis o indivíduo responde, se nã�o 
confiãndo nos instintos que ele estã� pronto ã seguir, se nã�o oferecendo ãs ideiãs 
que suã formã mentãl pode compreender? Assim ele se mete ã correr ãtrã�s dã 
mirãgem e fãz um trãbãlho que de outrã formã jãmãis fãriã.

Se poderiã pensãr: mãs entã�o Deus estã�  engãnãndo estes homens? 
Mãs quem e�  que os obrigã ã cãir nã ilusã�o? Nã�o estã�  cheio o mundo de 
sermo�es que os ãdvertem ã nã�o confiãr e de preferir ãs eternãs coisãs do 
espírito? Por que entã�o eles querem ãcreditãr so�  nãs coisãs dã terrã? Sã�o 
eles que escolhem ãcreditãr que sejã coisã reãl ã ilusã�o e que sejã ilusã�o e� o 
que e�  reãl.  Isto  e�  o  que eles  tenãzmente querem, resistindo ã  todãs  ãs 
exortãço�es e explicãço�es, ãte�  ãcreditãndo-se sã�bios quãndo contrã elãs se 
rebelãm, imãginãndo com isso de nã�o cãir em umã ãrmãdilhã prepãrãdã 
pãrã eles pãrã engãnã�-los. Como rãciocinãr com eles, como esclãrece�-los 
sobre o verdãdeiro estãdo dãs coisãs, se eles pãrtem do princípio que nã�o e�  
verdãde o que lhes dizem e que e� suã vãntãgem o nã�o se deixãrem engãnãr 
pelã verdãde que reputãm mentirã?
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Allorã se essi cãdono nel mirãggio non eU  perche�  Dio li ingãnni, mã eU  
perche�  essi vogliono ingãnnãrsi dã se�. Sono essi che, fino ã che ã forzã di 
soffrire non ãvrãnno impãrãto ã cãpire che si trãttã di illusione, non potrãnno 
uscire dãllã  propriã ignorãnzã.  Il  problemã stã dentro di  essi  ed essi  soli 
possono risolverlo, perche�  tutto eU  dovuto ãd uno stãto di involuzione dã cui 
essi  non  potrãnno  uscire  se  non  per  mezzo  del  loro  sforzo  e  fãticã,  per 
evolvere. Il mirãggio non eU creãto dã Dio, mã dãllã loro ignorãnzã e non puoU  
cãdere che quãndo sãrãU  eliminãtã questã ignorãnzã. Tutto dipende dãllã loro 
posizione lungo lã scãlã evolutivã, il che li portã ãd obbedire ciecãmente ãgli 
istinti di egoismo e cupidigiã propri del loro piãno di vitã. E per uscire dãi 
propri istinti e dã tutte le conseguenze ã cui essi portãno, eU  necessãrio un 
profondo  rinnovãmento  dell’essere.  Mã  eU  ãppunto  ã  cioU  che  tãnti  piuU  si 
ribellãno,  così  sprofondãti  nell’illusione  dã  credere  che  lã  loro  mãggior 
sãpienzã e vãntãggio consistãno ãppunto nel compiere questã ribellione. E così 
essi sempre piuU  sprofondãno nell’illusione. Non eU Dio che loro dice: ãccettãte 
questo mirãggio, perche� ve ne verrãU bene. Mã sono essi che ãpplicãno ã tutto 
lã  loro psicologiã  e  così  si  buttãno per  forzã nell’illusione.  Sono essi  che 
vogliono fãre così, che così sempre fecero e così vogliono continuãre ã fãre. 
Essi  vengono così  ã  trovãre  l’unico  pãne  che  per  loro  ci  volevã,  cioeU  lã 
disillusione, che eU  l’unico mezzo per fãr loro comprendere di ãvere scelto un 
cãmmino errãto e che bisognã sceglierne uno migliore. Lãsciãti così liberi di 
compiere  ã  volontãU  quelle  esperienze  che loro  piuU  piãcciãno,  ãllã  fine  di 
ciãscunã di  esse  costoro  incontrãno lã  sãlutãre  lezione correttivã  che con 
l’esperienzã  li  istruisce  e  li  spinge  verso  il  cãmmino  migliore,  dove  solo 
potrãnno trovãre lã ãgognãtã felicitãU. Il pãne vero che puoU  sãziãre lã loro fãme 
stã pronto, mã essi non lo guãrdãno. Così, il venire utilizzãti come istrumenti 
ignãri nel compimento di unã missione, pone loro dinãnzi questo pãne perche� 
ãlmeno lo guãrdino,  offre loro unã opportunitãU  di  migliorãrsi,  dellã  quãle 
potrebbero profittãre.  Nuovã e preziosã esperienzã. Mã se ãvrãnno voluto 
respingerlã per tornãre ãd immergersi nel loro mondo, ãllorã eU ben giustificãtã 
lã loro cãcciãtã dãl terreno dellã missione nel quãle erãno potuti entrãre, mã 
nel quãle non eU loro permesso di ãpportãre distruzione.

Mã si potrebbe ãncorã obiettãre: mã costoro fãnno un lãvoro e lã 
giustiziã di Dio deve pãgãrli. Verissimo. Mã lã giustiziã eU  che essi siãno 
pãgãti con lã quãlitãU  e quãntitãU  do monetã, che corrisponde ãl lãvoro fãtto. 
Così  essi  ricevono  il  loro  compenso  terreno  nellã  formã  di  vãntãggi 
mãteriãli, come cercãvãno, perche�  ãltro non cercãvãno; e di questi, nellã 
quãntitãU  meritãtã. Mã con cioU  essi vengono pãgãti e, unã voltã pãgãti, essi 
sono fuori  del  lãvoro e  non vi  ãppãrtengono piuU .  EU  così  perfettãmente 
giustificãtã l’espulsione dã esso di tãli elementi che vi hãnno preso pãrte 
solo per ãltri scopi loro, elementi negãtivi riguãrdo ãllã missione e che, se 
vi restãssero, lã dãnneggerebbero. Se essi hãnno fãtto quãlcosã per l’ideãle 
fu senzã volerlo e senzã sãperlo, non possono quindi ãttribuirsene merito
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Entã�o, se eles cãem nã mirãgem, nã�o e�  porque Deus os engãnã, mãs 
porque eles querem se engãnãr por si. Sã�o eles que, ãte�  que ãU  forçã de 
sofrer nã�o tenhãm ãprendido ã entender que se trãtã de ilusã�o, nã�o poderã�o 
sãir  de  suã  pro�priã  ignorã�nciã.  O problemã estã�  dentro  deles  e  eles  so�  
podem resolve�-lo, porque tudo e�  devido ã um estãdo de involuçã�o do quãl 
eles nã�o poderã�o sãir se nã�o por meio do seu esforço e fãdigã, pãrã evoluir. 
A mirãgem nã�o e�  criãdã por Deus, mãs pelã ignorã�nciã deles e nã�o pode 
cãir  senã�o  quãndo for  eliminãdã estã  ignorã�nciã.  Tudo depende dã  suã 
posiçã�o ão longo dã escãdã evolutivã, o que os levã ã obedecer cegãmente 
ãos instintos de egoísmo e cupidez pro�prios do seu plãno de vidã. E pãrã 
sãir dos pro�prios instintos e de todãs ãs conseque�nciãs ã quãl eles levãm, e�  
necessã�riã umã profundã renovãçã�o do ser. Mãs e�  justãmente ã isso que 
tãntos mãis se rebelãm, tã�o ãprofundãdos nã ilusã�o de crer que suã mãior 
sãbedoriã e vãntãgem consistem justãmente no cumprir essã rebeliã�o. E 
ãssim eles  sempre  mãis  ãfundãm nã  ilusã�o.  Nã�o  e�  Deus  que  lhes  diz: 
ãceitãi estã mirãgem, porque vos fãrã�  bem. Mãs sã�o eles que ãplicãm ã 
tudo ã suã psicologiã e ãssim se lãnçãm por forçã nã ilusã�o. Sã�o eles que 
querem fãzer ãssim, que ãssim sempre fizerãm e ãssim querem continuãr ã 
fãzer. Eles ve�m ãssim pãrã encontrãr o u�nico pã�o que lhes fãltãvã, i. e., ã 
desilusã�o, que e� o u�nico meio de fãze�-los compreender que escolherãm um 
cãminho errãdo e que precisã escolher um melhor. Deixãdos ãssim livres 
pãrã cumprir ãU  vontãde ãquelãs experie�nciãs que eles mãis ãpreciãm, ão 
finãl  de cãdã umã delãs  encontrãm ã sãlutãr  liçã�o  corretivã que com ã 
experie�nciã os instrui e os impele pãrã o cãminho melhor, onde so�  eles 
poderã�o encontrãr ã ãnsiãdã felicidãde. O pã�o verdãdeiro que pode sãciãr ã 
suã fome estã�  pronto, mãs eles nã�o o veem. Assim, sendo usãdos como 
instrumentos ignãros no cumprimento de umã missã�o, colocãm eles diãnte 
deste pã�o pãrã que ão menos o olhem, oferece-lhes umã oportunidãde de 
melhorãr-se,  dã  quãl  eles  poderiãm  ãproveitãr.  Novã  e  preciosã 
experie�nciã.  Mãs se quiserãm rejeitã�-lã  pãrã tornãr ã imergir-se no seu 
mundo, entã�o e�  bem justificãdã ã suã expulsã�o do terreno dã missã�o no 
quãl eles puderãm entrãr, mãs no quãl eles nã�o podem trãzer destruiçã�o.

Mãs se poderiã ãindã objetãr: mãs eles fãzem um trãbãlho e ã justiçã 
de Deus deve pãgã�-los. Certíssimo. Mãs ã justiçã e�  que eles sejãm pãgos 
com ã quãlidãde e quãntidãde de dinheiro, que corresponde ão trãbãlho 
feito.  Assim,  eles  recebem  ã  suã  compensãçã�o  terrenã  nã  formã  de 
vãntãgens  mãteriãis,  como  buscãvãm,  porque  nãdã  mãis  buscãvãm;  e 
destãs, nã quãntidãde merecidã. Mãs com isso eles forãm pãgos e, umã vez 
pãgos, eles estã�o forã do trãbãlho e nã�o pertencem mãis ã ele. E�  ãssim, 
perfeitãmente justificãdã ã expulsã�o deles de tãis elementos que tomãrãm 
pãrte so�  pãrã outros fins pro�prios, elementos negãtivos em relãçã�o ãU missã�o 
e que, se ãí permãnecessem, ã prejudicãriãm. Se eles fizerãm ãlgo pelo 
ideãl foi sem querer e sem sãber, nã�o podem, portãnto, ãtribuir-se me�rito
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ãlcuno. Essi credevãno di fãre tuttã ãltrã cosã di quellã che effettivãmente 
poi per volontãU di Dio hãnno fãttã. Così nel loro cãso si ãttuã perfettãmente 
lã legge di giustiziã, per cui essi credendosi ãstuti, ãvendo voluto ingãnnãre 
per utilizzãre tutto per se�, ãll’ultimo restãno ingãnnãti venendo utilizzãti per 
ãltri scopi, per i quãli se li ãvessero conosciuti, non ãvrebbero mosso un dito.

Ecco come furono serviti i prãtici dellã vitã, i positivi del mondo, che 
credendo di stãre ben ãttãccãti ãl reãle, giudicãno come sogni gli ideãli e 
come degli illusi chi per questi lãvorã. Stiãmo sempre osservãndo lã tecnicã 
funzionãle  del  fenomeno  dellã  discesã  dellã  forze  dell’Alto  per  rendere 
possibile in terrã il compimento di unã missione. E quãle mãggior provã 
dellã effettivã presenzã di tãli forze, che unã ãzione condottã con unã così 
perfettã strãtegiã, così pienã di sãpienzã e di giustiziã! Qui vediãmo come 
reãlmente  lãvorãno  le  forze  dell’Alto,  come  di  fãtto  operã  lã  Divinã 
Provvidenzã. Le ãbbiãmo volute cogliere in questo momento speciãle in cui 
esse, per rãggiungere i loro scopi, sono stãte costrette ãd uscire dãl segreto in 
cui in genere si nãscondono e così hãnno dovuto rivelãrci non solo lã loro 
presenzã, mã lã merãvigliosã tecnicã dellã loro strãtegiã e metodi di ãzione. 
Così, con lã ãttentã e intimã osservãzione, siãmo riusciti ãd ãfferrãre molte 
cose,  che ci  fãnno vedere come Dio lãvorã trã  noi.  E i  frutti  di  questã 
osservãzione cerchiãmo di comunicãre ãl lettore, perche�  ãnche egli vedã lã 
merãvigliã dellã presenzã di Dio in mezzo ãlle cose umãne.

Nel cãso che stiãmo studiãndo costãtiãmo l’innegãbile esistenzã di un 
piãno prestãbilito che si vã ãttuãndo, protetto dã unã forzã che dãU  provã di 
essere potente e intelligente dã sãper vincere tutti gli ostãcoli. Essã hã i suoi 
fini precisi dã rãggiungere e dãU  provã di sãperli rãggiungere ã quãlunque 
costo. E tãle lãvoro eU seguito non solo con mezzi potenti e con unã superiore 
intelligenzã, mã ãnche con unã profondã sãpienzã e giustiziã. Nell’ãzione vi eU 
tempestivitãU,  previdenzã,  esãttezzã,  vi  eU  ordine  e  proporzione,  gli  ãiuti 
scendono ãdãtti ãlle persone dimostrãndo perfettã conoscenzã dell’ãmbiente 
terrestre e dell’ãnimo umãno, del rendimento utile che puoU  dãre ciãscuno. 
Tãnti vengono chiãmãti ã lãvorãre nellã missione e ciãscuno fã solo lã pãrte 
che sã fãre secondo le sue risorse. Se si comportã bene, viene sempre piuU  
incorporãto nel lãvoro. Mã se lo vuole torcere ãd ãltri fini suoi, rivelãndosi 
elemento negãtivo e  controproducente, ãllorã, come eU  giusto, viene pãgãto 
per quello che gli spettã pel lãvoro fãtto e buttãto fuori dãll’operã che egli 
non il diritto di inquinãre. A costui non viene negãtã lã giustã mercede, tãnto 
giustã  che  essã  risultã  dellã  stessã  nãturã  del  lãvoro  prestãto,  come 
l’individuo liberãmente vole eseguirlo. Se hã fãtto cioU  per non ãverci cãpito 
nullã, questã ignorãnzã non eU cãsuãle, mã eU dovutã ãl proprio bãsso grãdo di 
evoluzione, fãtto ãnche questo meritãto secondo giustiziã. I vãntãggi dellã 
comprensione che ci vengono dãll’intelligenzã, devono essere dã noi stessi 
stãti guãdãgnãti con il nostro sforzã e fãticã per evolvere.
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quãlquer. Eles ãcreditãvãm fãzer todã outrã coisã dãquelã que efetivãmente 
depois  pelã  vontãde  de  Deus  foi  feitã.  Assim,  no  seu  cãso  se  ãtuã 
perfeitãmente ã lei de justiçã, pelã quãl eles crendo-se ãstutos, tendo querido 
engãnãr pãrã usãrem tudo pãrã si, ãcãbãm sendo engãnãdos sendo usãdos pãrã 
outros fins, pãrã os quãis se os conhecessem, nã�o teriãm movido um dedo.

Eis como forãm servidos os prã�ticos dã vidã, os positivos do mundo, 
que crendo estãr bem ãpegãdos ãU  reãlidãde, julgãm como sonhos os ideãis 
e  como  deles  iludidos  quem  pãrã  estes  trãbãlhã.  Estãmos  sempre 
observãndo ã te�cnicã funcionãl do feno�meno dã descidã dãs forçãs do Alto 
pãrã possibilitãr nã terrã o cumprimento de umã missã�o.  E quãl  mãior 
provã dã efetivã presençã de tãis forçãs, que umã ãçã�o conduzidã com umã 
tã�o perfeitã estrãte�giã, tã�o plenã de sãbedoriã e de justiçã! Aqui vemos 
como reãlmente trãbãlhãm ãs forçãs do Alto, como de fãto operã ã Divinã 
Provide�nciã. As queríãmos colher neste momento especiãl no quãl elãs, 
pãrã ãtingir os seus escopos, eles forãm forçãdos ã sãir do segredo em que 
gerãlmente se escondem e, portãnto, tiverãm que nos revelãr nã�o so�  ã suã 
presençã, mãs ã mãrãvilhosã te�cnicã dã suã estrãte�giã e me�todos de ãçã�o. 
Assim, com ã ãtentã e íntimã observãçã�o, conseguimos ãpreender muitãs 
coisãs, que nos fãzem ver como Deus trãbãlhã entre no�s. E os frutos destã 
observãçã�o procurãmos comunicãr ão leitor, pãrã que tãmbe�m ele vejã ã 
mãrãvilhã dã presençã de Deus no meio dãs coisãs humãnãs.

No cãso que estãmos ã estudãr constãtãmos ã inegã�vel existe�nciã de 
um plãno preestãbelecido que se vãi reãlizãndo, protegido por umã forçã que 
dã� provã de ser poderosã e inteligente pãrã sãber vencer todos os obstã�culos. 
Elã tem os seus fins precisos ã ãlcãnçãr e dã�  provã de sãber-lhe ãlcãnçãr ã 
quãlquer custo. E tãl trãbãlho e�  seguido nã�o so�  com meios potentes e com 
umã superior  intelige�nciã,  mãs  tãmbe�m  com umã  profundã  sãbedoriã  e 
justiçã.  Nã  ãçã�o  hã�  tempestividãde,  previde�nciã,  exãtidã�o,  hã�  ordem  e 
proporçã�o, ãs ãjudãs descem ãdequãdãs ãUs pessoãs demonstrãndo perfeito 
conhecimento do ãmbiente terrestre e dã ãlmã humãnã, do rendimento u� til 
que pode dãr cãdã um. Tãntos sã�o chãmãdos ã trãbãlhãr nã missã�o e cãdã 
um fãz so�  ã pãrte que sãbe fãzer segundo os seus recursos. Se se comportã 
bem, e� sempre mãis incorporãdo ão trãbãlho. Mãs se ele quiser torce�-lo pãrã 
outros fins pro�prios, revelãndo-se um elemento negãtivo e contrãproducente, 
entã�o, como e� justo, e� pãgo por ãquilo que lhe respeitã pelo trãbãlho feito e 
colocãdo forã dã obrã que ele nã�o tem o direito de contãminãr. A este nã�o e�  
negãdo  ã  justã  merce�,  tã�o  justã  que  elã  resultã  dã  mesmã  nãturezã  do 
trãbãlho prestãdo, como o indivíduo livremente desejã reãlizã�-lo. Se fez isso 
porque nã�o entendeu nãdã, estã ignorã�nciã nã�o e� cãsuãl, mãs e� devidã ão seu 
pro�prio bãixo nível de evoluçã�o, fãto tãmbe�m este merecido segundo justiçã. 
As vãntãgens dã compreensã�o que nos chegãm dã intelige�nciã devem ser 
pãrã no�s mesmos conquistãdãs com o nosso esforço e fãdigã pãrã evoluir.
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Un’ãltrã merãvigliã di tãle strãtegiã, eU  che essã riesce ãd utilizzãre ã 
proprio fãvore ãnche le forze contrãrie, ã fãr lãvorãre per lã propriã vittoriã 
ãnche il nemico. E questã eU  ãncorã unã provã che si trãttã dellã discesã di 
forze dãll’Alto, perche�  solo le forze del bene sono pãdrone di quelle del 
mãle e non viceversã, solo Dio eU  pãdrone del mondo e non il mondo eU  
pãdrone di Dio.

Ecco  che  cosã  ci  mostrã  e  ci  insegnã  questo  loro  scontro  che 
ãndiãmo osservãndo e il suo risultãto finãle. Potrãnno così venir chiãmãti 
ãnche individui cãpãci di fãre del mãle; e se essi vorrãnno fãrlo, quel mãle 
ricãdrãU  solo su loro che dovrãnno pãgãrlo ãllã divinã giustiziã, mentre per 
l’operã esso si trãsformerãU  in lãvoro utile e servirãU  per il trionfo del bene. 
Sorprendente  tecnicã  del  rovesciãmento  dei  vãlori,  che  costituisce  unã 
nuovã  merãvigliã  dellã  strãtegiã  delle  forze  dell’Alto,  merãvigliã  che 
consiste nel sãper fãre con le tenebre lã luce. E ãll’ultimo ciãscuno viene 
pãgãto secondo come hã lãvorãto,  in formã positivã se lãvoroU  in formã 
positivã,  in  fãvore  dell’operã,  o  in  formã  negãtivã  se  lãvoroU  in  formã 
negãtivã,  contro il  compimento dell’operã.  E Dio con lã  Suã legge sãrãU  
stãto  sempre  il  pãdrone  di  tutto.  Perche�  solo  così  possiãmo  spiegãrci 
quell’operã di infinitã sãpienzã che eU  rãppresentãtã dãl fãtto che ãttrãverso 
l’errore  si  cãmminã  per  giungere  ãllã  veritãU,  e  dãll’ãttivitãU  delle  forze 
negãtive dellã distruzione si ãrrivã ã trãrre il prodotto utile che eU  dãto dãl 
lãvoro proprio delle forze positive dellã costruzione.
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Outrã mãrãvilhã de tãl estrãte�giã, e�  que elã consegue utilizãr ã seu 
fãvor ãte� ãs forçãs ãdversã�riãs, fãzendo trãbãlhãr pelã suã vito� riã com que 
ãte�  o inimigo. E estã e�  tãmbe�m umã provã que se trãtã dã descidã de 
forçãs do Alto, porque so�  ãs forçãs do bem sã�o donãs dãquelãs do mãl e 
nã�o vice-versã, so�  Deus e�  senhor do mundo e nã�o o mundo e�  senhor de 
Deus.

Eis o que nos mostrã e nos ensinã este embãte deles que estãmos 
observãndo e o seu resultãdo finãl. Poderiãm ãssim ser chãmãdos tãmbe�m 
indivíduos cãpãzes de fãzer o mãl; e se eles quiserem fãze�-lo, ãquele mãl 
recãirã�  so�  sobre eles que deverã�o pãgã�-lo ãU  divinã justiçã, enquãnto pelã 
obrã ele se trãnsformãrã�  em trãbãlho u� til e servirã�  pãrã o triunfo do bem. 
Surpreendente  te�cnicã  de  inversã�o  dos  vãlores,  que  constitui  umã novã 
mãrãvilhã dã estrãte�giã dãs forçãs do Alto, mãrãvilhã que consiste no sãber 
fãzer com ãs trevãs ã luz. E no finãl cãdã um e�  pãgo segundo como hãjã 
trãbãlhãdo, de formã positivã se trãbãlhou de formã positivã, ã fãvor dã 
obrã,  ou  de  formã  negãtivã  se  trãbãlhou  de  formã  negãtivã,  contrã  o 
cumprimento dã obrã. E Deus com ã Suã lei terã�  sido sempre o senhor de 
tudo.  Porque  so�  ãssim  podemos  nos  explicãr  ãquelã  obrã  de  infinitã 
sãbedoriã que e�  representãdã pelo fãto de que ãtrãve�s do erro se cãminhã 
pãrã ãlcãnçãr ã verdãde, e dã ãtividãde dãs forçãs negãtivãs dã destruiçã�o 
se chegã ã extrãir  o produto u� til  que e�  dãdo pelo pro�prio trãbãlho dãs 
forçãs positivãs de construçã�o.
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X. La battaglia decisiva. Il fenomeno della ritorsione 
del danno e l’autoeliminazione delle forze negative. 
Debolezza  e  condanna  dell’involuto.  Maceranti 
ore di dubbio e di tormento nel momento critico 
risolutivo  dell’esperimento  evangelico.  I  due 
giochi e le due valanghe. La mano di Dio. La 
logica  del  miracolo.  Il  sigillo  dell’Alto.  Il 
Vangelo si dimostra vero. Cristo vince. Il trionfo 
dell’Amore

Siãmo giunti nellã nostrã storiã ãl momento decisivo in cui le forze 
opposte  sferrãno l’ãttãcco per  imporre ãl  fenomeno le  proprie  direttive. 
Sorgendo  ãllorã  il  pericolo  che  esso  vengã  deviãto  dãl  piãno  stãbilito 
dãll’Alto,  questo  deve  necessãriãmente  intervenire,  esteriormente 
mostrãndosi  in  modo  evidente  nell’ãzione,  fãtto  che  hã  reso  possibile 
l’osservãzione e poi lã presente descrizione.

I due eserciti sono di fronte pronti ãd impegnãrsi nell’ultimã bãttãgliã 
risolutivã. Dã un lãto l’esercito umãno, tãngibile, ãrmãto di tutti i mezzi, 
orgãnizzãto e potente in terrã,  per  ricchezzã di  risorse,  per  conoscenzã 
dell’ãmbiente, per coãlizioni di forze, per finezzã di ãstuzie. Dãll’ãltro lãto 
ãppãrentemente null’ãltro che un inerme, evãngelicãmente semplice, solo, 
debole, povero, ignãro dell’ãmbiente, un disgrãziãto che sembrã quãsi si 
offrã come un invito perche�  ãltri lo vincã. Come non profittãrne? Mã qui 
cãde lã cecitãU  umãnã. Dietro di quel disgrãziãto stãvã l’esercito invisibile 
delle forze spirituãli, ãrmãte di ãltri mezzi, orgãnizzãto e potente in cielo, 
con ben ãltre risorse e conoscenzã.

Le forze umãne si sono ãlleãte e, con i loro metodi, hãnno compiuto 
tutto in loro schierãmento. Il loro piãno eU ben studiãto. Esse hãnno prepãrãto 
ãll’inerme vie senzã uscitã in modo che vi rimãngã chiuso, o vie con unã solã 
uscitã,  quellã in cui deve rimãnere sconfitto.  Lã conclusione deve essere 
sempre  lã  stessã:  o  costui  fã  questo  e  eU  perduto.  O  fã  quest’ãltro  e  eU  
uguãlmente perduto. In ogni cãso restã vinto e potremo dominãrlo. Tutto erã 
orgãnizzãto e previsto per costringere ãllã sottomissione. EU  lã cãcciã che 
incãnãlã lã vittimã verso lã trãppolã in cui essã “deve” ãssolutãmente cãdere. 
L’inerme  erã  dunque  vinto  in  pãrtenzã  e  dãllã  pãrte  oppostã  si  potevã 
contãre con certezzã sullã vittoriã. Non vi erã dunque piuU  ãlcunã necessitãU di 
sãlvãre le ãppãrenze e si potevã permettersi di scoprire i propri piãni, tãnto i 
loro ãutori si credevãno invincibili e orãmãi sicuri di vittoriã.
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X. A batalha decisiva. O fenômeno do retorno do 
dano e a autoeliminação das forças negativas. 
Fraqueza e condenação do involuído. Mortificantes 
horas  de  dúvida  e  de  tormento  no  momento 
crítico resolutivo do experimento evangélico. Os 
dois jogos e as duas avalanches. A mão de Deus. 
A  lógica  do  milagre.  O  sigilo  do  Alto.  O 
Evangelho  se  demonstra  verdadeiro.  Cristo 
vence. O triunfo do Amor

Chegãmos nã nossã histo�riã ão momento decisivo no quãl ãs forçãs 
opostãs lãnçãm o ãtãque pãrã impor ão feno�meno suãs pro�priãs diretivãs. 
Surgindo entã�o o perigo que ele sejã desviãdo do plãno estãbelecido pelo 
Alto, este deve necessãriãmente intervir, exteriormente mostrãndo-se de 
modo evidente nã ãçã�o, fãto que tornou possível ã observãçã�o e depois ã 
presente descriçã�o.

Os dois exe�rcitos estã�o defronte prontos ã empenhãrem-se nã u� ltimã 
bãtãlhã resolutivã. De um lãdo, o exe�rcito humãno, tãngível, ãrmãdo de todos 
os  meios,  orgãnizãdo e  poderoso nã  terrã,  pelã  riquezã  de recursos,  pelo 
conhecimento do ãmbiente, pelãs coligãço�es de forçãs, pelã finezã dã ãstu�ciã. 
Do outro lãdo, ãpãrentemente nãdã mãis que um inerme, evãngelicãmente 
simples,  so� ,  frãco,  pobre,  ignãro do ãmbiente,  um desgrãçãdo que pãrece 
quãse  se  oferecer  como  convite  pãrã  que  outros  o  vençã.  Como  nã�o 
ãproveitãr? Mãs ãqui cãi ã cegueirã humãnã. Atrã�s dãquele desgrãçãdo estãvã 
o exe�rcito invisível de forçãs espirituãis, ãrmãdo de outros meios, orgãnizãdo e 
poderoso no ce�u, com bem outros recursos e conhecimentos.

As forçãs humãnãs se ãliãrãm e, com os seus me�todos, reãlizãrãm tudo 
em seu ãlinhãmento. O seu plãno e� bem estudãdo. Eles prepãrãrãm ão inerme 
viãs sem sãídã de modo que lhe permãneçã fechãdo, ou viãs com umã u�nicã 
sãídã, ãquelã nã quãl ele deve permãnecer derrotãdo. A conclusã�o deve ser 
sempre ã mesmã: ou ele fãz isso e estã�  perdido. Ou fãz este outro e ficã 
iguãlmente perdido. Em cãdã cãso continuã vencido e poderemos dominã�-lo. 
Tudo erã orgãnizãdo e previsto pãrã constrãnger ãU submissã�o. E�  ã cãçã que 
encurrãlã ã vítimã pãrã ã ãrmãdilhã nã quãl elã “deve” ãbsolutãmente cãir. O 
inerme erã ãssim derrotãdo ãU pãrtidã e dã pãrte opostã se podiã contãr com ã 
certezã sobre ã vito�riã. Nã�o hãviã portãnto mãis ãlgumã necessidãde de sãlvãr 
ãs ãpãre�nciãs e se podiã permitir-se de descobrir os pro�prios plãnos, tãnto os 
seus ãutores se ãcreditãvãm invencíveis e jã� seguros de vito�riã.
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Mã fu ãppunto questã loro bãldãnzã decisã ã sfondãre ogni ostãcolo, 
che costrinse l’Alto ãd intervenire in formã evidente. EntroU  ãllorã in gioco 
nel sistemã di forze del fenomeno un elemento del tutto imprevisto dãllã 
pãrte  contrãriã,  il  quãle  spostoU  lã  situãzione.  Lãsciãndosi  dirigere  dã 
psicologiã  umãnã  con  i  solo  elementi  ã  disposizione  di  quellã  formã 
mentãle, si erã cãlcolãto che il fenomeno si potesse svolgere solo secondo 
ãlcune  vie,  senzã  sospettãre  che  se  ne  potessero  ãprire  ãltre  non viste, 
situãte nell’imponderãbile, che ãvrebbero risolto tutto diversãmente.

Fu  così  che  in  questo  momento  entroU  in  ãzione  e  incomincioU  ã 
mãnifestãrsi  con  inesorãbile  tenãcitãU  lã  pressione  delle  forze  dell’Alto. 
Questã pressione si esprimevã con unã costãnte tendenzã ãl rovesciãmento 
delle spinte prevenienti dãl cãmpo degli uomini del mondo, in modo che 
esse, primã di giungere ãl bersãglio contro cui venivãno lãnciãte, subivãno 
un  ãutomãtico  processo  di  rovesciãmento,  diventãndo  così 
controproducenti  per  chi  le  lãnciãvã e  di  ãiuto per  chi  ãvrebbe dovuto 
subirne l’urto.  Avvenne così che tuttã l’ãttivitãU,  gli  espedienti,  le ãstuzie 
mosse dãllã pãrte umãnã, non solo non produssero nessuno degli  effetti 
voluti, mã si ritorsero ã dãnno di chi le ãvevã mosse, e ã vãntãggio di chi 
ãvrebbe  dovuto  rimãnerne  dãnneggiãto.  Avvenne  così  che  chi  volevã 
rinchiudere in vie senzã uscitã restoU  rinchiuso, chi volevã ingãnnãre restoU  
illuso, chi volevã forzãre per vincere fu costretto ã perdere. CioU  confermã 
sempre piuU  quãnto ãbbiãmo sempre ãffermãto, cioeU  che cioU  che si fã ãl 
prossimo si fã ã se�  stessi, che il trãttãmento che usiãmo verso gli ãltri si 
risolve ãd essere un trãttãmento che noi fãcciãmo verso noi stessi.

Così  le  forze  dell’Alto  lãsciãrono  che  gli  ãttãccãnti  restãssero 
ingãnnãti  dãllã  loro  stessã  formã  mentãle.  Li  inducevã  in  errore  lã 
ãppãrente  debolezzã  indifesã  dell’ãttãccãto.  Di  fãtto  essi  si  trovãvãno  ã 
combãttere contro un essere di cui non ãvevãno cãpito nullã, mã di cui 
credevãno  ãver  cãpito  tutto.  Dã  qui  unã  loro  strãtegiã  completãmente 
spostãtã.  Essi  erãno  sicuri,  per  lungã  esperienzã,  dellã  bontãU  dei  loro 
metodi, dãto che nel pãssãto essi ãvevãno dãto provã di riuscire efficãci. Di 
essi quindi si fidãrono in pieno. Mã si erã trãttãto sempre si cãsi comuni, di 
cose umãne in cui l’Alto non prendevã pãrte. Sfuggì in tãl modo ã quegli 
uomini completãmente il lãto imponderãbile del fenomeno, per non ãverne 
tenuto  conto  ãlcuno.  Essi  ãndãrono così  spãrãndo i  loro  colpi,  dã  loro 
ritenuti di immãncãbile effetto, senzã mãi colpire nel segno e rãggiungere 
l’effetto voluto. Mã essi non possedevãno ãltrã formã mentãle che quellã 
dãtã  dãl  loro  piãno  di  vitã,  non  potevãno  quindi  usãre  ãltrã  strãtegiã, 
perche�  ãltrã non ne conoscevãno e non erã possibile improvvisãrne unã 
diversã. Ognuno, finche� non compiã lo sforzo necessãrio per sãlire in piãni 
evolutivi  piuU  ãlti,  rimãne  inesorãbilmente  legãto  ãllã  formã  mentãle  e 
metodi di vitã del piãno che gli eU proprio.
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Mãs  foi  precisãmente  estã  suã  ãfoitezã  decididã  ã  ãrrãsãr  cãdã 
obstã�culo,  que constrãngeu o Alto ã intervir  de formã evidente.  Entrou 
entã�o em jogo no sistemã de forçãs do feno�meno um elemento de tudo 
imprevisto dã pãrte contrã�riã, o quãl mudou ã situãçã�o. Deixãndo-se dirigir 
pelã  psicologiã  humãnã  com os  u�nicos  elementos  ãU disposiçã�o dãquelã 
formã mentãl, se erã cãlculãdo que o feno�meno so�  pudesse se desenvolver 
segundo ãlgumãs viãs, sem suspeitãr que se pudessem ãbririãm outrãs nã�o 
vistãs, situãdãs no imponderã�vel, que resolveriãm tudo diversãmente.

Foi  ãssim  que  neste  momento  entrou  em  ãçã�o  e  começou  ã  se 
mãnifestãr com inexorã�vel tenãcidãde ã pressã�o dãs forçãs do Alto. Estã 
pressã�o se exprimiã com umã constãnte tende�nciã ãU inversã�o dos impulsos 
provenientes do cãmpo dos homens do mundo, de modo que eles, ãntes de 
ãtingirem  o  ãlvo  contrã  o  quãl  erãm  lãnçãdos,  pãssãvãm  por  um 
ãutomã�tico  processo  de  reversã�o,  tornãndo-se  ãssim  contrãproducentes 
pãrã quem os lãnçãvãm e de ãjudã pãrã quem deveriã ter sofrido o choque. 
Aconteceu ãssim que todã ã ãtividãde, os expedientes, ãs ãstu�ciãs movidãs 
dã pãrte humãnã, nã�o so�  nã�o produzirãm nenhum dos efeitos desejãdos, 
mãs se voltãrãm como dãno de quem ãs hãviã movido, e em vãntãgem de 
quem teriã devido permãnecer prejudicãdo. Aconteceu ãssim que quem 
queriã fechãr ãs viãs sem sãídã ficou fechãdo, quem queriã engãnãr ficãvã 
iludido,  quem queriã forçãr pãrã vencer foi  constrãngido ã perder.  Isso 
confirmã sempre mãis o quãnto sempre ãfirmãmos, i. e., que o que se fãz 
ão pro�ximo se fãz ã si  mesmo, que o trãtãmento que dispensãmos ãos 
outros ãcãbã sendo um trãtãmento que dispensãmos ã no�s mesmos.

Assim,  ãs  forçãs  do  Alto  deixãm  que  os  ãtãcãntes  ficãssem 
engãnãdos pelã suã pro�priã formã mentãl. Os induziã em erro ã ãpãrente 
frãquezã indefesã do ãtãcãdo. DE fãto, eles se encontrãvãm ã combãter 
contrã  um  ser  do  quãl  nã�o  hãviãm  entendido  nãdã,  mãs  do  quãl 
ãcreditãvãm ter  entendido tudo.  Dãí  umã suã  estrãte�giã  completãmente 
deslocãdã. Eles estãvãm seguros, por longã experie�nciã, dã bondãde dos 
seus  me�todos,  dãdo que  no  pãssãdo eles  hãviãm dãdo provã  de  serem 
eficãz. Deles entã�o confiãrãm eles plenãmente. Mãs se trãtãvãm sempre de 
cãsos  comuns,  de  coisãs  humãnãs  no  quãl  o  Alto  nã�o  tomãvã  pãrte. 
Escãpou de tãl modo ãUqueles homens completãmente o lãdo imponderã�vel 
do  feno�meno,  por  nãdã  terem  levãdo  em  contã.  Eles  forãm  ãssim 
dispãrãndo os seus golpes, que considerãvãm de infãlível efeito, sem jãmãis 
ãcertãr o ãlvo e obter o efeito desejãdo. Mãs eles nã�o possuíãm outrã formã 
mentãl que nã�o ãquelã dãdã por seu plãno de vidã, nã�o podiãm portãnto 
usãr  outrã  estrãte�giã,  porque  nã�o  ãs  conheciãm  e  nã�o  erã  possível 
improvisãr umã diversã. Cãdã um, enquãnto nã�o fãçã o esforço necessã�rio 
pãrã subir ãos plãnos evolutivos mãis ãltos,  permãnece inexorãvelmente 
ligãdo ãU formã mentãl e me�todos de vidã do plãno que lhe e� pro�prio.
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Essi  si  trovãvãno  situãti  nel  mondo  dove  eU  lã  forzã  che  decide, 
mentre in questo cãso lã discesã delle forze dell’Alto imponevã unã legge 
diversã,  quellã dellã giustiziã.  Così i  movimenti  venivãno ã seguire unã 
direzione diversã, che non erã piuU  stãbilitã dãllã forzã, mã dãllã giustiziã. 
Avvenivã così che, i colpi essendo solo prodotto di forzã e non di giustiziã, 
il fãtto che essi erãno lãnciãti non secondo mã contro giustiziã, ne torcevã 
lã trãiettoriã fãcendoli ricãdere su chi li ãvevã lãnciãti, tutto ã suo dãnno. 
Avvenne così che il fãtto di ãver prepãrãto per l’inerme, quãlunque cosã 
egli  fãcesse,  vie  senzã  ãltrã  uscitã  se  non quellã  dellã  sconfittã,  chiuse 
quegli uomini in vie senzã ãltrã uscitã se non quellã dellã sconfittã. Tãle eU  
lã logicã impostã dãllã giustiziã ãppenã si sãlgã in un livello evolutivo piuU  
ãlto. Nel mondo dellã giustiziã il rovesciãmento produce rovesciãmento. Le 
forze negãtive non possono lãvorãre che in senso negãtivo, il che significã 
contro se�  stesse e in fãvore delle forze positive. Se quelle forze negãtive 
potessero lãvorãre costruttivãmente in proprio fãvore, esse non sãrebbero 
piuU  negãtive mã positive, e ãllorã lã loro tecnicã di ãzione sãrebbe oppostã.

Si verificoU  così un fãtto ben strãno: in terrã lã verã bãttãgliã fu fãttã 
dã  unã  pãrte  solã,  cioeU  dãlle  forze  negãtive  contro  se�  stesse,  per 
ãutodistruggersi.  Così,  mentre  dã  quellã  pãrte  ogni  movimento  non  si 
risolvevã che nel produrre dãnno per chi lo compivã, l’inerme non fãcevã 
nessunã bãttãgliã mã, usãndo il sistemã evãngelico dellã non reãzione, si 
limitãvã ãd osservãre come le forze negãtive restãssero prese nellã propriã 
rete e quãnto intensãmente lãvorãssero per lã propriã eliminãzione. Eppure 
i  piãni  erãno  umãnãmente  bene  ãrchitettãti,  le  ãstuzie  erãno  sottili,  le 
mosse  ãbili  e  forti  i  poteri  terreni.  Mã nonostãnte  cioU ,  tutto  finivã  col 
produrre l’effetto contrãrio.

In Alto vige il metodo dellã non-resistenzã, che rãggiunge i mãggiori 
risultãti senzã ãlcun bisogno di ãggredire, ne� lottãre per difendersi. Dio muove 
guerrã pãcificãmente, lãsciãndo che lã volontãU di negãzione dei ribelli si ãttui 
ã loro riguãrdo, cioeU col fãrsi inãttivo ritirãndosi dã essi e ãbbãndonãndoli soli 
ã  se�  stessi.  Alle  forze  negãtive  non restã  ãllorã  che lã  loro  negãtivitãU,  lã 
tendenzã ãl non essere, cioeU ãll’ãuto-distruzione. Ritirãtosi Dio che eU vitã, non 
restã loro che morte. Siãmo noi che ãbbiãmo bisogno di Dio, non Dio di noi. 
Per unã legge biologicã, indipendente dã ogni filosofiã o religione, questo eU il 
destino di tutto cioU che eU negãtivo, egoistã, sepãrãtistã e quindi ãntivitãle. Ogni 
centro puoU  solo irrãdiãre gli  impulsi  dellã stessã nãturã.  Così ogni centro 
negãtivo seminerãU  distruzione ovunque intorno ã se�, dãnneggiãndo chiunque 
entri nellã suã sferã d'ãzione. Ecco perche�  le forze del mãle sono pericolose. 
Mã quãnto piuU  negãtivo eU il centro in se�, tãnto piuU  potente sãrãU  lã distruzione 
lì, dãto che solo lã suã irrãdiãzione eU  così ãttivã e potente! Se possedendo 
tãnto potere distruttivo le forze del mãle ãllã periferiã, dã quãnto mãggiore 
sãrãnno esse corrose dentro il loro sistemã di forze!
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Eles estãvãm situãdos no mundo onde e� ã forçã que decide, enquãnto 
neste cãso ã descidã dãs forçãs do Alto impunhã umã lei diversã, ãquelã dã 
justiçã. Assim os movimentos pãssãrãm ã seguir umã direçã�o diversã, que 
nã�o erã mãis estãbelecidã pelã forçã, mãs pelã justiçã. Aconteceu ãssim que, 
os golpes sendo ãpenãs produto de forçã e nã�o de justiçã, o fãto que eles 
erãm lãnçãdos nã�o segundo, mãs contrã ã justiçã, distorciã ã suã trãjeto�riã 
fãzendo com que cãíssem sobre quem os hãviã lãnçãdo, tudo em seu dãno. 
Aconteceu ãssim que o fãto de terem prepãrãdo pãrã o inerme, quãlquer 
coisã que fizesse,  viãs sem outrã sãídã senã�o  ãquelã dã derrotã,  fechãvã 
ãqueles homens em viãs sem outrã sãídã senã�o ãquelã dã derrotã. Tãl e�  ã 
lo�gicã impostã pelã justiçã ãssim que se ãscende ã um nível evolutivo mãis 
ãlto. No mundo dã justiçã ã reversã�o produz reversã�o. As forçãs negãtivãs 
nã�o podem trãbãlhãr senã�o no sentido negãtivo, o que significã contrã si 
mesmãs e em fãvor dãs forçãs positivãs. Se essãs forçãs negãtivãs pudessem 
trãbãlhãr construtivãmente em fãvor pro�prio, elãs nã�o seriãm mãis negãtivãs, 
mãs positivãs, e entã�o ã suã te�cnicã de ãçã�o seriã opostã.

Se verificou ãssim um fãto bem estrãnho: nã terrã ã verdãdeirã bãtãlhã 
foi trãvãdã por umã pãrte so� , i. e., pelãs forçãs negãtivãs contrã si mesmãs, 
pãrã se ãutodestruírem. Assim, enquãnto dãquelã pãrte cãdã movimento nã�o 
se resolviã senã�o no produzir dãno pãrã quem o executãvã, o inerme nã�o 
trãvãvã nenhumã bãtãlhã, mãs, usãndo o sistemã evãnge�lico dã nã�o reãçã�o, 
se  limitãvã  ã  observãr  como ãs  forçãs  negãtivãs  permãneciãm presãs  nã 
pro�priã rede e quãnto intensãmente trãbãlhãrãm pelã pro�priã eliminãçã�o. No 
entãnto, os plãnos erãm humãnãmente bem ãrquitetãdos, ãs ãstu�ciãs erãm 
sutis, os movimentos hã�beis e fortes os poderes terrenos. Mãs, nã�o obstãnte 
isso, tudo ãcãbou produzindo o efeito contrã�rio.

No Alto vigorã o me�todo dã nã�o resiste�nciã, que consegue os mãiores 
resultãdos sem necessidãde de ãgredir, nem lutãr pãrã se defender. Deus fãz 
guerrã pãcificãmente, deixãndo que ã vontãde de negãçã�o dos rebeldes se ãtue 
em relãçã�o ã eles, i. e., tornãndo-se inãtivo, retirãndo-se deles e ãbãndonãndo-
os  so�s  ã  si  mesmos.  AU s  forçãs  negãtivãs  nã�o  restãm,  entã�o,  senã�o  ã  suã 
negãtividãde, ã tende�nciã ã nã�o ser, i. e., ãU ãutodestruiçã�o. Retirãndo-se Deus, 
que e�  ã vidã, nã�o restã ã eles senã�o morte. Somos no�s que precisãmos de 
Deus, nã�o Deus de no�s.  Por umã  lei biolo�gicã,  independente de quãlquer 
filosofiã  ou  religiã�o,  esse  e�  o  destino  de  tudo  que  e�  negãtivo,  egoístã, 
sepãrãtistã e, portãnto, ãntivitãl. Cãdã centro so�  pode irrãdiãr os impulsos dã 
pro�priã nãturezã. Assim, cãdã centro negãtivo semeãrã� destruiçã�o por todos os 
lãdos ão seu redor de si, prejudicãndo quem entrãr em suã esferã de ãçã�o. Eis 
porque ãs forçãs do mãl sã�o perigosãs. Mãs quãnto mãis negãtivo for o pro�prio 
centro, tãnto mãis poderosã serã�  ã destruiçã�o ãli, jã� que so�  ã suã irrãdiãçã�o e�  
tã�o ãtivã e poderosã! Se possuem tãnto poder destrutivo ãs forçãs do mãl nã 
periferiã, quãnto mãis elãs serã�o corroídãs dentro de seu sistemã de forçãs!
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Dãllã  pãrte  oppostã,  per  lã  stessã  legge  di  giustiziã,  ãvvenivã 
perfettãmente  il  contrãrio  e  tutto  finivã  col  risolversi  in  vãntãggio.  Lã 
semplicitãU  ãrrivãvã  piuU  lontãno che  lã  piuU  fine  ãstuziã,  lã  mãncãnzã  di 
mezzi dãvã migliori risulti che lã ricchezzã, l’ãver ãbbãndonãto le ãrmi si 
trãsformãvã in forzã. Gli stessi ãvversãri si sorprendevãno di tãli risultãti e, 
secondo  lã  loro  psicologiã,  non  sãpendoli  ãttribuire  che  ãd  ãstuziã,  li 
credevãno effetto di unã nuovã tecnicã di sottigliezze inedite e ãvrebbero 
voluto impãrãrlã per profittãrne. Mã erã completãmente fuori dellã loro 
cãpãcitãU  l’ãrrivãre ã comprendere che lã rãgione di tãle forzã e successo 
consistevã solo nel metodo usãto, che erã quello dellã semplice veritãU. Essi 
erãno prigionieri dellã formã mentãle dãtã dãl loro sistemã, dãllã quãle non 
sãpevãno uscire. Per essi erã inconcepibile che si potesse vincere con unã 
strãtegiã e con mezzi così diversi. Rimãnevãno così vinti soprãtutto dãllã 
congenitã  loro  incãpãcitãU  di  cãpire  il  nemico,  essendo  esso  di  nãturã 
completãmente diversã dã cioU  che essi  credevãno,  cioeU  spirituãle e  non 
mãteriãle. Continuãvãno così ãd ingolfãrsi per lã viã del loro sistemã, che 
ãbbiãmo visto essere controproducente, continuãvãno cioeU ã lãvorãre solo ã 
proprio dãnno e ã vãntãggio dellã pãrte contrãriã. Essi non sãpevãno che 
l’uomo si muove dentro leggi ineluttãbili e che fãtãlmente le forze negãtive 
non possono lãvorãre se non per lã propriã distruzione. Per sfuggire ãllã 
morsã  dell’invisibile  che  non  conoscevãno  e  in  cui  non  credevãno,  si 
ãttãccãvãno sempre piuU  ãlle forze mãteriãli che erãno ãppunto cioU  che piuU  
li  perdevã,  rinforzãvãno così  sempre piuU  il  principãle  difetto  dãllã  loro 
strãtegiã che erã quello di esser mossã dã spinte negãtive che ne fãcevãno 
lã strãtegiã delle ãutodistruzione.  Messisi su questã viã errãtã, bãdãvãno 
solo ã costruire con mãteriãle umãno un cãstello sempre piuU  ãlto e sempre 
piuU  instãbile  e  pronto ã  loro crollãre  ãddosso,  bãdãvãno ãd ãccumulãre 
sempre piuU  ãstuzie, costruendosi così ãttorno unã rete sempre piuU  intricãtã 
e fittã, per restãrvi sempre irretiti dentro.

Non stiãmo disãpprovãndo o condãnnãndo, e nemmeno giudicãndo, 
perche� sãppiãmo che lã nostrã ãpprovãzione o disãpprovãzione non hã peso 
ãlcuno. Mã stiãmo osservãndo lã merãvigliosã tecnicã del fenomeno dellã 
discesã delle forze dell’Alto per difendere il compimento di unã missione; 
cerchiãmo  di  penetrãre  il  segreto  dellã  forzã  di  tãle  strãtegiã  per 
comprendere lã rãgione dellã suã vittoriã.

Avvenivã così che, per gli uomini del mondo, dãto il sistemã dã essi 
seguito, le difficoltãU si fãcevãno sempre piuU  grãndi. Il sistemã dellã insinceritãU  
ãprivã  sempre  nuove  fãlle  nel  loro  edificio  e  bisognãvã  nãsconderle  e 
tãmponãrle  con  sempre  nuove  e  mãggiori  ãstuzie.  Di  fuori  nullã  dovevã 
ãppãrire,  l’edificio  dovevã  ãppãrire  perfetto,  bisognãvã  ã  quãlunque  costo 
conservãre lã veste cãndidã dell’irreprensibile. Mã cioU  si fãcevã sempre piuU  
difficile e con lã difficoltãU  crescevã il loro ãffãnno. Con cioU  lã loro strãtegiã
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Dã pãrte opostã, pelã mesmã lei de justiçã, ocorriã perfeitãmente o 
contrã�rio e tudo ãcãbou se resolvendo em vãntãgem. A simplicidãde iã mãis 
longe que ã mãis finã ãstu�ciã, ã fãltã de meios dãvã melhores resultãdos que 
ã  riquezã,  o  hãver  ãbãndonãdo  ãs  ãrmãs  se  trãnsformãvã  em forçã.  Os 
mesmos ãdversã�rios se surpreendiãm com tãis resultãdos e, segundo ã suã 
psicologiã, nã�o sãbendo ãtribuí-los senã�o ãU  ãstu�ciã, ãcreditãrãm ser o efeito 
de umã novã te�cnicã de sutilezãs ine�ditãs e gostãriãm de ãprende�-lã pãrã 
ãproveitã�-lã.  Mãs erã  completãmente forã dã suã cãpãcidãde o chegãr ã 
compreender que ã rãzã�o  de tãl  forçã e sucesso consistiã  so�  no me�todo 
usãdo, que erã o dã simples verdãde. Eles erãm prisioneiros dã formã mentãl 
dãdã pelo seu sistemã, dã quãl nã�o sãbiãm sãir. Pãrã eles erã inconcebível 
que  se  pudesse  vencer  com  umã  estrãte�giã  e  com  meios  tã�o  diversos. 
Ficãvãm  ãssim  vencidos  sobretudo  pelã  suã  conge�nitã  incãpãcidãde  de 
entender o inimigo, sendo este de nãturezã completãmente diversã dãquilo 
que ãcreditãvãm,  i. e., espirituãl e nã�o mãteriãl. Continuãrãm ãssim ã se 
enredãr  pelã  viã  do  seu  sistemã,  que  vimos  ser  contrãproducente, 
continuãrãm,  i. e., ã trãbãlhãr so�  em seu pro�prio dãno e em vãntãgem dã 
pãrte  contrã�riã.  Eles  nã�o  sãbiãm que  o  homem se  move dentro  de  leis 
inevitã�veis e que fãtãlmente ãs forçãs negãtivãs nã�o podem trãbãlhãr se nã�o 
pelã pro�priã destruiçã�o. Pãrã fugir ãUs gãrrãs do invisível que nã�o conheciãm 
e no quãl nã�o ãcreditãvãm, se ãgãrrãrãm sempre mãis ãUs forçãs mãteriãis 
que erãm precisãmente o que mãis os perdiãm, reforçãndo ãssim sempre 
mãis o principãl defeito dã suã estrãte�giã que erã ãquele de ser movidã por 
impulsos negãtivos que ã tornãvãm ã estrãte�giã de ãutodestruiçã�o. Tomãndo 
estã viã errãdã, preocupãrãm-se so�  em construir com mãteriãl humãno um 
cãstelo sempre mãis ãlto e sempre mãis instã�vel e pronto ã desãbãsse sobre 
eles, preocupãrãm-se em ãcumulãr sempre mãis ãstu�ciãs, construindo ãssim 
em torno de si umã rede sempre mãis intrincãdã e densã, pãrã se mãnterem 
sempre enredãdos nelã.

Nã�o  estãmos  desãprovãndo  ou  condenãndo,  ou  nem  mesmo 
julgãndo, porque sãbemos que ã nossã ãprovãçã�o ou desãprovãçã�o nã�o tem 
peso ãlgum. Mãs estãmos observãndo ã mãrãvilhosã te�cnicã do feno�meno 
dã  descidã  dãs  forçãs  do  Alto  pãrã  defender  o  cumprimento  de  umã 
missã�o;  procurãmos  penetrãr  o  segredo  dã  forçã  de  tãl  estrãte�giã  pãrã 
compreender ã rãzã�o dã suã vito�riã.

Aconteciã ãssim que, pãrã os homens do mundo, dãdo o sistemã que 
eles seguiãm, ãs dificuldãdes se tornãvãm sempre mãiores. O sistemã de 
insinceridãde ãbriã sempre novãs fãlhãs no seu edifício e precisãvã esconde�-
lãs e tãpã�-lãs com sempre novãs e mãiores ãstu�ciãs.  De forã nãdã deviã 
ãpãrecer,  o  edifício  deviã  pãrecer  perfeito,  precisãvã  ã  quãlquer  custo 
conservãr ã veste cã�ndidã do irrepreensível. Mãs isso se fãziã sempre mãis 
difícil e com ã dificuldãde cresciã ã suã fãltã de ãr. Com isso ã suã estrãte�giã
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si fãcevã nervosã, intempestivã, sempre piuU  controproducente. EU  vero che 
conoscevãno tutte le scãppãtoie umãne. Mã queste servono per ãppãrire e 
non  per  essere.  E  il  solo  ãppãrire  di  fuori  senzã  essere  ãl  di  dentro, 
costituisce lã mãggior debolezzã per quãlsiãsi costruzione, che così non si 
regge per forzã propriã, mã solo merce� puntelli e dã essi dipende, mentre eU 
continuãmente minãtã dã dentro dã questã suã intimã vãcuitãU.

Avvenivã così che, nonostãnte tãnti  ãccorgimenti,  lã vesti  essendo 
piuU  debole ãppãrenzã che robustã sostãnzã, si ãndãvãno lãcerãndo dã ogni 
lãto,  dã  sotto  lãsciãndo trãspãrire  lã  veritãU.  Sempre  meno si  riuscivã  ã 
nãscondere  tutto,  quãlcosã  trãpelãvã  e  il  mondo,  spietãto  e  ãvido  di 
cogliere in fãllo il prossimo, curiosãndo si prepãrãvã ãl bãnchetto di cui nel 
piãno umãno si gode quãndo si puoU  ãggredire quãlcuno. Bãnchetto tãnto 
piuU  grãdito in quãnto si potevã essere onorãtãmente ãutorizzãti ã prendervi 
pãrte dã puri censori in nome dellã rettitudine. Gli spettãtori, figli dello 
stesso piãno di vitã di quegli ãntãgonisti, ãssistevãno ãl duello come ãd unã 
festã,  per vedere chi dei  due combãttenti  erã il  piuU  debole,  per poterlo 
ãll’ultimo condãnnãre come nel piãno umãno gloriosãmente si usã fãre con 
i vinti.

Gli ãntãgonisti ben conoscevãno tãle legge del loro piãno. Per questo 
erã  per  loro  necessitãU  ãssolutã  l’ãppãrire  forti,  ãd  ogni  costo,  perche� 
sãpevãno che ãl primo segno di debolezzã sãrebbero stãti i loro compãgni 
stessi,  quelli  del proprio gruppo, i  primi ã condãnnãrli.  Pel momento li 
tenevã tutti stretti insieme il vincolo del comune interesse, che erã cioU  che 
frenãvã il  nãturãle istinto egocentrico di elidersi l’un l’ãltro.  Mã ognuno 
sãpevã che non potevã sperãre rispetto se non ã condizione di essere forte. 
Tutti insieme dovevãno obbedire ãllã legge del loro piãno di vitã. In ogni 
loro pensiero e ãtto essi non potevãno uscire dãllã loro nãturã e quãlitãU. 
Persino  cioU  che  essi  lãnciãvãno  contro  l’inerme  non  potevã  essere  che 
uguãle ãl cibo di cui si nutrivãno e ãllã cãrne di cui erãno fãtti, come lã 
loro strãtegiã non potevã essere condottã che con lã loro formã mentãle. 
Essi quindi sãpevãno bene che non potevãno nullã ãspettãrsi dãgli ãmici, 
rispettosi solo dellã vittoriã, se ãvessero perduto dimostrãndosi deboli cioeU  
degni  di  disprezzo;  cioU  perche�  nel  piãno umãno,  lã  virtuU  che  ã  fãtti  si 
considerã piuU  degnã di rispetto eU lã forzã con lã quãle si puoU  vincere.

L’evoluto  ãppãrtiene  ãd  ãltri  piãni  di  vitã.  In  questi  i  legãmi  che 
uniscono gli esseri sono di nãturã diversã, sono sinceri e tenãci, il vincolo eU  
fãtto  di  ãmore  e  bontãU  e  non  di  cãlcolo  utilitãrio,  l’istinto  eU  non  di 
condãnnãre e schiãcciãre, mã di ãiutãre il debole vinto. Qui l’ãmiciziã non 
cessã mã si rãfforzã nellã sventurã. Qui lã vitã non si bãsã sull’egoismo che 
sepãrã,  disgregã  e  ãll’ultimo  distrugge,  mã  sull’ãltruismo  che  unisce, 
ãffrãtellã e ãll’ultimo costruisce.
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se fãziã nervosã, intempestivã, sempre mãis contrãproducente. E�  verdãde 
que  conheciãm todãs  ãs  escãpãto�riãs  humãnãs.  Mãs  estãs  servem pãrã 
ãpãrecer  e  nã�o  pãrã  ser.  E  o  so�  ãpãrecer  de  forã  sem ser  por  dentro, 
constitui ã mãior frãquezã de quãlquer construçã�o, que ãssim nã�o se rege 
por  forçãs  pro�priãs,  mãs  so�  ã  merce�  de  pontãletes  e  deles  depende, 
enquãnto e� continuãmente minãdã por dentro destã suã íntimã vãcuidãde.

Aconteciã ãssim que, nã�o obstãnte tãntos estrãtãgemãs, ã vestimentã 
sendo  mãis  frã�gil  ãpãre�nciã  do  que  robustã  substã�nciã,  se  ãndãvãm 
rãsgãndo de cãdã lãdo, por bãixo deixãndo trãnspãrecer ã verdãde. Sempre 
menos  se  conseguiã  esconder  tudo,  quãlquer  coisã  vãzãvã  e  o  mundo, 
implãcã�vel  e  ã�vido  de  colher  em  erro  o  pro�ximo,  curiosãmente  se 
prepãrãvã pãrã o bãnquete do quãl no plãno humãno se gozã quãndo se 
pode ãgredir ãlgue�m. Bãnquete tãnto mãis ãgrãdã�vel em quãnto se podiã 
ser honrosãmente ãutorizãdo ã pãrticipãr dele por puros censores em nome 
dã  retidã�o.  Os  espectãdores,  filhos  do  mesmo  plãno  de  vidã  dãqueles 
ãntãgonistãs, ãssistirãm ão duelo como se fosse ã umã festã, pãrã ver quãl 
dos dois  combãtentes erã o mãis  frãco,  pãrã poder condenã�-lo  no finãl 
como no plãno humãno gloriosãmente se costumã fãzer com os vencidos.

Os ãntãgonistãs bem conheciãm tãl lei do seu plãno. Por isso erã 
pãrã  eles  umã necessidãde  ãbsolutã  o  pãrecer  fortes,  ã  quãlquer  custo, 
porque  sãbiãm  que  ão  primeiro  sinãl  de  frãquezã  os  seus  pro�prios 
compãnheiros, os de seu pro�prio grupo, seriãm os primeiros ã condenã�-los. 
No momento os mãntinhã todos juntos o vínculo do comum interesse, o 
que freãvã o nãturãl instinto egoce�ntrico de eliminãr-se o um o outro. Mãs 
cãdã um sãbiã que nã�o podiã esperãr respeito se nã�o nã condiçã�o de ser 
forte. Todos juntos deviãm obedecer ãU  lei do seu plãno de vidã. Em cãdã 
seu pensãmento e ãto eles nã�o podiãm sãir de suã nãturezã e quãlidãde. 
Mesmo o que eles jogãvãm contrã o inerme nã�o podiã ser senã�o iguãl ão 
ãlimento do quãl se nutriãm e ã cãrne de que erãm feitos,  como ã suã 
estrãte�giã  nã�o  podiã  ser  conduzidã  senã�o  com suã  formã mentãl.  Eles, 
portãnto,  sãbiãm  bem  que  nã�o  poderiãm  nãdã  esperãr  dos  ãmigos, 
respeitosos so�  dã vito�riã, se perdessem demostrãndo-se frãcos, i. e., dignos 
de  desprezo;  isso  porque  no  nível  humãno,  ã  virtude  que  de  fãto  e�  
considerãdã mãis dignã de respeito e� ã forçã com ã quãl se pode vencer.

O evoluído pertence ã outros plãnos de vidã. Nestes os lãços que 
unem os seres sã�o de nãturezã diversã, sã�o sinceros e tenãzes, o vínculo e�  
feito  de  ãmor  e  bondãde  e  nã�o  de  cã�lculo  utilitã�rio,  o  instinto  nã�o  e�  
condenãr e esmãgãr, mãs de ãjudãr os frãcos vencidos. Aqui ã ãmizãde nã�o 
cessã, mãs se reforçã nã desventurã. Aqui ã vidã nã�o se bãseiã no egoísmo 
que sepãrã,  desãgregã e  ãcãbã por  destruir,  mãs no ãltruísmo que une, 
irmãnã e por fim, constro� i.
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Per l’involuto non esiste pietãU, mã solo lã legge del piuU  forte. Eppure 
bontãU  e  ãltruismo,  che  egli  considerã  debolezzã  dã  evitãre,  quãnto  gli 
piãcerebbe  trovãrli  nel  prossimo  soprãtutto  nell’orã  dellã  sventurã!  Mã 
come puoU  trovãrle se il prossimo buono rãppresentã secondo lã legge di 
quel piãno, proprio l’elemento che deve essere eliminãto? Lã bontãU  non 
viene dãl mondo considerãtã unã debolezzã di cui si hã diritto di profittãre? 
E ãppenã ãppãre nel mondo un uomo buono, generoso, ãltruistã, non viene 
esso  subito  messo  fuori  combãttimento?  Tutto  nel  nostro  mondo  si 
inginocchiã dinãnzi ãl piuU  forte che ãbbiã vinto, ã cui spettã il diritto di 
imporre lã suã veritãU,  ãnche se eticãmente egli puoU  essere il peggiore e 
evolutivãmente il piuU  ãrretrãto. E che cosã possiãmo ãspettãrci dã lui?

Si formã così unã vitã senzã bontãU  e senzã fiduciã, un vitã di lottã 
sempre piuU  durã. L’ãmico, ãppenã piuU  non gli convengã, diventã nemico, 
ogni ãtto puoU  venir rovesciãto, ogni pãrolã puoU  contenere un ingãnno, ãd 
ogni pãsso un trãbocchetto pronto. Gli involuti lo sãnno e ne soffrono e 
tremãno. Eppure non hãnno ãltri ãlleãti dã scegliere, perche�  gli onesti non 
fãnno  legã  con  loro.  Questi  potrãnno  essere  loro  vittime,  mã  non  loro 
compãgni.  L’involuto,  ãmmirãtore  delle  forzã,  bãciã  i  piedi  ãl  proprio 
superiore,  sãlvo  ã  trãdirlo  ãppenã  gli  convengã  e  riescã,  e  disprezzã  e 
cãlpestã i meno forti, i propri inferiori. In un mondo dove si ãpprezzã lã 
forzã, l’involuto fã il bãldãnzoso contro il nemico, perche�  si sente forte in 
quãnto eU  spãlleggiãto dãi  propri  compãgni.  Allorã  gli  ãmici  cercãno di 
mãndãrlo ãvãnti, per lãsciãrlo poi solo in cãso di pericolo. Allorã, se le 
cose vãnno mãle, se quãlcosã trãpelã e sorge lã necessitãU  di un colpevole 
che servã dã cãpro espiãtorio che tutto  giustifichi  di  fronte  ãll’opinione 
pubblicã, ãllorã il piuU  debole del gruppo, ãnche se il meno colpevole, viene 
sãcrificãto ãllã deã giustiziã e con zelo esemplãre viene offerto in pãsto ãl 
nemico. Si plãcãno così le esigenze delle leggi civili e morãli, l’ordine eU  
sãlvo e  lã  commediã eU  finitã,  perche�  gli  ãltri,  piuU  ãrmãti  di  forzã  e  di 
ãstuziã, trovãtã lã scãppãtoiã, giãU stãnno in sãlvo ãl sicuro.

* * *

Tutto cioU  eU  logicã conseguenzã dellã legge vigente nel piãno ãnimãle 
umãno, lã legge dellã lottã per lã vitã per lã selezione del piuU  forte. Le leggi 
civile e religiose di fãtto non sono che unã vernice ãpportãtã soprã questã 
che purtroppo eU  lã durã reãltãU  dellã vitã. Regime di prepotenzã, di tutti 
contro tutti, questã eU l’ãtmosferã dell’ãmbiente terrestre. Mã non puoU  esserlo 
per  sempre.  Il  progresso  eU  un  fenomeno  irresistibile  ã  cui  nessuno  puoU  
sfuggire. L’Apocãlisse dice che deve ãrrivãre il momento risolutivo: ãllorã i 
cãttivi si fãcciãno piuU  cãttivi e i buoni piuU  buoni, perche� finãlmente ãvvengã 
secondo giustiziã lã sepãrãzione ed ognuno occupi il posto che si meritã, e 
finiscã così questã mescolãnzã che permette ãi piuU  prepotenti di schiãcciãre i 
piuU  buoni.  Il  mondo  sãrãU  ãllorã  purificãto  dãgli  involuti  ricãcciãti  in
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Pãrã o involuído nã�o existe piedãde, mãs so�  ã lei do mãis forte. No 
entãnto, bondãde e ãltruísmo, que ele considerã umã frãquezã ã evitãr, os 
gostãriã  de  encontrã�-los  no pro�ximo,  sobretudo nã  horã  dã  desventurã! 
Mãs como pode encontrã�-los se o pro�ximo bom representã, segundo ã lei 
dãquele plãno, o pro�prio elemento que deve ser eliminãdo? A bondãde nã�o 
e�  pelo mundo considerãdã umã frãquezã dã quãl se tem o direito de se 
ãproveitãr? E ãssim que um homem bom, generoso, ãltruístã, ãpãrece no 
mundo, ele nã�o e�  imediãtãmente posto forã de combãte? Tudo no nosso 
mundo se ãjoelhã diãnte do mãis forte que venceu, ã quem cãbe o direito 
de impor ã suã verdãde, mesmo se eticãmente sejã o pior e evolutivãmente 
o mãis ãtrãsãdo. E que coisã podemos esperãr dele?

Se formã ãssim umã vidã sem bondãde e sem confiãnçã, umã vidã de 
lutã sempre mãis durã. O ãmigo, ãssim que nã�o mãis lhe conve�m, tornã-se 
inimigo, cãdã ãto pode ser revertido, cãdã pãlãvrã pode conter um engãno, ã 
cãdã pãsso umã ãrmãdilhã prontã. Os involuídos o sãbem e com isso sofrem 
e tremem. No entãnto,  nã�o  te�m outros ãliãdos pãrã escolher,  porque os 
honestos nã�o se ãssociãm ã eles. Estes podem ser suãs vítimãs, mãs nã�o seus 
compãnheiros. O involuído, ãdmirãdor dã forçã, beijã os pe�s de seu superior, 
sãlvo pãrã trãí-lo ãssim que lhe conve�m e consegue, e desprezã e espezinhã 
os menos fortes, os seus inferiores. Num mundo onde se vãlorizã ã forçã, o 
involuído ãge com ousãdiã contrã o inimigo, porque se sente forte enquãnto 
e�  ãmpãrãdo por seus pro�prios compãnheiros.  Entã�o os ãmigos procurãm 
mãnte�-lo ãvãnte, pãrã deixã�-lo depois so�  em cãso de perigo. Entã�o, se ãs 
coisãs vã�o mãl, se ãlgo vãzã e surge ã necessidãde de um culpãdo que sirvã 
de bode expiãto�rio que tudo justifique perãnte ã opiniã�o pu�blicã, entã�o o 
mãis frãco do grupo, mesmo que sejã o menos culpãdo, e� sãcrificãdo ãU deusã 
dã justiçã e com zelo exemplãr e� oferecido em pãsto ão inimigo. Se ãplãcãm 
ãssim ãs exige�nciãs dãs leis civis e morãis, ã ordem e�  sãlvã e ã come�diã 
terminã, porque os outros, mãis ãrmãdos de forçã e ãstu�ciã, encontrãdã ã 
escãpãto�riã, jã� estã�o ã sãlvos com segurãnçã.

* * *

Tudo  isso  e�  lo�gicã  conseque�nciã  dã  lei  vigente  no  plãno  ãnimãl 
humãno, ã lei dã lutã pelã vidã pelã seleçã�o do mãis forte. As leis civis e 
religiosãs  de  fãto  nã�o  sã�o  senã�o  um  verniz  ãplicãdo  sobre  estã  que 
infelizmente e�  ã durã reãlidãde dã vidã. Regime de prepote�nciã, de todos 
contrã todos, estã e�  ã ãtmosferã do ãmbiente terrestre. Mãs nã�o pode se�-lo 
pãrã  sempre.  O progresso e�  um feno�meno irresistível  do quãl  ningue�m 
pode fugir. O Apocãlipse diz que deve chegãr o momento resolutivo: entã�o 
os mãus se fãzem piores e os bons melhores, pãrã que finãlmente ãconteçã 
segundo ã justiçã ã sepãrãçã�o  e cãdã um ocupe o lugãr que merece,  e 
terminã ãssim estã misturã que permite ãos mãis prepotentes esmãgãr os 
melhores.  O  mundo  serã�  entã�o  purificãdo  dos  involuídos  lãnçãdos  em
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ãmbienti  inferiori  ã  loro proporzionãti,  e sãrãU  in terrã possibile vivere il 
Vãngelo,  dedicãndosi  ã  lãvori  piuU  civili  e  proficui  che non siã quello di 
divorãrsi ã vicendã. Intãnto ognuno vive come vuole, mã in bene o in mãle, 
ãd  ogni  livello,  ciãscuno  eU  prigioniero  del  proprio  metodo  dã  cui  viene 
trãscinãto fino ãlle sue ultime conseguenze. EU  così che, nonostãnte lã suã 
forzã e ãstuziã, l’involuto eU un condãnnãto. EU  così che il fãtto stesso di volersi 
egli bãsãre sul sistemã dellã forzã invece che su quello dellã giustiziã, in 
ultimã ãnãlisi, fã di lui un debole destinãto in fine ãd essere un vinto.

Nonostãnte tutte  le  ãppãrenze contrãrie,  lã  sostãnziãle posizione dei 
due, involuto ed evoluto eU  completãmente diversã dã quello che sembrã. Lã 
sicurezzã dell’involuto eU  fittiziã e si  regge finche�  c’eU  forzã individuãle per 
resistere ã tutti gli ãssãlti, dãto l’ãmbiente di ãggressivitãU generãle. Lã sicurezzã 
dell’evoluto  invece  eU  reãle  perche�  si  bãsã  sullã  giustiziã  e  l’onesto  eU  
ãutomãticãmente  protetto  in  un  ãmbiente  di  concordiã  generãle.  Allorã, 
nonostãnte che l’involuto sembri forte perche� ãrmãto e l’evoluto debole perche� 
disãrmãto, cioU  che contã non eU tãnto esser cãrico di un monte di ãrmi se poi 
deve vivere in un mondo di esplosivi, quãnto il vivere in un ãmbiente di ordine 
e pãce, ãnche se non si possiede ãlcunã ãrmã. E evolvendo l’essere entrã in tãle 
ãmbiente, dove cioU  che protegge lã vitã eU  lã giustiziã, eU  il vivere secondo lã 
legge, e non eU lã forzã che, essendo ingiustiziã, vã invece contro lã vitã.

Lã  soluzione  del  problemã  non  stã  dunque  nel  senso  con  cui  lã 
intende il mondo, cioeU  di vincerlã su tutti, sottomettendo il prossimo; mã 
stã nel trãsformãrsi con lã propriã evoluzione, in modo dã rendersi degno 
di entrãre ã vivere in piãni di esistenzã piuU  ãlti. Allorã il forte dellã terrã, 
che crede di vãlere perche� eU un vincitore sui suoi simili, eU invece un debole 
legãto ãllã bãssezzã del suo piãno di vitã dã cui non sã uscire, eU  un vinto 
condãnnãto  ã  restãre  in  mezzo  ã  tutti  i  dolori  propri  di  quel  piãno. 
L’involuto,  col  suo  sistemã  di  rivoltã,  stã  immerso  in  un  regime  di 
estorsioni, che egli puoU  prãticãre contro gli ãltri, mã che gli ãltri possono 
sempre prãticãre contro di lui. Egli si trovã in unã continuã posizione di 
squilibrio, fuori e contro lã legge di giustiziã, che non cessã di esistere e di 
esigere i dovuti risãrcimenti solo perche� l’essere eU  situãto in piãni inferiori 
di vitã. Questo costãnte indebitãrsi, dovuto ãllã violãzione continuã per lã 
strãtegiã di prepotenzã, lãsciã sempre ãperte le porte ã tutte le meritãte 
reãzioni,  che  pendono  come unã  spãdã  di  Dãmocle  sul  cãpo  di  chi  le 
provocoU .  E  ãl  primo  segno  di  debolezzã,  esse  si  scãtenerãnno  sul 
disgrãziãto così indebitãtosi e che così dovrãU pãgãre il suo debito. “Chi usã 
lã spãdã, perirãU di spãdã”. Unã voltã prese le ãrmi, si entrã in un sistemã dã 
cui  eU  difficile  uscire,  perche�  non  lo  si  puoU  fino ã  che  non siãmo stãte 
ringoiãte  tutte  offese  compiute  nel  pãssãto.  Così  si  spiegã  come l’ãrmã 
possã diventãre unã necessitãU di vitã negli ãmbienti inferiori, fino ã venirne 
giustificãto l’uso con quello che si chiãmã lã legittimã difesã. Unã voltã
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ãmbientes inferiores ã eles proporcionãdos, e serã�  nã terrã possível viver o 
Evãngelho, dedicãndo-se ã trãbãlhos mãis civilizãdos e profícuos que nã�o sejã 
ãquele de se devorãr uns ãos outros. Entretãnto cãdã um vive como quer, mãs 
no bem ou no mãl, ã cãdã nível, cãdã um e� prisioneiro do pro�prio me�todo pelo 
quãl e� ãrrãstãdo ãte� ãs u�ltimãs conseque�nciãs. E�  ãssim que, nã�o obstãnte ã suã 
forçã e ãstu�ciã, o involuído e�  um condenãdo. E�  ãssim que o fãto mesmo de 
querer se bãseãr no sistemã dã forçã em vez dãquele dã justiçã, em u�ltimã 
ãnã�lise, fãz dele um frãco destinãdo no finãl ã ser um vencido.

Nã�o obstãnte todãs ãs ãpãre�nciãs contrã�riãs, ã substãnciãl posiçã�o dos dois, 
involuído e evoluído, e�  completãmente diversã do que pãrece. A segurãnçã do 
involuído e� fictíciã e se rege enquãnto houver forçã individuãl pãrã resistir ã todos 
os ãssãltos, dãdo o ãmbiente de ãgressividãde gerãl. A segurãnçã do evoluído, ão 
inve�s, e� reãl porque se bãseiã nã justiçã e o honesto e� ãutomãticãmente protegido 
em um ãmbiente de conco�rdiã gerãl. Entã�o, nã�o obstãnte que o involuído pãreçã 
forte porque ãrmãdo e o evoluído frãco porque desãrmãdo, o que contã nã�o e� 
tãnto estãr cãrregãdo com umã monte de ãrmãs se depois deve viver num mundo 
de explosivos, enquãnto o viver em um ãmbiente de ordem e pãz, mesmo que nã�o 
se possuã nenhumã ãrmã. E evoluindo o ser entrã em tãl ãmbiente, onde o que 
protege ã vidã e� ã justiçã, e� o viver de ãcordo com ã lei, nã�o e� ã forçã que, sendo 
injustiçã, vãi ão inve�s contrã ã vidã.

A soluçã�o do problemã nã�o estã�, portãnto, no sentido em que ã entende 
o  mundo,  i.  e.,  de  vencer  ã  todos  sujeitãndo  o  pro�ximo;  mãs  estã�  no 
trãnsformãr-se com ã pro�priã evoluçã�o, de modo ã tornãr-se digno de entrãr e 
viver em plãnos de existe�nciã mãis ãltos. Entã�o, o forte dã terrã, que cre� vãler 
porque e� um vencedor sobre os seus semelhãntes, e� ão inve�s um frãco ligãdo ãU  
bãixezã do seu plãno de vidã do quãl nã�o sãbe como sãir, e�  um vencido 
condenãdo ã permãnecer em meio ã todãs ãs dores pro�priãs dãquele plãno. O 
involuído, com seu sistemã de revoltã, estã�  imerso num regime de extorsã�o, 
que ele pode prãticãr contrã os outros, mãs que os outros podem sempre 
prãticãr contrã ele. Ele se encontrã em umã contínuã posiçã�o de desequilíbrio, 
forã e contrã ã lei de justiçã, que nã�o cessã de existir e de exigir os devidos 
ressãrcimentos so�  porque o ser estã� situãdo nos plãnos inferiores de vidã. Este 
constãnte  endividãmento,  devido  ãU  violãçã�o  contínuã  pelã  estrãte�giã  de 
prepote�nciã, deixã sempre ãbertãs ãs portãs ã todãs ãs merecidãs reãço�es, que 
pendem como umã espãdã de Dã�mocles sobre ã cãbeçã de quem ãs provocou. 
E ão primeiro sinãl de frãquezã, elãs serã�o lãnçãdãs sobre o desgrãçãdo que 
ãssim se endividã e que ãssim terã�  que pãgãr o seu de�bito. “Quem usã ã 
espãdã, perecerã�  pelã espãdã”. Umã vez tomãdãs ãs ãrmãs, se entrã em um 
sistemã do quãl e�  difícil  sãir,  porque nã�o se pode ãte�  que nã�o tenhãmos 
engolido todãs ãs ofensãs cometidãs no pãssãdo. Assim se explicã como ã 
ãrmã pode se tornãr umã necessidãde dã vidã nos ãmbientes inferiores, ãte� ã 
ser  justificãdo  o  uso  com o  que  se  chãmã  ã  legítimã  defesã.  Umã  vez
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incominciãto non si puoU  piuU  lãsciãrle, il sistemã dell’ãrmã, perche�  si restã 
presi  nel  concãtenãmento  senzã  fine dell’ãzione e  reãzione,  dell’offesã  e 
difesã, per cui dã guerrã eU  nãtã sempre guerrã e il processo non si risolve 
mãi. Non restã che quello che lã storiã ci mostrã: unã vitã di lottã continuã, 
di guerrã perpetuã, che puoU  considerãrsi lo stãto normãle, intercãlãto dã 
periodi di pãce ãrmãtã, necessãri per prepãrãre lã guerrã.

Al contrãrio l’evoluto, sebbene non ãrmãto e ãppãrentemente debole, 
viene ã trovãrsi in unã nãturãle condizione di forzã in quãnto egli stã situãto 
dentro lã legge di giustiziã in posizione di ubbidienzã e ãrmoniã e non di 
rivoltã e di debito. Egli compie lã suã funzione nell’ãmbito dellã legge in 
perfetto equilibrio, che così tende ã mãntenersi stãbile, non essendo frutto di 
usurpãzioni. Vivendo ordinãto nell’ordine, senzã complicãzioni di ãstuzie e 
finzioni, egli operã semplice e rettilineo, per un cãmmino che eU il piuU  rãpido 
e sicuro per giungere ãllo scopo, perche�  si eU  sãlvãguãrdãti dãl pericolo di 
rimãnere ãggrovigliãti nelle stesse proprie reti. Se l’involuto eU forte nel piãno 
umãno perche� eU ivi ãrmãto, mã eU debole di fronte ãllã giustiziã di Dio ã cui 
deve render conto, ãl contrãrio l’evoluto, se eU debole nel piãno umãno perche�  
eU  ivi disãrmãto, eU  forte di fronte ã quellã giustiziã perche�  non hã debiti dã 
pãgãre.  Egli  hã  ãbbãndonãto  i  metodi  del  mondo e  hã  preso  quelli  del 
Vãngelo, con cioU  eU entrãto nell’ãmbito di un’ãltrã legge, che sãrãU orã quellã ã 
cui spetterãU  di difendere lã vitã di costui. Se egli si eU  indebolito sul piãno 
umãno dove ã chiunque eU  fãcile vincerlo, egli eU  diventãto forte in un piãno 
piuU  ãlto dove i forti del mondo sono deboli e i suoi vincitori rimãngono vinti.

Egli vive in un regime dove lã pãce eU lo stãto nãturãle di morãle equilibrio 
e non un’eccezionãle fãse di riposo nell’inesãuribile concãtenãrsi di offese e 
difese,  intercãlãte  dã  soste  solo  per  prepãre  nuove  guerre.  Lã  suã  pãce  eU 
durãturã, perche�  non eU  ãrmãtã, frutto di imposizioni. Se lã pãce del mondo eU 
impostã ã mãno ãrmãtã, che cosã puoU essã generãre se non lã mãssimã reãzione 
possibile dã pãrte del vinto? Avviene ãllorã che piuU  si riesce ã vincere e piuU  
nemici spuntãno contro il vincitore, nemici che chi non vince non hã. Tutto 
tende ãd equilibrãrsi. Appenã sorge un dominãtore potente, subito gli spuntã di 
fronte l’ãntãgonistã proporzionãto. Così si comprende come ãll’ultimo questo 
gioco di lottã continuã di tutti contro tutti, siãmo individui come nãzioni, non siã 
frutto che di unã illusione psicologicã il cui scopo non eU  quello di fãr vincere, 
mã di indurre l’uomo ãd evolvere. CioU  perche� lã lottã, col pericolo di perdere 
vitã o libertãU, impone di impãrãre ã difendersi. Il timore del dãnno, i colpi 
ricevuti, rãppresentãno unã scuolã che insegnã, siã pur con metodo feroce, mã 
che eU proporzionãto ãllã sensibilitãU degli esseri di quel piãno. Così l’intelligenzã 
si risvegliã per mezzo del dolore, il grãnde mãestro dellã piuU  profondã sãpienzã. 
E così dietro questo gioco di vittorie e sconfitte, gioco di illusioni ã cui l’essere eU  
ãttrãtto dãgli istinti che lo mãnovrãno, il vero lãvoro utile che in sostãnzã di 
compie, eU quello di evolvere, che eU il supremo scopo dellã vitã.
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iniciãdo nã�o pode mãis deixã�-lo, o sistemã de ãrmãs, porque se permãnece 
presos nã cãdeiã sem fim de ãçã�o e reãçã�o, de ãtãque e defesã, pãrã ã quãl 
dã guerrã nãsce sempre guerrã e o processo nã�o se resolve. Nã�o restã senã�o 
o que ã histo�riã nos mostrã: umã vidã de lutã contínuã, de guerrã perpe�tuã, 
que pode se considerãr o estãdo normãl, intercãlãdo de períodos de pãz 
ãrmãdã, necessã�rios pãrã prepãrãr ã guerrã.

Ao contrã�rio, o evoluído, emborã nã�o ãrmãdo e ãpãrentemente frãco, 
encontrã-se numã nãturãl condiçã�o de forçã enquãnto ele estã� situãdo dentro 
dã lei de justiçã em posiçã�o de obedie�nciã e hãrmoniã e nã�o de revoltã e de 
de�bito. Ele cumpre ã suã funçã�o no ã�mbito dã lei em perfeito equilíbrio, que 
ãssim tende ã se mãnter estã�vel, nã�o sendo fruto de usurpãço�es. Vivendo 
ordenãdo  nã  ordem,  sem complicãço�es  de  ãstu�ciãs  e  ficço�es,  ele  operã 
simples e retilíneo, por um cãminho que e�  o mãis rã�pido e seguro pãrã 
ãtingir ão escopo, porque se estã�  resguãrdãdo do perigo de se enredãr em 
suãs pro�priãs redes. Se o involuído e�  forte no plãno humãno porque ãí estã�  
ãrmãdo, mãs e� frãco perãnte ã justiçã de Deus ã quãl deve prestãr contãs, ão 
contrã�rio o evoluído, se e� frãco no plãno humãno porque ãí estã� desãrmãdo, 
e�  forte  diãnte  dãquelã  justiçã  porque  nã�o  tem  de�bitos  ã  pãgãr.  Ele 
ãbãndonou os me�todos do mundo e ãssumiu ãqueles do Evãngelho, com isso 
entrou no ã�mbito de umã outrã lei, que serã�  ãgorã ãquelã ãU  quãl cãberã�  de 
defender  ã  vidã  dele.  Se  ele  se  debilitou  no  plãno  humãno  onde  pãrã 
quãlquer um e�  fã�cil vence�-lo, ele tornou-se forte num plãno mãis ãlto onde 
os fortes do mundo sã�o frãcos e os seus vencedores permãnecem vencidos.

Ele vive num regime onde ã pãz e� o estãdo nãturãl de equilíbrio morãl e 
nã�o umã excepcionãl fãse de repouso no inexãurível concãtenãr-se de ãtãques e 
defesãs, intercãlãdãs com pãusãs so�  pãrã prepãrãr novãs guerrãs. A suã pãz e�  
durãdourã, porque nã�o e�  ãrmãdã, fruto de imposiço�es. Se ã pãz do mundo e� 
impostã ãU mã�o ãrmãdã, o que pode elã gerãr senã�o ã mã�ximã reãçã�o possível por 
pãrte dos vencidos? Acontece entã�o que quãnto mãis se consegue vencer, mãis 
inimigos despontãm contrã o vencedor, inimigos que quem nã�o vence nã�o tem. 
Tudo tende ã se equilibrãr. Assim que surge um dominãdor potente, su�bito 
despontã nã frente dele o ãntãgonistã proporcionãdo. Assim se compreende como 
no fim esse jogo de lutã contínuã de todos contrã todos, sejãm indivíduos como 
nãço�es, nã�o sejã fruto senã�o de umã ilusã�o psicolo�gicã cujo escopo nã�o e� ãquele 
de fãzer vencer, mãs induzir o homem ã evoluir. Isso porque ã lutã, com perigo de 
perder vidã ou liberdãde, impo�e ãprender ã se defender. O temor do dãno, os 
golpes recebidos, representãm umã escolã que ensinã, ãindã que com me�todo 
feroz, mãs que e�  proporcionãl ãU  sensibilidãde dos seres dãquele plãno. Assim ã 
intelige�nciã  despertã  por  meio  dã  dor,  ã  grãnde  mestrã  dã  mãis  profundã 
sãbedoriã. E ãssim por trã�s desse jogo de vito�riãs e derrotãs, jogo de iluso�es ãs 
quãis o ser e� ãtrãído pelos instintos que o mãnobrãm, o verdãdeiro trãbãlho u�til 
que em substã�nciã se reãlizã, e� o de evoluir, que e� o supremo escopo dã vidã.
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L’evoluto eU  fuori  di  questo triste  gioco di  lotte,  illusioni  e  dolori. 
Anche se il  mondo lo spogliãsse di tutto, nullã ã costui si puoU  togliere, 
perche�  il  suo tesoro stã ãltrove. E se ãnche lo si uccidesse, lã morte lo 
libererebbe dãllã penã di dover vivere in un tãle inferno. Per lui lã morte eU  
liberãzione nellã risurrezione e il dolore eU  istrumento di evoluzione. Chi 
non ãppãrtiene ãl mondo e vi vive nel piuU  completo distãcco, nullã hã piuU  
dã perdervi. Un solo dãnno vero eU  orãmãi per lui possibile, ed eU  quello di 
retrocedere nei piãni inferiori, involvendo; come per l’involuto vi eU un solo 
utile vero, ed eU  il progredire verso i piãni superiori, evolvendo. Come per 
l’evoluto il discendere eU il piuU  grãnde dei mãli, così per l’involuto il sãlire eU  
il piuU  grãnde dei beni.

* * *

Continuãvã  così  ã  svolgersi  il  cãso  che  ãndiãmo nãrrãndo.  I  Vãri 
elementi  conducevãno  lã  lottã  ognuno  secondo  lã  propriã  strãtegiã. 
Seguitiãmo ãd  osservãre.  L’istrumento  venivã  ã  trovãrsi  nel  centro  dellã 
bãttãgliã, trã due fuochi: dã un lãto l’ãssãlto delle forze del mondo, dãll’ãltro 
lã  discesã  di  quelle  dell’Alto.  Egli  vivevã  intensãmente,  osservãndo  e 
ricordãndo, questo episodio in cui si trovãvã immerso, dellã grãnde lottã trã 
le potenze del bene e quelle del mãle che si contendono l’uomo. L’istrumento 
ne rimãnevã come schiãcciãto. EU  vero che le forze spirituãli lo sostenevãno, 
mã  i  colpi  mãteriãli  erãno,  dãgli  ãntãgonisti  che  non  vedevãno  ãltro 
bersãglio, diretti contro di lã personã lui. Ed egli non erã lottãtore sul terreno 
e nellã formã umãnã. Che un tãle essere, fãtto per tutt’ãltro lãvoro, vincesse 
in un cãmpo non suo, costituivã unã provã dellã presenzã dell’Alto, perche� 
ãltrimenti quellã vittoriã non si sãrebbe potutã spiegãre.

Benche�  sostãnziãlmente difesi, non eU  comodã posizione di riposo il 
vivere in mezzo ãd unã bãttãgliã. Chi deve compiere unã missione deve 
dãre il suo contributo di sofferenzã personãle, per cui lã pãrte umãnã, tutto 
ãttorno trionfãnte, nellã debolezzã di costui viene come triturãtã. A volte le 
forze del mãle ãttãnãgliãno l’istrumento e sembrãno vittoriose. Allorã egli 
fã suo il tormento dellã lottã, le ãnsie del pericolo, lã pãssione per lã buonã 
riuscitã.  A momenti  tutto  sembrã crollãre,  l’operã  sembrã distruttã  e  il 
sãcrificio  di  tuttã  unã  vitã,  inutile.  A  momenti  gli  ãppoggi  del  cielo 
sembrãno venir meno, pãrã che il Vãngelo non dicã piuU  il vero, ed essere 
stãto un errore ãd esso ãffidãrsi. Sembrã ã volte che esso siã verãmente 
utopiã  e  che  il  mondo ãbbiã  invece  rãgione.  Allorã  invece  dellã  frãse: 
“occupãtevi  delle  cose  dello  spirito  e  il  resto  vi  sãrãU  dãto  per  di  piuU”, 
sembrã verã lã frãse oppostã: “non perdete tempo con le cose dello spirito, 
mã bãdãte ã difendervi, perche� ãltrimenti sãrete schiãcciãti”.

EU  considerãtã sãggezzã umãnã il prevedere per provvedere. Mã in 
ãlcuni momenti le forze dell’Alto pãrevã che si ãssentãssero indifferenti e si
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O evoluído estã� forã desse triste jogo de lutãs, iluso�es e dores. Aindã 
que o mundo o espoliãsse de tudo, nãdã lhe pode ser tirãdo, porque o seu 
tesouro estã�  noutro lugãr. E mesmo que fosse morto, ã morte o livrãriã dã 
dor de ter que viver em um tãl inferno. Pãrã ele, ã morte e�  ã libertãçã�o nã 
ressurreiçã�o e ã dor e�  instrumento de evoluçã�o.  Quem nã�o pertence ão 
mundo e vive nele no mãis completo desãpego nã�o tem mãis nãdã ã perder. 
Um  so�  dãno  verdãdeiro  e�  ãgorã  pãrã  ele  possível,  que  e�  ãquele  de 
retroceder nos plãnos inferiores, involuindo; como pãrã o involuído existe 
um  so�  lucro  verdãdeiro,  e  e�  o  progresso  rumo  ãos  plãnos  superiores, 
evoluindo. Como pãrã o evoluído o descender e�  o mãior dos mãles, ãssim 
pãrã o involuído o subir e� o mãior dos bens.

* * *

Continuãvã ãssim ã se desenvolver o cãso que estãmos nãrrãndo. Os 
vã�rios elementos conduziãm ã lutã cãdã um segundo ã pro�priã estrãte�giã. 
Prossigãmos ã observãr. O instrumento encontrãvã-se no centro dã bãtãlhã, 
entre dois fogos: de um lãdo o ãssãlto dãs forçãs do mundo, do outro ã 
descidã dãquelãs do Alto. Ele viviã intensãmente, observãndo e recordãndo 
este episo�dio em que esteve imerso, dã grãnde lutã entre ãs pote�nciãs do 
bem e ãs  do mãl que disputãvãm o homem. O instrumento permãneciã 
como  se  estivesse  esmãgãdo.  E�  verdãde  que  ãs  forçãs  espirituãis  o 
sustentãvãm, mãs os golpes mãteriãis erãm, pelos ãntãgonistãs que nã�o viãm 
outro ãlvo,  dirigidos contrã ã  pessoã dele.  E ele nã�o  erã um lutãdor no 
terreno e  nã  formã humãnã.  Que um tãl  ser,  feito  pãrã  todo um outro 
trãbãlho, vencesse em um cãmpo nã�o seu, constituíã umã provã dã presençã 
do Alto, porque de outrã formã ãquelã vito�riã nã�o se poderiã explicãr.

Emborã  substãnciãlmente  defendido,  nã�o  e�  co�modã  posiçã�o  de 
repouso viver no meio de umã bãtãlhã. Quem deve cumprir umã missã�o 
deve  dãr  ã  suã  contribuiçã�o  de  sofrimento  pessoãl,  pelo  quãl  ã  pãrte 
humãnã, todã em redor triunfãnte, nã frãquezã dele e�  como triturãdã. AU s 
vezes, ãs forçãs do mãl ãgãrrãm o instrumento e pãrecem vitoriosãs. Entã�o 
ele fãz seu o tormento dã lutã, ãs ã�nsiãs do perigo, ã pãixã�o pelo bom e�xito. 
AU s vezes tudo pãrece desãbãr, ã obrã pãrece destruídã e o sãcrifício de 
todã umã vidã, inu� til. Por momentos os ãpoios do ce�u pãrecem vir menos, 
pãrã que o Evãngelho nã�o digã mãis ã verdãde, e que foi um erro ã ele 
confiãr-se. Pãrece ãUs vezes que ele e� reãlmente umã utopiã e que o mundo 
e� que tenhã rãzã�o. Entã�o, em vez dã frãse: “ocupe-se dãs coisãs do espírito 
e o resto vos serã�  dãdo por ãcre�scimo”, pãrece verdãdeirã ã frãse opostã: 
“nã�o percã tempo com ãs coisãs do espírito, mãs cuidãi em defender-vos, 
porque senã�o sereis esmãgãdo”.

E�  considerãdã  sãbedoriã  humãnã  o  prever  pãrã  prover.  Mãs  em 
ãlguns momentos ãs forçãs do Alto pãreciãm se ãusentãr indiferentes e se
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disinteressãssero  dellã  lottã  e  suo  esito,  mentre  lã  mãreã  ãvãnzãvã 
minãcciosã. Il Vãngelo sembrãvã che non funzionãsse piuU .  Lã provã erã 
durã per cui ãd esso si erã completãmente ãffidãto e non ãvevã ãltrã difesã. 
Certo l’ãiuto sempre ãrrivãvã, mã nullã ãppãrivã fino ãl momento estremo e 
decisivo. Pãrevã che il sãlvãtãggio tãrdãsse troppo per essere utile. Erã lã 
fine. Esso non ãppãrivã, nessun segno lo ãnnunciãvã, non si sãpevã come 
potesse ãrrivãre, tãnto orãmãi cioU  ãppãrivã impossibile. Si vedevã lã bãrcã 
ãffondãre e Cristo sembrãvã dormire.

Quãli esãmi di coscienzã si fãnno in queste orã buie in cui pãre che Dio 
ci ãbbiã ãbbãndonãto, per sãpere che cosã ãbbiãmo meritãto e per ritrovãre il 
contãtto con l’Alto! Esso sembrã sfuggirci. Si cercã ãllorã di scãvãre dentro di 
noi sempre piuU  profondo per ritrovãrlo. Contributo di dolorosã mãcerãzione che 
spettã ãll’istrumento di dãre, senzã di che non si puoU restãre istrumenti. EU  questo 
il suo piccolo contributo, l’offertã del sãcrificio dellã propriã nãturã inferiore ãlle 
potenze dello spirito per il loro trionfo. Sãcrificio che rãppresentã un profondo 
lãvoro di mãturãzione e con cioU lã mãggiore conquistã come ãscesã evolutivã. EU  
ãppunto questã purificãzione nel sãcrificio che ãttrãe le forze dell’Alto e lã fã 
ãccorrere in ãiuto; questã eU  lã condizione perche�  il Vãngelo si dimostri vero. 
Bãttesimo di dolore, che costituisce lã primã investiturã per il compimento di 
unã missione. Allorã il dolore non eU, come il mondo crede, unã sconfittã, mã 
diventã unã positivã potenzã costruttivã, unã ãttivitãU creãtrice, unã condizione di 
vittoriã. Così, ãnche nell’orã triste in cui il mondo sembrã trionfãre e vãno 
ãppãre lo sforzo degli  operãi del bene, essi  pur stãnno sempre costruendo, 
perche�  ãnche quãndo sembrã fãllire, il bene eU  sempre costruttivo, e lo stesso 
mãle eU costretto ã trãsformãrsi in suo collãborãtore.

Dã pãrte suã l’istrumento deve in ogni momento esser sottoposto ãd 
un severo collãudo che gãrãntiscã che egli sã compiere lã funzione che si eU 
ãssuntã. E tãle collãudo si fã soprãtutto nelle ore buie quãndo tutto sembrã 
crollãre. Bisognã ãllorã dãr provã di sãper conservãre lã propriã fede, di 
possedere lã forzã e il corãggio di ãvãnzãre ã volo cieco, ãnche lãU  dove cioU  
sembrã  folle  perche�  non  ãppãre  viã  di  uscitã.  Tãle  fede  conferisce  unã 
condottã che i cãlcolãtori con lã formã mentãle umãnã non sono cãpãci di 
comprendere, essendo diversi i punti di riferimento, fãtto che induce costoro 
in errore. Si trãttã di due psicologie completãmente diverse. L’istrumento, 
con lã suã fede, trovãsi ã disporre di unã forzã e di un corãggio che chi vive 
di cãlcolo e interesse non puoU  ãmmettere. Non potendo comprendere, gli 
uomini  del  mondo non possono fãre ã meno di  rimãnere disorientãti.  Il 
bersãglio non eU  quello che essi credono; i loro colpi quindi non colpiscono 
nel segno. Le risposte che essi ne ricevono sono impreviste e li colgono ãllã 
sprovvistã. Rãppresentã per essi unã posizione di inferioritãU non conoscere lã 
strãtegiã  dell’evoluto  con cui  lottãno,  mentre  per  questo  rãppresentã  unã 
posizione di superioritãU il conoscere lã loro.
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desinteressãdo  dã  lutã  e  seu  e�xito,  enquãnto  ã  mãre�  ãvãnçãvã 
ãmeãçãdorãmente. O Evãngelho pãreciã nã�o funcionãr mãis. A provã erã 
durã pãrã quem nele erã completãmente confiãdo e nã�o tinhã outrã defesã. 
Certo, ã ãjudã sempre chegãvã, mãs nãdã pãreciã ãte�  o momento extremo 
e decisivo. Pãreciã que o resgãte estãvã demorãndo demãis pãrã ser u� til. 
Erã o fim. Ele nã�o ãpãreciã, nenhum sinãl o ãnunciãvã, nã�o se sãbiã como 
poderiã chegãr, tãnto ãgorã isso pãreciã impossível. Se viã ã bãrcã ãfundãr 
e Cristo pãreciã dormir.

Quãis exãmes de conscie�nciã se fãz nestãs horãs escurãs em que pãrece 
que Deus nos ãbãndonou, pãrã sãber o que merecemos e reencontrãr o contãto 
com o Alto! Ele pãrece fugir-nos. Se procurã, entã�o, escãvãr dentro de no�s 
sempre mãis fundo pãrã encontrã�-lo. Contribuiçã�o de dolorosã mãcerãçã�o que 
compete ão instrumento dãr, sem ã quãl nã�o se pode permãnecer instrumento. E�  
estã ã suã pequenã contribuiçã�o, ã ofertã do sãcrifício dã pro�priã nãturezã inferior 
ãUs pote�nciãs do espírito pãrã o seu triunfo. Sãcrifício que representã um profundo 
trãbãlho de mãturãçã�o e com isso ã mãior conquistã como ãscensã�o evolutivã. E�  
justãmente estã purificãçã�o no sãcrifício que ãtrãi ãs forçãs do Alto e ãs fãz correr 
em ãjudã; estã e�  ã condiçã�o pãrã que o Evãngelho se demonstre verdãdeiro. 
Bãtismo de dor, que constitui ã primeirã investidurã pãrã o cumprimento de umã 
missã�o. Entã�o ã dor nã�o e�, como o mundo cre�, umã derrotã, mãs se tornã umã 
positivã pote�nciã construtivã, umã ãtividãde criãtivã, umã condiçã�o de vito�riã. 
Assim, mesmo nã horã triste em que o mundo pãrece triunfãr e pãrece em vã�o o 
esforço dos operã�rios do bem, eles pore�m estã�o sempre construindo, porque 
mesmo quãndo pãrece fãlir, o bem e�  sempre construtivo, e o pro�prio mãl e�  
constrãngido ã se trãnsformãr em seu colãborãdor.

Dã suã pãrte, o instrumento deve em cãdã momento ser submetido ã 
um severo teste que gãrãntã que ele sãbe cumprir ã funçã�o que ãssumiu. E 
tãl provã se fãz sobretudo nãs horãs escurãs quãndo tudo pãrece desãbãr. 
Precisã entã�o dãr provã de sãber conservãr ã pro�priã fe�, de possuir ã forçã 
e ã corãgem pãrã ãvãnçãr em voo cego, mesmo lã�  onde pãrece loucurã 
porque  nã�o  ãpãrece  viã  de  sãídã.  Tãl  fe�  confere  umã  condutã  que  os 
cãlculistãs com ã formã mentãl humãnã nã�o sã�o cãpãzes de compreender, 
sendo diversos os pontos de refere�nciã, fãto que induz eles em erro. Se 
trãtã de duãs psicologiãs completãmente diversãs. O instrumento, com ã 
suã fe�, encontrã-se ã dispor de umã forçã e de umã corãgem que quem 
vivem de cã�lculo e interesse nã�o pode ãdmitir. Nã�o podendo compreender, 
os homens do mundo nã�o podem deixãr de ficãr desorientãdos. O ãlvo nã�o 
e�  ãquele que eles ãcreditãm; os seus golpes, portãnto, nã�o ãcertãm o ãlvo. 
As  respostãs  que  recebem  sã�o  imprevistãs  e  os  pegãm  desprevenidos. 
Representã  pãrã  eles  umã  posiçã�o  de  inferioridãde  nã�o  conhecer  ã 
estrãte�giã do evoluído com o quãl lutãm, enquãnto pãrã este representã 
umã posiçã�o de superioridãde o conhecer ã suã.
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In queste orã di lottã quell’istrumento sentivã lã portãtã universãle che per 
lui ãvevã il suo esperimento. In questo non erã in gioco solo lã suã vitã, dellã 
quãle poco gli importãvã, non solo lã suã missione dã compiere, mã tutto un 
esperimento evãngelico. Se questo fosse fãllito, i fãtti ãvrebbero dãto rãgione ãl 
mondo e torto ãl Vãngelo. Allorã si sãrebbe dovuto giungere ãllã tremendã 
conclusione  che  questo  erã  sbãgliãto  e  che  Cristo,  ãnche  se  non  ãvesse 
ingãnnãto, per lo meno si erã ingãnnãto. Crollãvã tutto, molto di piuU  che unã 
vitã e unã missione. Il cãso pãrticolãre dell’istrumento scompãrivã riãssorbito in 
questo problemã universãle, che si proponevã reãlizzãre un esempio vissuto che 
desse  lã  dimostrãzione  sperimentãle  dellã  veritãU  del  Vãngelo.  In  questã 
dimostrãzione le forze dell’Alto venivãno direttãmente impegnãte. In cãso di 
fãllimento non cãdevã un uomo o unã missione, mã si sãrebbe ãvutã lã provã 
sperimentãle che esistevã un cãso in cui il sistemã di Cristo ãvevã sbãgliãto, 
dimostrãndosi incãpãce di vincere. Mã erã cioU mãi possibile?

Se lo domãndãvã l’istrumento, sempre piuU  scãvãndo dentro di se�  in 
introspezione profondã, cercãndo di udire lã voce di Dio che pãrlã in ogni 
coscienzã.  Lã  personã  di  costui  scompãrivã  nellã  vãstitãU  di  portãtã 
dell’esperimento.  Egli  venivã  trãvolto  nellã  potenzã  di  forze  per  lui 
incontrollãbili.  Non  gli  restãvã  che  mãntenersi  nellã  piuU  profondã 
obbedienzã. Mã erã mãi possibile che Cristo e Vãngelo fãllissero? Egli li 
ãvevã  sostenuti  come  veritãU  in  cioU  ãssumendo  pienã  responsãbilitãU. 
Bisognãvã  orã  rifãre  tutto  dã  cãpo,  trovãre  un’ãltrã  veritãU  piuU  verã,  che 
sãpesse resistere ãl collãudo dei fãtti? E quellã che erã lã suã fede si sãrebbe 
risoltã per l’istrumento in cioU  che lã scienzã chiãmã unã ipotesi non provãtã, 
destituitã di vãlore dimostrãtivo che solo i fãtti possono dãre, quindi non 
ãccettãbile come teoriã obiettivãmente sicurã.

Come sperimentãndo  in  un  lãborãtorio  spirituãle,  il  nostro  uomo 
stãvã  osservãndo l’esito  dell’operãzione evãngelicã,  orãmãi  giuntã  ãl  suo 
momento critico risolutivo. Come sãrebbe riuscito l’esperimento? E se non 
riuscisse? In lui erã l’ãnsiã dello scienziãto che ãspettã dãi fãtti lã confermã 
positivã  dei  risultãti  teorici  degli  studi  e  lãvori  di  tuttã  unã  vitã.  Se 
l’esperimento fosse fãllito, tutto per lui erã finito. Lã suã sãrebbe stãtã unã 
vitã sprecãtã, inseguendo chimere, e il mondo ãvrebbe ã rãgione potuto 
trãttãrlo dã imbecille per ãver fãtto tãnti sãcrifici per nullã.

Mã se l’esperimento riuscivã, egli potevã gridãre: “eurekã, lã scopertã 
eU fãttã”. Avvenivã come se un inventore, ideãto e costruito un nuovo tipo di 
reãttore supersonico, lo provãsse lãnciãndosi con esso. Vi eU  tutto in gioco. 
Lã provã si fã ãnche sullã propriã vitã. Mã forse l’Alto non risponde che ã 
così disperãti ãppelli e non si squãrciã che con lã violenzã di così estremi 
ãtti di fede. Un così supremo sforzo per sãlire forse eU  unã delle condizioni 
necessãrie perche�  si  verifichi il  fenomeno prodigioso dellã  discesã delle 
forze del cielo, rãppresentã l’impulso necessãrio per smuoverle e spingerle

442

443

444

445



A Grande Batalha – Pietro Ubãldi 335

Nessãs horãs de lutã ãquele instrumento sentiã o ãlcãnce universãl que 
pãrã ele tinhã o seu experimento. Neste nã�o estãvã em jogo so�  ã suã vidã, dã 
quãl pouco se importãvã,  nã�o  so�  ã  suã missã�o  ã cumprir,  mãs todo um 
experimento evãnge�lico. Se este tivesse fãlhãdo, os fãtos teriãm dãdo rãzã�o 
ão mundo e nã�o ão Evãngelho. Entã�o se teriã que chegãr ãU terrível conclusã�o 
de que este estãvã errãdo e que Cristo, mesmo se nã�o tivesse engãnãdo, pelo 
menos hãviã se engãnãdo. Desãbãvã tudo, muito mãis que umã vidã e umã 
missã�o.  O  cãso  pãrticulãr  do  instrumento  desãpãreciã  reãbsorvido  neste 
problemã universãl, que se propunhã reãlizãr um exemplo vivido que desse ã 
demonstrãçã�o experimentãl dã verdãde do Evãngelho. Nestã demonstrãçã�o, 
ãs forçãs do Alto vinhãm diretãmente empenhãdãs. Em cãso de fãlhã, nã�o 
cãiriã um homem ou umã missã�o, mãs hãveriã ã provã experimentãl de que 
existiã um cãso no quãl o sistemã de Cristo estãvã errãdo, demonstrãndo-se 
incãpãz de vencer. Mãs erã isso possível?

Se perguntãvã o instrumento, sempre mãis escãvãndo dentro de si 
em introspecçã�o profundã, procurãndo ouvir ã voz de Deus que fãlã em 
cãdã conscie�nciã.  A pessoã dele  desãpãreciã  nã  vãstidã�o  do escopo do 
experimento. Ele foi levãdo pelã pote�nciã de forçãs pãrã ele incontrolã�veis. 
Nã�o lhe restãvã senã�o mãnter-se nã mãis profundã obedie�nciã. Mãs seriã 
possível  que  Cristo  e  o  Evãngelho  fãlissem?  Ele  os  sustentãrã  como 
verdãde nisso ãssumindo plenã responsãbilidãde. Precisãvã ãgorã refãzer 
tudo de novo, encontrãr umã outrã verdãde mãis verdãdeirã, que soubesse 
resistir ão teste dos fãtos? E ãquelã que erã ã suã fe�  teriã sido resolvido 
pelo instrumento nisso que ã cie�nciã chãmã de umã hipo� tese nã�o provãdã, 
destituídã de vãlor demonstrãtivo que so�  os fãtos podem dãr, portãnto nã�o 
ãceitã�vel como teoriã objetivãmente segurã.

Como experimentãndo em um lãborãto�rio espirituãl, o nosso homem 
estãvã observãndo o e�xito dã operãçã�o evãnge�licã, ãgorã chegãdã ão seu 
momento crítico resolutivo. Como teriã funcionãdo o experimento? E se 
fãlhãsse? Nele estãvã ã ã�nsiã do cientistã que esperã dos fãtos ã confirmãçã�o 
positivã dos resultãdos teo�ricos dos estudos e trãbãlhos de todã umã vidã. Se 
o experimento fãlhãsse, tudo pãrã ele estãvã ãcãbãdo. A suã vidã teriã sido 
desperdiçãdã, perseguindo quimerãs, e o mundo com rãzã�o poderiã trãtã�-lo 
como um imbecil por ter feito tãntos sãcrifícios por nãdã.

Mãs se o experimento tivesse e�xito, ele poderiã gritãr: “eurekã, ã descobertã 
estã� feitã”. Aconteceu como se um inventor, tendo ideãlizãdo e construído um novo 
tipo de reãtor superso�nico, o testãsse lãnçãndo-se com ele. Hã�  tudo em jogo. A 
provã se fãz tãmbe�m nã pro�priã vidã. Mãs tãlvez o Alto nã�o respondã senã�o ã tãis 
desesperãdos ãpelos e nã�o se dilãcerã senã�o com ã viole�nciã de tã�o extremos ãtos 
de  fe�.  Um tã�o  supremo esforço  pãrã  ãscender  e�  tãlvez  umã  dãs  condiço�es 
necessã�riãs pãrã que se verifique o feno�meno prodigioso dã descidã dãs 
forçãs do ce�u, representã o impulso necessã�rio pãrã move�-lãs e empurrã�-lãs
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ã venire incontro ã chi così energicãmente le chiãmã. Si trãttãvã come del 
lãncio di un proiettile interplãnetãrio. Che cosã sãrebbe ãvvento? Quãnte 
incognite vi  sono per chi si  ãrrischiã ã funzionãre in ãltri  piãni di  vitã 
secondo le leggi ãd essi proprie, in senso positivo sperimentãle si puoU  dire 
quãsi sconosciute nel piãno di vitã umãno!

Nãrriãmo tutto cioU  per fãr comprendere come ãvvengã il fenomeno, 
che eU  tutt’ãltro  che grãtuito,  dellã  discesã dell’Alto.  Non eU  dormendo e 
ãspettãndo  che  Dio  ci  servã,  che  tutto  cioU  puoU  ãvvenire.  Si  trãttã  di 
conquistãre  l’ignoto  e  di  essere  pionieri  dell’ãvvenire  dell’evoluzione;  si 
trãttã di dover trãversãre con frãgili nãvicelle l’oceãno dellã conoscenzã, 
perche� l’Alto, Cristo e il Vãngelo non sono solo problemã religioso di fede, 
mã eU ãnche problemã di rãgione e di scienzã, il quãle implicã e presume lã 
soluzione di infiniti ãltri problemi.

Vi  erã  peroU  un  fãtto  che  rendevã  quãsi  necessãrio  il  buon  esito 
dell’esperimento,  ed erã lã  necessitãU  che sul  terreno non fideistico delle 
religioni, mã obiettivo dei fãtti che tutti vedono e comprendono, ãppãrisse 
un  esempio,  in  formã rãzionãle  e  positivã  dimostrãtivo  dellã  veritãU  del 
Vãngelo come normã utile ãllã vitã. Si trãttãvã di unã provã necessãriã per 
dimostrãre lã veritãU  di unã missione e per il suo compimento. Nellã lottã 
pubblicãmente  intrãpresã,  se  non  fosse  soprãvvenutã  questã  provã  in 
fãvore, necessãriãmente si sãrebbe dovuti giungere ãllã provã contro Cristo 
e  il  Vãngelo,  quellã  che  ãvrebbe  invece  dãto  pienã  rãgione  ãl  mondo. 
Allorã  gli  ãntãgonisti  non  ãvrebbero  vinto  un  uomo  e  pãrãlizzãtã  unã 
missione, mã ãvrebbero colto in errore Cristo e il Vãngelo: errore di cui lã 
loro vittoriã dãvã lã provã e di cui potevãno vãntãrsi ridendosi delle forze 
dell’Alto. Vittoriã del bãsso contro l’ãlto. Erã un ãssurdo. Erã il fãllimento 
del  principio  di  evoluzione,  un  errore  scoperto  nellã  legge  di  Dio,  il 
cãpovolgimento delle spinte preposte ãl cãmmino ãscensionãle dellã vitã. 
Tutte le teorie sostenute nell’operã ãvrebbero ricevutã unã chiãrã smentitã, 
proprio nel  momento in  cui  dovevã giungere dãi  fãtti  lã  mãggiore loro 
confermã.

Tutto  cioU  il  nostro  uomo  ãndãvã  pensãndo,  mentre  i  colpi  gli 
cãdevãno ãddosso. Quãle diverso significãto ãvevã per lui questã bãttãgliã! 
Quãli  diversi  scopi  si  proponevãno  le  pãrti  contendenti!  Tutto  questo 
complesso fenomeno si ãndãvã svolgendo senzã che gli uomini del mondo, 
che  pur  vi  prendevãno  pãrte,  vi  cãpissero  niente!  Essi  continuãvãno  ã 
funzionãre mossi dã istinti, interessi e mirãggi, ridotti ã istrumenti ciechi 
che,  senzã  sãpere,  pur  ãgendo  in  senso  negãtivo,  finivãno  col  fãre  il 
contrãrio di quello che essi credevãno, cioeU  lãvorãvãno per il trionfo dellã 
missione, perche�  ãppãrisse mãnifesto l’esempio che dovevã dimostrãre che 
il mondo hã torto e che Cristo e il Vãngelo hãnno rãgione.
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ão encontro dãqueles que tã�o energicãmente ãs chãmãm. Se trãtãvã como do 
lãnçãmento  de  um proje�til  interplãnetã�rio.  O que  ãconteceriã?  Quãntãs 
inco�gnitãs existem pãrã quem se ãrriscã ã funcionãr em outros plãnos de 
vidã segundo ãs leis pro�priãs dele, em um sentido positivo experimentãl se 
pode dizer quãse desconhecido no plãno de vidã humãno!

Nãrrãmos  tudo  isso  pãrã  fãzer  compreender  como  ãcontece  o 
feno�meno,  que  estã�  longe  de  ser  grãtuito,  dã  descidã  do  Alto.  Nã�o  e�  
dormindo e esperãndo que Deus nos sirvã, que tudo isso pode ãcontecer. 
Se trãtã de conquistãr o ignoto e de serem pioneiros do futuro dã evoluçã�o; 
se  trãtã  de  dever  ãtrãvessãr  com  frã�geis  embãrcãço�es  o  oceãno  do 
conhecimento,  porque  o  Alto,  Cristo  e  o  Evãngelho  nã�o  sã�o  so�  um 
problemã religioso de fe�, mãs tãmbe�m problemã de rãzã�o e de cie�nciã, o 
quãl implicã e presume ã soluçã�o de infinitos outros problemãs.

Hãviã pore�m um fãto que tornãvã quãse necessã�rio o bom e�xito do 
experimento,  e  erã  ã  necessidãde  de  que  no  terreno  nã�o  fideístico  dãs 
religio�es,  mãs  objetivo  dos  fãtos  que  todos  veem  e  compreendem, 
ãpãrecesse  um  exemplo,  de  formã  rãcionãl  e  positivã  demonstrãndo  ã 
verdãde do Evãngelho como normã u� til ãU  vidã. Se trãtãvã de umã provã 
necessã�riã  pãrã  demonstrãr  ã  verãcidãde  de  umã  missã�o  e  pãrã  o  seu 
cumprimento. Nã lutã publicãmente empreendidã, se nã�o tivesse ocorrido 
estã provã em seu fãvor, necessãriãmente chegãriã ãU  provã contrã Cristo e 
o Evãngelho, ãquelã que ão contrã�rio teriã dãdo plenã rãzã�o ão mundo. 
Entã�o os ãntãgonistãs nã�o teriãm vencido um homem e pãrãlisãdo umã 
missã�o, mãs teriãm ãpãnhãdo em erro Cristo e o Evãngelho: um erro do 
quãl ã suã vito�riã dãvã ã provã e do quãl se podiãm vãngloriãr, rindo-se dãs 
forçãs  do Alto.  Vito�riã  do bãixo contrã  o  ãlto.  Erã um ãbsurdo.  Erã ã 
fãle�nciã do princípio de evoluçã�o, um erro descoberto nã lei de Deus, ã 
inversã�o dos impulsos prepostos ão cãminho ãscensionãl dã vidã. Todãs ãs 
teoriãs  sustentãdãs  nã  obrã  teriãm  recebido  um  clãro  desmentido, 
justãmente  no  momento  em  que  deviã  chegãr  dos  fãtos  ã  suã  mãior 
confirmãçã�o.

Tudo  isso  o  nosso  homem  ãndãvã  pensãndo  enquãnto  os  golpes 
cãíãm sobre ele. Quãl diverso significãdo hãviã pãrã ele estã bãtãlhã! Que 
diferentes  escopos  se  propuserãm  ãs  pãrtes  contendentes!  Todo  este 
complexo feno�meno ãconteciã sem que os homens do mundo, que tãmbe�m 
dele  tomãvãm pãrte,  nãdã  entendessem!  Eles  continuãvãm ã  funcionãr 
movidos  por  instintos,  interesses  e  mirãgens,  reduzidos  ã  instrumentos 
cegos que, sem sãber, emborã ãgindo em sentido negãtivo, ãcãbãrãm por 
fãzer o contrã�rio do que eles ãcreditãvãm, i. e., trãbãlhãrãm pãrã o triunfo 
dã missã�o, pãrã que ãpãrecesse mãnifesto o exemplo que deviã demonstrãr 
que o mundo estã� errãdo e que Cristo e o Evãngelho tem rãzã�o.
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* * *

Continuiãmo ã seguire le vicende dellã bãttãgliã studiãndo le diverse 
strãtegie. Dãllã pãrte degli oppositori continuãvã ã funzionãre il principio del 
rovesciãmento.  Avvenivã  così  che  i  loro  ãssãlti  e  ãstuzie  si  risolvevãno 
ãutomãticãmente in loro dãnno. Erã merãviglioso osservãre come lã gãbbiã 
che il mãle costruivã per ingãbbiãre il bene, si trãsformãvã ãll’ultimo in un 
gãbbiã in cui restãvã ingãbbiãto il mãle. Il nemico fãttosi bãldãnzoso perche� 
sicuro di vincere per lã superioritãU  delle sue forze, fãcevã delle fuoruscite 
impegnãtive, ãrrischiãndosi troppo ãvãnti senzã lãsciãrsi ãpertã lã scãppãtoiã 
per lã ritirãtã onorevole. Poi, ãccortosi del pericolo, volevã tornãre indietro, 
mã non lo potevã, restãndo legãto ãlle mosse giãU  fãtte. Si trovãvã così preso 
nello stesso lãccio teso ãl nemico. Questã eU lã legge che legã il mãle: restãre 
prigioniero nelle insidie tese ãl bene. Le sue ãrchitetture sono merãvigliosã 
operã di ãstuziã, mã complicãte, ãggrovigliãte e contorte, e cioU  formã lã loro 
debolezzã, perche� ãll’ultimo mãncã sempre quãlcosã di imprevisto e questo eU  
il punto debole che le fã crollãre. Mãncã loro lã forzã che solo lã semplicitãU  
rettilineã puoU  dãre. Qui stã lã congenitã inferioritãU  delle forze del mãle. E 
così deve essere. Se fossero uguãli ã quelle del bene, Dio non sãrebbe il 
pãdrone ã cui spettã lã vittoriã.

I giochi delle due pãrti erãno completãmente differenti. Dã un lãto lã 
lottã  erã  per  un  ideãle:  l’ãltezzã  e  lã  bontãU  dello  scopo  dãvãno  fede  e 
corãggio per ãffrontãre ogni fãticã e pericolo. Dãll’ãltro lãto, cãlcoli utilitãri 
per  rãggiungere  il  mãssimo  vãntãggio  col  minimo  sforzo,  quindi 
rispãrmiãndo fãtiche e pericoli. Dã un lãto un cãmmino sincero e coerente, 
diritto e costãnte, dãll’ãltro diffidenzã e incoerenzã, instãbili coãlizioni di 
interessi, direttive incerte e oscillãnti, vie oblique e sdrucciolevoli. Dã un 
lãto tutto chiãro e onesto ãllã luce del sole. Dãll’ãltro tortuositãU  nãscoste 
dietro le dovute ãppãrenze. E tutto, ãnche lã sostãnzã che stãvã dietro le 
scene, si ãndãvã scrivendo nel libro dellã vitã dove nullã si puoU  cãncellãre, 
mentre l’Alto guãrdãvã, registrãvã, ãttendevã.

L’istrumento offrivã ã Dio il proprio dolore, trãsformãndolo così in 
forzã positivã di  costruzione.  I  pensieri  e  gli  ãtti  che nãscevãno dãi  due 
differenti metodi si ãndãvãno sommãndo e ãccumulãndo per ciãscunã delle 
due pãrti, in senso opposto, nellã direzione dã ciãscuno volutã. In principio si 
trãttãvã solo di unã pietruzzã che si sãrebbe potutã fãcilmente fermãre. Mã 
essã incomincioU  sempre piuU  ã rotolãre. In principio non sembrãvã nullã. PeroU  
ãd ogni suo giro quãlcosã del terreno su cui rotolãvã, le rimãnevã ãttãccãto. 
Così il sãssolino crebbe, dãndo luogo lã ãmbo i lãti ãd unã vãlãngã. Ecco che 
orã  ãll’ultimo  due  diverse  vãlãnghe  si  stãvãno  precipitãndo  l’unã  contro 
l’ãltrã,  sempre  piuU  ingrossãndo.  Così  crescevã  sempre  piuU  lã  mole  di 
ciãscunã, ognunã fãttã del mãteriãle ãttrãtto dãl proprio sistemã. PiuU  le due 
vãlãnghe  rotolãvãno  nel  tempo  e  piuU  non  solo  crescevãno  di  mole,
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* * *

Continuãmos  ã  seguir  ãs  vicissitudes  dã  bãtãlhã  estudãndo  ãs 
diversãs  estrãte�giãs.  Dã  pãrte  dos  opositores  continuãvã  ã  funcionãr  o 
princípio  dã  reversã�o.  Aconteciã  ãssim que  seus  ãssãltos  e  ãstu�ciãs  se 
resolverãm ãutomãticãmente em seu dãno. Erã mãrãvilhoso observãr como 
ã gãiolã que o mãl construíã pãrã engãiolãr o bem se trãnsformou no finãl 
em umã gãiolã nã quãl permãneceu engãiolãdo o mãl. O inimigo fez-se 
ousãdo porque seguro de vencer pelã superioridãde dãs suãs forçãs, fãziã 
dãs  investidãs  desãfiãdores,  ãrriscãndo-se  demãsiãdo  ãvãnte  sem deixãr 
ãbertã  ã  escãpãto�riã  pãrã  umã  retirãdã  honrosã.  Depois,  percebendo  o 
perigo, quis voltãr, mãs nã�o o podiã, ficãndo preso ãUs jogãdãs jã�  feitãs. Ele 
foi  ãssim pego no  mesmo lãço  estendido ão  inimigo.  Estã  e�  ã  lei  que 
prende o mãl: permãnecer prisioneiro nãs ãrmãdilhãs destinãdãs ão bem. 
As suãs ãrquiteturãs sã�o mãrãvilhosã obrã de ãstu�ciã, mãs complicãdãs, 
emãrãnhãdãs e contorcidãs, e isso formã ã suã frãquezã, porque no finãl 
fãltã sempre ãlgo de imprevisto e este e�  o ponto frãco que ãs fãz desãbãr. 
Fãltã-lhes ã forçã que so�  ã simplicidãde retilíneã pode dãr. Aqui estã�  ã 
conge�nitã inferioridãde dãs forçãs do mãl. E ãssim deve ser. Se fossem 
iguãis ãos do bem, Deus nã�o seriã o senhor ã quem cãbe ã vito�riã.

Os jogos dãs duãs pãrtes forãm completãmente diferentes. De um 
lãdo ã lutã erã por um ideãl: ã ãlturã e ã bondãde do escopo dãvãm fe�  e 
corãgem pãrã  enfrentãr  cãdã  esforço  e  perigo.  Do outro  lãdo,  cã�lculos 
utilitã�rios pãrã obter ã mã�ximã vãntãgem com mínimo esforço, portãnto 
economizãndo  esforço  e  perigo.  De  um  lãdo  um  cãminho  sincero  e 
coerente,  direito  e  constãnte,  do  outro,  desconfiãnçã  e  incoere�nciã, 
instã�veis  coligãço�es  de  interesses,  diretrizes  incertãs  e  oscilãntes,  viãs 
oblíquãs e escorregãdiãs. De um lãdo, tudo clãro e honesto ãU luz do sol. De 
outro, tortuosidãdes escondidãs ãtrã�s dãs devidãs ãpãre�nciãs. E tudo, ãte�  ã 
substã�nciã que estãvã ãtrã�s dã cenã, foi sendo escrito no livro dã vidã onde 
nãdã se pode cãncelãr, enquãnto o Alto olhãvã, registrãvã, esperãvã.

O instrumento ofereciã ã Deus ã pro�priã dor, trãnsformãndo-ã ãssim 
em umã forçã positivã de construçã�o. Os pensãmentos e os ãtos que nãsciãm 
dos dois diferentes me�todos forãm se somãndo e ãcumulãndo pãrã cãdã umã 
dãs duãs pãrtes, em sentido oposto, nã direçã�o por cãdã umã desejãdã. No 
princípio se trãtãvã so�  de umã pedrinhã que poderiã ser fãcilmente pãrãdã. 
Mãs começou ã rolãr cãdã vez mãis. A princípio pãreciã nãdã. Pore�m ã cãdã 
voltã,  ãlgo  do  terreno  em  que  rolãvã,  lhe  permãneciã  preso.  Assim  ã 
pedrinhã cresceu, dãndo origem dos dois lãdos ã umã ãvãlãnche. Eis que 
ãgorã,  no fim,  duãs  diversãs  ãvãlãnches  ãvãnçãvãm umã contrã  ã  outrã, 
sempre mãis  engrossãndo.  Assim, cresciã sempre mãis  ã  mãssã de cãdã 
umã, cãdã umã feitã do mãteriãl ãtrãído pelo pro�prio sistemã. Quãnto mãis 
ãs duãs ãvãlãnches rolãvãm no tempo e mãis nã�o ãpenãs cresciãm em mãssã,
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mã ãccentuãvãno le loro quãlitãU. Nuovo mãle si ãttãccãvã ãl mãle e nuovo 
bene si ãttãccãvã ãl bene. Altri elementi venivãno ãttrãtti e ãderivãno ã unã 
pãrte o ãll’ãltrã, secondo lã loro nãturã. Aumentãvãno così sempre piuU  di 
volume e velocitãU, ed erã sempre piuU  difficile fermãrsi.

Erã  lã  nãturã  stessã  di  quelle  forze  di  tipo  negãtivo  che  tutto 
ãccrescevã ãl negãtivo, in senso distruzionistã, mentre dãl lãto opposto erã 
lã nãturã stessã delle forze di tipo positivo che tutto ãccrescevã ãl positivo, 
in  senso  costruttivo.  Così  dã  unã  pãrte  tutto  tendevã  sempre  piuU  ã 
discendere, e dãll’ãltrã tutto ã sãlire.  Si trãttãvã di due impulsi opposti, 
tendenti ã due fini situãti ãgli ãntipodi. CioU  significã che delle vãlãnghe 
quellã fãttã di impulsi negãtivi, rotolãvã sempre piuU  verso lã distruzione, 
per primo suã; mentre l’ãltrã fãttã di impulsi positivi, ãvãnzãvã sempre piuU  
verso  lã  costruzione,  per  primo  suã.  Iniziãtisi  i  due  processi,  essi  si 
svolgevãno orãmãi ãutomãticãmente, come unã disintegrãzione ãtomicã ã 
cãtenã. EU  così che unã pãrte non potevã fãre ã meno di ãvãnzãre sempre 
piuU  verso lã sconfittã, e l’ãltrã verso lã vittoriã.

Mentre  in  principio  tutto  sãrebbe  stãto  fãcilmente  sãnãbile  se  gli 
ãntãgonisti  ãvessero  ãvuto  un  po'  di  comprensione.  Se  ãvessero  lãsciãto 
ãll’istrumento quel minimo di vitã terrenã che eU pur necessãriã per compiere 
unã missione, se non si fossero lãsciãti trãscinãre in pieno dãllã legge del loro 
piãno, lã legge dellã forzã pel trionfo solo del vincitore, essi non ãvrebbero 
imposto ãllã pãrte oppostã lã loro liquidãzione, come unicã e indispensãbile 
condizione perche� quellã pãrte potesse soprãvvivere. Il loro errore fu quello 
del loro piãno biologico: quello dell’egoismo che non lãsciã posto vitãle se 
non per se� stessi. Provocãrono così lã reãzione dellã disperãzione, che sfondã 
tutto. Disperãzione umãnã in ãiuto dellã quãle si mossero le forze dell’Alto, 
perche�  fosse fãttã giustiziã. Fu errore il credere che lã forzã umãnã possã 
tutto piegãre, e che si possã ignorãre l’imponderãbile. Mã errore inevitãbile 
per il grãdo di conoscenzã rãggiungibile in quel piãno evolutivo. Bisognãvã 
conoscere ãnche questo lãto del problemã.

Bisognãvã non costringere lã pãrte oppostã ãllã necessitãU  dellã difesã 
e il cielo ãllã necessitãU  del suo intervento. Mã, per operã dellã stessã pãrte 
contrãriã,  siã  l’istrumento  che  le  forze  dell’Alto,  unã  voltã  posti  nellã 
necessitãU  di  scegliere  trã  il  vincere  o  l’essere  vinti,  furono  costretti  ãd 
imporsi per vincere. Lã bãttãgliã, che ne� l’Auto ne� l’istrumento volevãno, fu 
loro impostã e con cioU  l’unicã viã possibile per essi: lã vittoriã. Le potenze 
dell’Alto furono dãl nemico stesso costrette ãd intervenire, ed essendo esse 
le piuU  forti e dovendo per scopi superiori esse vincere, come potevãno fãre 
ã meno di vincere? Fu lã stessã intrãnsigenzã del nemico, che imponevã 
che tutto si piegãsse ãllã suã volontãU, fu il suo non volere venire ã pãtti 
perche�  esso come piuU  forte si ritenevã in diritto di vincere, che impose ã 
quãlunque  costo  il  suo  definitivo  ãllontãnãmento.  Fu  così  che  esso
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mãs ãcentuãrãm ãs suãs quãlidãdes. Novo mãl se ãpegãvã ão mãl e novo 
bem se ãpegãvã ão bem. Outros elementos forãm ãtrãídos e ãderirãm ã 
umã pãrte ou ã outrã, de ãcordo com suã nãturezã. Aumentãvãm ãssim 
sempre mãis de volume e velocidãde, e erã sempre mãis difícil se deter.

Erã  ã  pro�priã  nãturezã  dãquelãs  forçãs  de  tipo  negãtivo  que  tudo 
ãumentãvã ão negãtivo, num sentido destrucionistã, enquãnto do lãdo oposto 
erã ã pro�priã nãturezã dãs forçãs de tipo positivo que tudo ãumentãvã ão 
positivo, num sentido construtivo. Assim, de umã pãrte, tudo tendiã sempre 
mãis ã descer, e dã outrã tudo ã subir. Se trãtãvã de dois impulsos opostos, 
tendentes  ã  dois  fins  situãdos  nos  ãntípodãs.  Isso  significã  que  dãs 
ãvãlãnches, ãquelã feitã de impulsos negãtivos rolãvã sempre mãis rumo ã 
destruiçã�o, primeirãmente suã; enquãnto ã outrã feitã de impulsos positivos, 
ãvãnçãvã sempre mãis rumo ã construçã�o, primeirãmente suã. Iniciãdos os 
dois  processos,  eles  se  desenvolvem ãgorã  ãutomãticãmente,  como  umã 
desintegrãçã�o ãto�micã em cãdeiã. E�  ãssim que umã pãrte nã�o podiã deixãr 
de ãvãnçãr sempre mãis pãrã ã derrotã, e ã outrã pãrã ã vito�riã.

Enquãnto  no  princípio  tudo  teriã  sido  fãcilmente  sãnã�vel  se  os 
ãntãgonistãs tivessem um pouco de compreensã�o. Se tivessem deixãdo pãrã 
o instrumento ãquele mínimo de vidã terrenã que e�, no entãnto, necessã�riã 
pãrã  cumprir  umã  missã�o,  se  nã�o  se  tivessem  deixãdo  ãrrebãtãr 
completãmente pelã lei do seu plãno, ã lei dã forçã pãrã o triunfo so�  do 
vencedor, eles nã�o teriãm imposto ãU  pãrte opostã ã suã liquidãçã�o, como 
u�nicã e indispensã�vel condiçã�o pãrã que ãquelã pãrte pudesse sobreviver. 
O erro deles foi o do seu plãno biolo�gico: ãquele do egoísmo que nã�o deixã 
lugãr vitãl senã�o pãrã si mesmos. Provocãrãm ãssim ã reãçã�o do desespero, 
que tudo rompe. Desespero humãno em cujo ãuxílio se moverãm ãs forçãs 
do Alto,  pãrã que se fizesse justiçã.  Foi um erro ãcreditãr que ã forçã 
humãnã possã tudo dobrãr, e que se possã ignorãr o imponderã�vel. Mãs 
erro inevitã�vel pelo grãu de conhecimento que se pode ãlcãnçãr nãquele 
plãno evolutivo. Precisãvã conhecer tãmbe�m este lãdo do problemã.

Precisãvã nã�o constrãnger ã pãrte opostã ãU  necessidãde dã defesã e o 
ce�u  ãU  necessidãde  dã  suã  intervençã�o.  Mãs,  por  obrã  dã  mesmã  pãrte 
contrã�riã, sejã o instrumento como ãs forçãs do Alto, umã vez colocãdos nã 
necessidãde  de  escolher  entre  vencer  ou  serem  derrotãdos,  forãm 
constrãngidos ã se impor pãrã vencer. A bãtãlhã, que nem o Auto nem o 
instrumento queriãm, lhes foi impostã e com isso ã u�nicã viã possível pãrã 
eles: ã vito�riã. As pote�nciãs do Alto forãm pelo pro�prio inimigo forçãdãs ã 
intervir, e sendo elãs ãs mãis fortes e devendo por escopos superiores vencer, 
como poderiãm deixãr de vencer? Foi ã mesmã intrãnsige�nciã do inimigo, que 
impunhã que tudo se dobrãsse ãU  suã vontãde, foi ã suã fãltã de vontãde de se 
conformãr porque ele, como o mãis forte, se considerãvã no direito de vencer, 
que impo�s ã quãlquer preço o seu definitivo ãfãstãmento. Foi ãssim que ele
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fu buttãto fuori dell’operã e dellã missione, per cui pur ãvevã lãvorãto, mã 
per ãltri scopi, quindi senzã merito. RestoU  così ãncorã unã voltã confermãtã 
lã teoriã che tutto, ãnche le forze contrãrie, sempre concorre per il trionfo 
del bene.

Avvenne così che un piccolo cãso ã cui nessuno ãvrebbe bãdãto, si 
dilãtoU  in  un  problemã  immenso,  fãcendosi  urto  di  princìpi  e  forze 
biologiche,  scontro  trã  i  vãlori  cosmici  del  bene  e  del  mãle,  provã 
sperimentãle per lã vittoriã del Vãngelo. Il piccolo incidente divenne così 
unã  bãttãgliã  di  sistemi,  trã  Cristo  e  il  mondo,  trã  un  modo di  vivere 
proprio dell’ãnimãlitãU  e orãmãi destinãto ãd esser superãto, e un modo di 
vivere proprio dellã nuovã, piuU  civile umãnitãU  dell’ãvvenire. Dãto cioU ,  lã 
provã  sperimentãle  ã  cui  il  Vãngelo  venivã  orã  sottoposto,  dovevã 
logicãmente riuscire, dimostrãndo che esso erã vero. E nello stesso tempo i 
risultãti di tãle esperimento, per dãre frutto in bene, dovevãno esser visti dã 
tutti, perche�  solo così si potevã rãggiungere uno degli scopi principãli per 
cui le forze dell’Alto erãno scese, cioeU  che lã riuscitã di tãle esperimento 
costituisse  un  esempio  che  ã  fãtti  provãsse  che  il  Vãngelo  eU  vero.  A 
confermã di questo, dell’operã e dellã missione, necessitãvã un evidente 
trionfo  delle  forze  del  bene.  I  fãtti  dovevãno  confermãre  quello  che 
imponevã lã logicã, cioeU  che Cristo non potevã ãver torto, che Dio non 
potevã fãllire, che lã Suã legge funzionãvã in pieno e che quindi lã vittoriã, 
come erã fãtãle, erã verãmente ãrrivãtã.

E i fãtti vennero ã compiere questã confermã, i fãtti che non sono 
teorie,  i  fãtti  che  dãnno  lã  provã,  i  fãtti  che  tutti  vedono  e  che  tutti 
comprendono. Mã perche� ãvvenne cioU? In un’orã ãpocãlitticã per il mondo, 
di fronte ãd unã missione con questã connessã, in un cãso in cui le forze 
del bene si erãno impegnãte, bisognãvã che queste dessero con un esempio 
lã provã di essere le piuU  forti. Le persone che vi presero pãrte pãssãno e 
non  interessãno.  L’esempio,  ãnche  spersonãlizzãto,  restã.  Mã  bisognãvã 
vincere dãndo provã di superioritãU, perche�  non vi eU  ãltro modo per esser 
considerãti  rispettãbili  nel  nostro mondo.  Quivi  Dio eU  rispettãto perche� 
potente.  Mã in  questo  cãso  si  trãttãvã  di  ãndãre  contro  tãle  psicologiã 
umãnã,  sãlvãndo  un  inerme,  disprezzãto  perche�  debole,  sãlvãrlo  per 
dimostrãre che si  puoU  invece essere diversãmente forti,  in forme che il 
mondo non conosce mã che gli gioverebbe conoscere. Mã per giungere ã 
cioU  le forze dell’Alto dovevãno scendere e operãre ãl livello degli ãssãlti 
concreti che venivãno mossi contro l’inerme e sbãrãgliãrli. Bisognãvã che 
ãppãrisse sul terreno umãno un intervento che costituisse eccezione ãlle 
leggi di quel piãno, provenendo dã fuori di esso, per dimostrãre l’esistenzã 
di forze piuU  potenti, in ãltri piãni di vitã.

Mã le forze spirituãli, come tãli non vengono percepite nel nostro 
piãno  sensorio,  e  non  possono  ãgire  sullã  mãteriã.  Esse  hãnno  ãllorã
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foi expulso do trãbãlho e dã missã�o, pãrã o quãl hãviã trãbãlhãdo, mãs pãrã 
outros  escopos,  portãnto  sem me�rito.  Ficou ãssim ãindã mãis  umã vez 
confirmãdã ã teoriã que tudo, mesmo ãs forçãs contrã�riãs, sempre concorre 
pãrã o triunfo do bem.

Aconteceu ãssim que um pequeno cãso ão quãl ningue�m teriã dãdo 
ãtençã�o, se dilãtou num problemã imenso, choque de princípios e forçãs 
biolo�gicãs,  embãte  entre  os  vãlores  co�smicos  do  bem e  do  mãl,  provã 
experimentãl  dã  vito�riã  do  Evãngelho.  O  pequeno  incidente  tornou-se 
ãssim umã bãtãlhã de sistemãs, entre Cristo e o mundo, entre um modo de 
viver pro�prio dã ãnimãlidãde e jã�  destinãdo ã ser superãdo, e um modo de 
viver pro�prio dã novã, mãis civilizãdã humãnidãde do futuro. Dãdo isso, ã 
provã  experimentãl  ã  quãl  o  Evãngelho  erã  ãgorã  submetido,  deveriã 
logicãmente  ter  sucesso,  demonstrãndo  que  ele  erã  verdãdeiro.  E,  ão 
mesmo tempo, os resultãdos de tãl experimento, pãrã dãr fruto pãrã o bem, 
deveriãm ser vistos por todos, porque so�  ãssim poderiã ãlcãnçãr um dos 
escopos principãis pãrã os quãis ãs forçãs do Alto descerãm,  i. e., que o 
sucesso de tãl experimento constituísse um exemplo que de fãto provãsse 
que o Evãngelho e�  verdãdeiro. A confirmãçã�o disto, dã obrã e dã missã�o, 
necessitãvã  um evidente  triunfo  dãs  forçãs  do  bem.  Os  fãtos  deveriãm 
confirmãr o que impunhã ã lo�gicã, i. e., que Cristo nã�o podiã estãr errãdo, 
que Deus nã�o podiã fãlhãr, que ã Suã lei funcionãvã plenãmente e que, 
portãnto, ã vito�riã, como erã fãtãl, hãviã verdãdeirãmente chegãdo.

E os fãtos vierãm cumprir estã confirmãçã�o, os fãtos que nã�o sã�o 
teoriãs, os fãtos que dã�o ã provã, os fãtos que todos veem e que todos 
compreendem. Mãs por que ãconteceu isso? Numã horã ãpocãlípticã pãrã 
o mundo, diãnte ã umã missã�o ligãdã ã estã, num cãso em que ãs forçãs do 
bem estãvãm empenhãdãs, precisãvãm que elãs dessem com um exemplo ã 
provã de serem ãs mãis fortes. As pessoãs que tomãrãm pãrte pãssãm e 
nã�o  interessãm.  O  exemplo,  mesmo  despersonãlizãdo,  permãnece.  Mãs 
precisãvã vencer dãndo provã de superioridãde, porque nã�o hã� outro modo 
de ser considerãdo respeitã�vel no nosso mundo. Aqui Deus e�  respeitãdo 
porque e�  poderoso. Mãs, neste cãso, se trãtãvã de ir contrã estã psicologiã 
humãnã,  sãlvãndo  um  inerme,  desprezãdã  porque  frãco,  sãlvã�-lo  pãrã 
demonstrãr que se pode, ão contrã�rio, ser diversãmente forte, em formãs 
que o mundo nã�o conhece, mãs que seriã u� til conhecer. Mãs pãrã chegãr ã 
isso  ãs  forçãs  do  Alto  devem  descer  e  operãr  ão  nível  dos  ãssãltos 
concretos  que  se  fãziãm contrã  o  inerme  e  despistã�-los.  Precisãvã  que 
ãpãrecesse no terreno humãno umã intervençã�o que constituísse exceçã�o ãUs 
leis dãquele plãno, provindã de forã dele, pãrã demonstrãr ã existe�nciã de 
forçãs mãis potentes, em outros plãnos de vidã.

Mãs ãs forçãs espirituãis,  como tãis,  nã�o sã�o percebidãs no nosso 
plãno  sensoriãl  e  nã�o  podem  ãgir  sobre  ã  mãte�riã.  Elãs  tem  entã�o
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bisogno  per  ãgirvi  di  vestirsi  di  formã  mãteriãle,  operãndo,  come  giãU 
vedemmo,  per  mezzo  di  interposte  persone  che  fungãno  dã  istrumenti 
fisici. In terrã non mãncãno mãi esseri desiderosi di cimentãrsi nellã lottã. 
Mã si  possono trovãre ãnche i  lottãtori  per  il  bene.  Essi  posseggono e 
sãnno usãte le comuni ãrmi umãne; solãmente le usãno non ã fin di mãle, 
mã di bene. Le forze spirituãli misero in moto ãppunto ãlcuno esemplãri di 
questo  tipo,  essi  ãccorsero  ãttorno  ãll’inerme,  non  per  profittãrne 
schiãcciãndolo,  mã  ãl  contrãrio  per  giovãrgli  difendendolo.  Si  trãttã  di 
esseri che ãncorã ãppãrtengono ãl mondo di cui sãnno usãre i sistemi, mã 
che giãU  drizzãno il cãpo verso l’Alto e di quei sistemi e ãrmi sãnno usãre ã 
servizio dãl bene. Essi sono i difensori dei deboli, i cãvãlieri dellã giustiziã, 
coloro che siã pur con le forze dellã terrã, si rivoltãno contro il mãle per 
schiãcciãrlo. Attrãverso di essi pote�  prendere formã concretã l'intervento 
delle forze dell’Alto. Così, contro lã schierã dei lottãtori per l’interesse, si 
formoU  lã  schierã  dei  lottãtori  per  l’ideãle.  CioU  ãnche  per  unã  legge  di 
equilibrio ã cui soprã ãbbiãmo ãccennãto, per cui ãppenã si mãnifestã in 
terrã unã forzã in unã dãtã direzione, le nãsce subito contro unã ãltrã forzã, 
oppostã che con essã si mette in lottã, correggendone l’impulso unilãterãle.

In questã formã scesero le forze dãll’Alto: difesã per proteggere, ãiuti 
mãteriãli per sostenere lãU  dove ve ne erã bisogno, circostãnze fãvorevoli per 
fãcilitãre il lãvoro. Tutto cioU  non chiesto, mã come si dice, cãduto dãl cielo. 
Fãtti prodigiosi, che le cãuse comunemente in ãzione in terrã non possono 
ãssolutãmente spiegãre. Bisognã ãllorã trovãre ãltrove lã loro cãusã. Certo 
non possiãmo vedere le mãni di Dio, quãndo Egli lãvorã. Mã non possiãmo 
fãre ã meno di ãttribuirgli lã primã origine di tutto cioU , se non possiãmo 
trovãrlã in terrã. Si trãttã di ãvvenimenti di ogni genere, coordinãti verso lo 
stesso  fine,  che  non si  possono spiegãre  se  non con lã  presenzã  di  unã 
intelligenzã direttrice, quãle nel mondo non vediãmo esistere.

Fu così che gli elementi negãtive, che per il compimento dellã missione 
rãppresentãvãno un ostãcolo furono ãllontãnãti, e furono sostituiti con elementi 
positivi, che per lã missione rãppresentãvãno un ãiuto. Solo ãllontãnãmento, cioeU  
il minimo indispensãbile per lã difesã dell’operã. Volendo quegli elementi torcerlã 
ãi loro fini, essi furono sostituiti dãgli elementi, ãl contrãrio obbedienti ãl volere 
dell’Alto. Arrivãrono così i mãstini per difendere, come gli ãngeli per ãiutãre. Si 
formoU  così lã nuovã schierã, per collãborãre, ognuno secondo le sue cãpãcitãU. 
Tutti insieme essi circondãrono l’istrumento inerme per difenderlo e ãiutãrlo, gli 
gãrãntirono  lã  pãce  e  l'indipendenzã  necessãriã  per  compiere  il  suo  lãvoro 
spirituãle, lo incorãggiãrono e sostennero dopo tãntã lottã, che lo ãvevã spossãto. 
Questi nuovi elementi furono l’espressione mãteriãle delle potenze spirituãli e del 
loro ãttuãle intervento per compiere il sãlvãtãggio. Questo peso nuovo posto dã 
Dio nellã bilãnciã, costituì il prodigio che nessuno si spettãvã. Fu lã discesã delle 
forze dell’Alto che cãpovolse lã situãzione. Postosi su di un piãtto dellã bilãnciã il 
peso dell’imponderãbile, questã si inclinoU dã quellã pãrte. Fu lã mãno di Dio.
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necessidãde pãrã ãgir de revestir-se de formã mãteriãl, operãndo, como jã�  
vimos, por meio de pessoãs intermediã�riãs que funcionem como instrumentos 
físicos. Nã terrã nã�o fãltãm jãmãis seres desejosos de envolver-se nã lutã. Mãs 
se podem encontrãr tãmbe�m lutãdores pãrã o bem. Eles possuem e sãbem 
usãr ãs comuns ãrmãs humãnãs; somente ãs usãm nã�o pãrã o mãl, mãs pãrã o 
bem.  As  forçãs  espirituãis  puserãm  em  movimento  precisãmente  ãlguns 
exemplos  desse tipo,  eles  correrãm em torno do inerme,  nã�o  pãrã lucrãr 
esmãgãndo-o, mãs, ão contrã�rio, pãrã ãjudã�-lo, defendendo-o. Se trãtã de seres 
que ãindã pertencendo ão mundo do quãl sãbem usãr os sistemãs, mãs que jã�  
endireitãrãm ã cãbeçã ãte�  o Alto e dãqueles sistemãs e ãrmãs sãbem usãr ã 
serviço do bem. Eles sã�o os defensores dos frãcos, os cãvãleiros dã justiçã, 
ãqueles que, emborã com ãs forçãs dã terrã, se revoltãm contrã o mãl pãrã 
esmãgã�-lo.  Atrãve�s  deles  poderiã tomãr formã concretã ã  intervençã�o  dãs 
forçãs do Alto. Assim, contrã ãs fileirãs dos lutãdores pelos interesses, se 
formou ãs  fileirãs  dos  lutãdores  pelo  ideãl.  Isso  tãmbe�m por  umã lei  de 
equilíbrio ãU  quãl jã�  mencionãmos, pelã quãl ãssim que se mãnifestã nã terrã 
umã forçã em umã dãdã direçã�o, nãsce imediãtãmente contrã outrã forçã, 
opostã que com elã se mete em lutã, corrigindo o impulso unilãterãl.

Nestã formã descerãm ãs forçãs do Alto: defesã pãrã proteger, ãjudã 
mãteriãl pãrã sustentãr onde erã necessã�rio, circunstã�nciãs fãvorã�veis pãrã 
fãcilitãr o trãbãlho. Tudo nã�o solicitãdo, mãs como se diz, cãído do ce�u. 
Fãtos prodigiosos, que ãs cãusãs comumente ãtuãntes nã terrã nã�o podem 
ãbsolutãmente  explicãr.  Precisã  entã�o  encontrãr  em  outro  lugãr  ã  suã 
cãusã. Certo nã�o podemos ver ãs mã�os de Deus, quãndo Ele trãbãlhã. Mãs 
nã�o podemos deixãr de ãtribuir ã ele ã origem primeirã de tudo isso, se nã�o 
podemos encontrãr nã terrã. Se trãtã de ãcontecimentos de cãdã ge�nero, 
coordenãdos pãrã o mesmo fim, que nã�o  podem explicãr  senã�o  com ã 
presençã de umã intelige�nciã diretriz, como no mundo nã�o vemos existir.

Foi ãssim que os elementos negãtivos, que pãrã o cumprimento dã missã�o 
representãvãm um obstã�culo  forãm removidos,  e  substituídos  por  elementos 
positivos, que pãrã ã missã�o representãrãm umã ãjudã. So�  ãfãstãmento, i. e., o 
mínimo indispensã�vel pãrã ã defesã dã obrã. Querendo ãqueles elementos torce�-lã 
ãos seus fins, eles forãm substituídos pelos elementos, ão contrã�rio, obedientes ãU 
vontãde do Alto. Chegãrãm ãssim os mãstins pãrã defender, como os ãnjos pãrã 
ãjudãr. Se formou ãssim ã novã fileirã, pãrã colãborãr, cãdã um segundo ãs suãs 
cãpãcidãdes. Todos juntos cercãrãm o instrumento inerme pãrã defende�-lo e 
ãjudã�-lo, gãrãntirãm-lhe ã pãz e ã independe�nciã necessã�riãs pãrã cumprir o seu 
trãbãlho espirituãl, o encorãjãrãm e sustentãrãm depois de tãntã lutã, que o hãviã 
esgotãdo.  Estes  novos  elementos  forãm  ã  expressã�o  mãteriãl  dos  poderes 
espirituãis e dã suã ãtuãl intervençã�o pãrã cumprir o resgãte. Este peso novo 
colocãdo por Deus nã bãlãnçã, constitui o prodígio que ningue�m esperãvã. Foi ã 
descidã dãs forçãs do Alto que virou ã situãçã�o. Colocãndo no prãto dã bãlãnçã o 
peso do imponderã�vel, estã se inclinou dãquelã pãrte. Foi ã mã�o de Deus.
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* * *

Fu un mirãcolo. Sãlvãtãggi di questo genere non si vedono ogni giorno 
e  sono  verãmente  eccezionãli.  Nell’economiã  dellã  vitã,  non  si  trãttã  in 
questo cãso di un fenomeno di ordinãriã ãmministrãzione. Mã il mirãcolo 
non ãvviene ã cãso, per un cãpriccio dellã DivinitãU. Anche il mirãcolo hã lã 
suã logicã nell’orgãnismo del tutto, secondo l’ordine dellã legge. Il mirãcolo eU 
il  risultãto  di  coordinãti  movimenti  di  forze,  che  non nãscono e  non si 
sviluppãno ã cãso. Esso deve essere provocãto dã unã ãssolutã necessitãU  di 
ãiuto, dãll’ãverlo meritãto con tutte le fãtiche e invocãto con tutte le forze. 
Nell’ãrmoniã dellã legge non puoU  esistere nullã di grãtuito, frutto di ingiusto 
fãvoritismo, o dovuto ãl cãso o ã volontãU cãpricciosã. Dio non puoU  uscire dãl 
Suo ordine, dã Lui stesso voluto. Così il  mirãcolo non puoU  essere operã 
superfluã, premio e scuolã di infingãrdãggine.

Se noi non ãpriãmo le porte, se con il nostro sforzo non muoviãmo le 
leve  di  comãndo  che  lo  mettono  in  ãzione,  il  mirãcolo  non  ãvviene. 
Dobbiãmo provocãre, prepãrãre, ãttrãrre in terrã trã noi le forze dell’Alto 
con un richiãmo fortemente voluto, libero, ãrdente di fede, concretãto di 
ãzione, nutrito di sãcrificio. Dio non serve i poltroni. Solo quãndo si eU fãtto 
e dãto tutto e si cãde spezzãti sul duro cãmmino, sembrã che solo ãllorã si 
ãcquisti come un diritto ãll’ãiuto e che l’Alto si trovi, per lã giustiziã dellã 
legge,  nel  dovere  di  muoversi.  L’ãiuto  non  puoU  esser  chiesto  per 
rispãrmiãrci lã fãticã dell’ãscesã che deve essere tuttã nostrã. Mã quãndo 
tutto fu fãtto, e le difficoltãU  chiuderebbero il cãmmino dell’ãscesã, ãllorã 
Dio ãppãre, perche�  se così non fosse Egli stãrebbe contro lã Suã stessã 
legge  di  evoluzione.  Allorã  il  Vãngelo,  ãnche  se  pãrevã  ãssurdo  e 
irreãlizzãbile, si dimostrã vero, siã pure ã costo di prodigi.

Le vie del cielo sono dure e spinose, mã il frutto ã cui portãno eU onesto 
e gãrãntito. Le vie del mondo sono fãcili e fiorite, mã sboccãno nel trãdimento 
e nel dolore. Per questo l’Alto chiede per primo lã nostrã fãticã, lã nostrã fede 
e lã provã dellã nostrã buonã volontãU, e ci dãU poi lã meritãtã mercede, perche� 
il frutto siã dãto con giustiziã secondo il merito. Il mondo invece tutto ci offre, 
mã ãddebitãndocelo, in modo che dopo gli si restã ãsserviti perche�  bisognã 
pãgãre. Il cielo ci dãU  primã lã fãticã e poi il godimento. Il mondo primã dãU il 
godimento e poi lã penã, in cui tende ãd ingolfãrci sempre piuU . Tutto eU logico. 
Si trãttã di due metodi opposti, uno rovesciãmento dell’ãltro, diretti verso due 
poli opposti: il sistemã e l’ãnti-sistemã.

Lã forzã  di  chiunque seguã il  Vãngelo  eU  di  essere  legãto  ãlle  forze 
dell’Alto. Allorã, quãndo tutte le condizioni necessãrie sono stãte ãdempiute, e lã 
misurã  delle  prove  eU  colmã,  ãllorã  il  fenomeno  eU  mãturo  e  ãvviene  lã 
precipitãzione che lo risolve, nel senso che ãbbiãmo visto. Questã precipitãzione 
eU  cioU  che  chiãmiãmo intervento  mirãcoloso.  EU  in  questo  momento  critico
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* * *

Foi um milãgre. Resgãtes deste ge�nero nã�o se veem ã cãdã diã e sã�o 
verdãdeirãmente excepcionãis.  Nã economiã dã vidã,  nã�o  se trãtã neste 
cãso  de  um feno�meno  de  ordinã�riã  ãdministrãçã�o.  Mãs  o  milãgre  nã�o 
ãcontece por ãcãso, por cãpricho dã Divindãde. Tãmbe�m o milãgre tem ã 
suã lo�gicã no orgãnismo do todo, segundo ã ordem dã lei. O milãgre e�  o 
resultãdo de coordenãdos movimentos de forçãs, que nã�o nãscem e nã�o se 
desenvolvem  por  ãcãso.  Ele  deve  ser  provocãdã  por  umã  ãbsolutã 
necessidãde de ãjudã, por te�-lo merecido com todo o esforço e invocãdo 
com todãs ãs forçãs. Nã hãrmoniã dã lei nã�o pode existir nãdã de grãtuito, 
fruto de injusto fãvoritismo, ou devido ão ãcãso ou ãU  vontãde cãprichosã. 
Deus nã�o  pode sãir  dã Suã ordem, por Ele mesmo desejãdã.  Assim, o 
milãgre nã�o pode ser obrã supe�rfluã, um pre�mio e umã escolã de preguiçã.

Se nã�o ãbrirmos ãs portãs, se com o nosso esforço nã�o movermos ãs 
ãlãvãncãs  de  comãndo  que  o  po�em em ãçã�o,  o  milãgre  nã�o  ãcontece. 
Devemos provocãr, prepãrãr, ãtrãir pãrã ã terrã entre no�s ãs forçãs do Alto 
com um chãmãmento fortemente desejãdo, livre, ãrdente de fe�, concreto 
de ãçã�o, nutrido pelo sãcrifício. Deus nã�o serve ãos poltro�es. So�  quãndo se 
fez e deu tudo e se cãi quebrãdo no duro cãminho, pãrece que so�  entã�o 
ãdquire o direito ãU  ãjudã e que o Alto se encontrã, pelã justiçã dã lei, no 
dever  de  mover-se.  A  ãjudã  nã�o  pode  ser  pedidã  pãrã  nos  poupãr  do 
esforço dã subidã que deve ser todo nosso. Mãs quãndo tudo foi feito, e ãs 
dificuldãdes fechãvãm o cãminho dã ãscensã�o, entã�o Deus ãpãrece, porque 
se ãssim nã�o fosse Ele estãriã contrã ã Suã pro�priã lei de evoluçã�o. Entã�o o 
Evãngelho,  mesmo  se  pãreçã  ãbsurdo  e  irreãlizã�vel,  se  demonstrã 
verdãdeiro, ãindã que ãU custã de prodígios.

As viãs do ce�u sã�o durãs e espinhosãs, mãs o fruto que elãs levãm e� 
honesto e gãrãntido. As viãs do mundo sã�o fã�ceis e floridãs, mãs desembocãm 
nã trãiçã�o e nã dor. Por isso, o Alto pede primeiro o nosso esforço, ã nossã fe� 
e ã provã dã nossã boã vontãde, pãrã nos dã�  depois ã merecidã merce�, pãrã 
que o fruto sejã dãdo com justiçã segundo o me�rito. O mundo, ão contrã�rio, 
tudo nos oferece, mãs debitãndo-o, de modo que depois fiquemos escrãvos 
dele porque precisã pãgãr. O ce�u nos dã� primeiro o esforço e depois o prãzer. 
O mundo primeiro dã�  o prãzer e depois ã penã, nã quãl tende ã nos engolfãr 
sempre mãis. Tudo e� lo�gico. Se trãtã de dois me�todos opostos, um ã inversã�o 
do outro, dirigidos pãrã dois polos opostos: o sistemã e o ãntissistemã.

A forçã de quem segue o Evãngelho e� estãr ligãdo ãUs forçãs do Alto. 
Entã�o, quãndo todãs ãs condiço�es necessã�riãs forãm ãtendidãs, e ã medidã 
dãs  provãs  estã�  cheiã,  entã�o  o  feno�meno  estã�  mãduro  e  ãcontece  ã 
precipitãçã�o que o resolve, no sentido que temos visto. Essã precipitãçã�o e� 
isso  que  chãmãmos  intervençã�o  milãgrosã.  E�  neste  momento  crítico
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che si risolve il fenomeno. Quãnte bãttãglie sãrebbero stãte vinte se solo si 
fosse sãputo resistere un momento di piuU! Sãper restãre ãl combãttimento 
ãnche quãndo tutto sembrã perduto e l’orizzonte eU  chiuso senzã sperãnzã di 
sãlvezzã, quãndo si eU rãggiunto il limite delle resistenze fisiche e si ãspettã lã 
fine, mentre si vede il nemico, contro ogni logicã e giustiziã, trionfãre. Sãper 
resistere ãnche in queste condizioni, ecco il segreto dellã vittoriã. Perche�  in 
queste condizioni eU che ãvviene il mirãcolo dellã discesã degli ãiuti.

EU  questã l’orã dellã provã piuU  durã, l’orã in cui le forze delle tenebre 
che  stãnno  per  vedersi  vinte,  sferrãno  l’ultimo  e  piuU  disperãto  ãttãcco. 
Allorã l’ãnimã oppressã si domãndã: Che cosã fã Cristo? Non eU dunque piuU  
vero che eU presente? EU  possibile che Egli lãsci che i fãtti dimostrino che il 
Vãngelo nellã prãticã hã torto? EU  possibile che il mãle siã il piuU  forte e che 
Cristo siã vinto dã Sãtãnã? EU  mãi possibile che tãntã fede siã utopiã, tãnto 
sforzo si risolvã in unã delusione, che Cristo ci ãbbiã ingãnnãto? In terrã gli 
ãssãlti sono concreti e tãngibili, il pericolo eU vicino e imminente, e il cielo 
rimãne chiuso impãssibile.  EU  in questo momento che in genere viene ã 
mãncãre  l’ultimã  fede,  quellã  che  operã  il  mirãcolo.  EU  lã  sãpienzã 
dell’ultimo sforzo che fã vincere le bãttãglie. EU  in questo trãgico momento 
che quãlcosã ribolle nel profondo, che fã scãttãre lã trãvolgente reãzione 
dellã legge.

Il nemico giãU stringevã in pugno lã vittimã, sicuro dellã vittoriã. Esso 
hã  ãssunto  sempre  piuU  velocitãU  lungo  il  cãmmino  ed  orã  eU  come  un 
proiettile  lãnciãto  ã  tuttã  forzã  verso  l’obiettivo.  Mã  ogni  errore  viene 
ingigãntito dã tãle velocitãU. EU  così che proprio orã che stã per vincere, egli 
commette gli sbãgli mãggiori. Non hã egli tutto in mãno per vincere? Non 
eU  piuU  l’orã dei cãlcoli  e dellã  prudenzã.  Egli  crede di lottãre contro un 
povero uomo e stã provocãndo le forze dell’Alto. Così eU il sempre piuU  forte 
incãlzãre degli ãssãlti degli uomini del mondo, che produce il verificãrsi 
del mirãcolo, costringendo lã legge ã reãgire e l’Alto ã mãnifestãrsi. Ancorã 
unã voltã vediãmo il mãle lãvorãre ã servizio di Dio, per il trionfo del bene. 
Ecco che il cielo non puoU  piuU  restãre chiuso e indifferente. EU  in questo 
momento  che  esso  si  squãrciã  e  dã  esso  discende  lã  provã  decisivã  e 
esemplãre, che il Vãngelo eU vero, che Cristo eU presente e sã vincere.

Tutto converge verso lo stesso punto, che eU  lã discesã degli ãiuti, il 
compimento del prodigio. Dã un lãto lã fede e il sãcrificio dell’istrumento. 
Dãll’ãltro le scãtenãte forze del mondo decise ã smentire, vincendo, Cristo 
e il Vãngelo. L’ãssãlto eU giunto nel cuore dellã legge, che toccãtã nel vivo, eU 
costrettã ã reãgire. E il mirãcolo ãvviene, con lã vittoriã di Cristo.

Allorã si vede che il mãle hã tãnto lãvorãto solo per giungere ãllã 
ãutodistruzione. Splende ãllorã lã legge nel suo trionfo. Fu il mãle stesso lã 
cãusã primã del suo mãle. Fu proprio lã inconsiderãtã sicurezzã di vincere
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que se resolve o feno�meno. Quãntãs bãtãlhãs teriãm sido vencidãs se so�  se 
soubesse resistir um momento mãis! Sãber permãnecer no combãte mesmo 
quãndo tudo pãrece perdido e o horizonte estã�  fechãdo sem esperãnçã de 
sãlvãçã�o, quãndo se ãtinge o limite dã resiste�nciã físicã e se esperã o fim, 
enquãnto  se  ve�  o  inimigo,  contrã  todã  lo�gicã  e  justiçã,  triunfãr.  Sãber 
resistir  mesmo nessãs  condiço�es  e�  o  segredo  dã  vito�riã.  Porque  nestãs 
condiço�es e� que ãcontece o milãgre dã descidã dã ãjudã.

E�  estã ã horã dã provã mãis durã, ã horã nã quãl ãs forçãs dãs trevãs 
que  estã�o  pãrã  serem  vencidãs,  lãnçãm  o  u� ltimo  e  mãis  desesperãdo 
ãtãque. Entã�o ã ãlmã opressã se perguntã: Que coisã fãz Cristo? Nã�o e�  
entã�o mãis verdãdeiro que estã�  presente? E�  possível que Ele deixe que os 
fãtos demonstrem que o Evãngelho nã prã�ticã estã� errãdo? E�  possível que o 
mãl sejã o mãis forte e que Cristo sejã vencido por Sãtãnã�s? E�  possível que 
tãntã fe�  sejã utopiã, tãnto esforço se resolvã em desilusã�o, que Cristo nos 
tenhã engãnãdo? Nã terrã os ãssãltos sã�o concretos e tãngíveis, o perigo e� 
pro�ximo  e  iminente,  e  o  ce�u  permãnece  fechãdo  impãssível.  E�  neste 
momento  que  em gerãl  vem ã  fãlhãr  ã  u� ltimã  fe�,  ãquelã  que  operã  o 
milãgre. E�  ã sãbedoriã do u� ltimo esforço que vence ãs bãtãlhãs. E�  neste 
trã�gico  momento  que  ãlgo  ferve  no  fundo,  que  fãz  desencãdeãr  ã 
ãvãssãlãdorã reãçã�o dã lei.

O inimigo jã� tinhã em punho ã vítimã, seguro dã vito�riã. Ele ãssumiu 
sempre mãis velocidãde ão longo do cãminho e ãgorã e�  como um proje�til 
lãnçãdo ã todã forçã em direçã�o ão objetivo. Mãs cãdã erro e�  ãgigãntãdo 
por  tãl  velocidãde.  E�  ãssim que  justo  ãgorã  que  estã�  pãrã  vencer,  ele 
comete os mãiores erros. Nã�o tem ele tudo em mã�os pãrã vencer? Nã�o e�  
mãis  horã  dos  cã�lculos  e  dã  prude�nciã.  Ele  cre�  lutãr  contrã  um pobre 
homem e estã�  provocãndo ãs forçãs do Alto. Assim e� o sempre mãis forte 
suceder dos ãssãltos dos homens do mundo, que produz ã ocorre�nciã do 
milãgre, constrãngendo ã lei ã reãgir e o Alto ã se mãnifestãr. Mãis umã 
vez vemos o mãl trãbãlhãndo ã serviço de Deus, pãrã o triunfo do bem. Eis 
que o ce�u nã�o pode mãis ficãr fechãdo e indiferente. E�  neste momento que 
ele se rãsgã e dele desce ã provã decisivã e exemplãr, que o Evãngelho e�  
verdãdeiro, que Cristo estã� presente e sãbe vencer.

Tudo converge pãrã o mesmo ponto,  que e�  ã  descidã dã ãjudã,  o 
cumprimento do prodígio. De um lãdo ã fe� e o sãcrifício do instrumento. Do 
outro ãs desencãdeãdãs forçãs do mundo decididãs ã negãr, vencendo, Cristo 
e o Evãngelho. O ãssãlto ãtingiu o corãçã�o dã lei, que tocãdã no vivo, e�  
constrãngidã ã reãgir. E o milãgre ãcontece, com ã vito�riã de Cristo.

Entã�o  se  ve�  que  o  mãl  tãnto  trãbãlhou  so�  pãrã  chegãr  ãU  
ãutodestruiçã�o.  Resplende entã�o ã lei no seu triunfo. Foi o mãl mesmo ã 
cãusã primã�riã do seu mãl. Foi justãmente ã inconsiderãdã segurãnçã de vencer
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che  lo  hã  trãdito.  Mã  non  eU  queste  il  sistemã  del  mondo:  offrire  per 
ingãnnãre?  L’esempio eU  ricco di  insegnãmenti  e  solo  per  questo  qui  lo 
ãbbiãmo riportãto. Esso ci insegnã che di fronte ãl Vãngelo, il mondo che 
se ne ride credendolo utopiã, hã torto. Ci insegnã che, se devono entrãre il 
lottã, il bene eU  piuU  forte del mãle e quindi vince, Cristo eU  piuU  potente del 
mondo e quindi trionfã. Ci insegnã lã potenzã dellã fede e del sãcrificio, lã 
giustiziã dellã legge, lã reãle presenzã di Dio, operãnte trã noi. Ci insegnã i 
grãndi vãntãggi che derivãno dãl vivere nell’ordine, funzionãndo in ãrmoniã 
nel grãnde orgãnismo dell’universo, e i dãnni che ci vengono dãl fãre il 
contrãrio. Ci insegnã che i mirãcoli possono ãvvenire ãnche oggi ã noi, se 
sãpremo porne lã cãuse, e che gli imponderãbili dello spirito, che ãppãiono 
così poco importãnti,  possono invece molto pesãre nellã nostrã vitã.  Ci 
insegnã  che  quãndo  noi  siãmo  onesti  e  viviãmo  secondo  giustiziã,  lã 
provvidenzã di Dio mãi ci ãbbãndonã.

Così  nel  cãso  che  ãbbiãmo  nãrrãto  tutto  fu  sãlvãto,  come  in  unã 
operãzione di ãltã chirurgiã, con ãbilitãU  di mãestro, col mãggior vãntãggio e 
col minor dãnno possibile. In cioU  si riveloU  lã innegãbile presenzã di unã molto 
sãpiente  mente  superiore.  Gli  elementi  negãtivi  furono  semplicemente 
ãllontãnãti perche� non fãcessero dãnno, mã senzã fãr loro dãnno. L’istrumento 
umãno sãrebbe stãto il primo, ãvendoli sempre perdonãti, ã difenderli dã ogni 
rãppresãgliã. Egli non potevã fãre ãltrimenti, perche� erã in questo metodo che 
risiedevã lã suã forzã. Dãll’ãltro lãto lã missione fu del tutto sãlvã. Purificãto 
l’ãmbiente, ãllontãnãti i mercãnti dãl tempio, con l’ãrrivo di elementi migliori, i 
nuovi chiãmãti, lã missione pote� fiorire e sviluppãrsi.

Mã lã missione fu piuU  che sãlvã. Essã dã tutto cioU  fu confermãtã; dãl 
mirãcoloso  sãlvãtãggio  essã  ricevette  il  sigillo  dell’Alto  che  con  cioU  
sottoscrisse  l’operã,  gãrãntendo  lã  suã  origine,  nãturã  e  finãlitãU.  I  fãtti 
ãvevãno dãto lã provã sperimentãle che le teorie sostenute rispondevãno ã 
veritãU. Lã necessãriã discesã delle forze dell’Alto ãvevã rivelãto lã tecnicã 
segretã del loro funzionãmento e del fenomeno del loro intervento. E tutto 
cioU  sul piãno che l’uomo considerã reãle, quello dellã suã vitã mãteriãle. Lã 
grãnde morãle di tutto cioU  eU  che chi operã il bene nullã hã dã temere dãlle 
forze del mãle, che contro lã loro stessã volontãU operãno ãllã rovesciã, cioeU 
in  fãvore  di  colui  che  esse  combãttono.  Pensãndo  ã  cioU  il  nostro 
protãgonistã si sentivã commosso e quãsi pieno di grãtitudine verso quãnti 
lo ãvevãno ostãcolãto, perche�  ãppunto questo fãtto erã stãtã lã suã forzã e 
unã delle prime condizioni del suo trionfo.

Egli  restãvã  incãntãto  pieno di  merãvigliã,  per  ãver  visto  così  dã 
vicino questo fenomeno dellã discesã delle forze dell’Alto, che lã suã vitã 
ne erã rimãstã come penetrãtã e segnãtã dã un’improntã indelebile. Egli 
ãvevã tutto osservãto e orã ãmmirãvã il  cãso vissuto, nellã suã sostãnzã 
educãtrice,  spersonãlizzãto  dãgli  elementi  umãni  ãppãrsi  ivi  e  dãgli
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que o trãiu. Mãs nã�o e� este o sistemã do mundo: oferecer pãrã engãnãr? O 
exemplo e�  rico de ensinãmentos e so�  por isto ãqui o relãtãmos. Ele nos 
ensinã que diãnte do Evãngelho, o mundo que dele ri ãcreditãndo ser umã 
utopiã, estã� errãdo. Nos ensinã que, se devem entrãr em lutã, o bem e� mãis 
forte que o mãl e portãnto vence, Cristo e�  mãis poderoso que o mundo e 
portãnto triunfã. Nos ensinã o poder dã fe� e do sãcrifício, ã justiçã dã lei, ã 
reãl presençã de Deus operãnte entre no�s. Nos ensinã ãs grãndes vãntãgens 
que  derivãm do  viver  nã  ordem,  funcionãndo  em hãrmoniã  no  grãnde 
orgãnismo do universo,  e  o dãno que ãdve�m de fãzer o contrã�rio.  Nos 
ensinã que os milãgres podem ãcontecer ãindã hoje ã no�s, se soubermos 
posicionãr ãs cãusãs, e que os imponderã�veis do espírito, que pãrecem tã�o 
pouco importãntes, podem, pelo contrã�rio, muito pesãr nã nossã vidã. Nos 
ensinã que quãndo no�s  somos honestos  e  vivemos segundo ã  justiçã,  ã 
provide�nciã de Deus jãmãis nos ãbãndonã.

Assim, no cãso que nãrrãmos, tudo foi sãlvo, como numã operãçã�o de 
ãltã cirurgiã, com hãbilidãde de mestre, com mãior vãntãgem e com menor 
dãno possível.  Nisso se revelou ã inegã�vel  presençã de umã muito sã�biã 
mente superior. Os elementos negãtivos forãm simplesmente ãfãstãdos pãrã 
que fizessem dãno, mãs sem prejudicã�-los. O instrumento humãno teriã sido 
o primeiro, tendo-lhes sempre perdoãdo, ã defende�-los de cãdã represã�liã. 
Ele nã�o poderiã fãzer de outrã formã, porque erã neste me�todo que residiã ã 
suã forçã. Do outro lãdo, ã missã�o foi de todo sãlvã. Purificãdo o ãmbiente, 
ãfãstãdos os mercãdores do templo, com ã chegãdã de melhores elementos, 
os novos chãmãdos, ã missã�o po�de florescer e desenvolver-se.

Mãs ã missã�o foi mãis que sãlvã. Elã por tudo isso foi confirmãdã; do 
milãgroso resgãte elã recebeu o selo do Alto que com isso subscreveu ã 
obrã, gãrãntindo ã suã origem, nãturezã e finãlidãde. Os fãtos hãviãm dãdo 
ã provã experimentãl que ãs teoriãs defendidãs correspondiãm ã verdãde. 
A necessã�riã descidã dãs forçãs do Alto hãviã revelãdo ã te�cnicã secretã do 
seu funcionãmento e do feno�meno de suã intervençã�o. E tudo isso no plãno 
que o homem considerã reãl, ãquele dã suã vidã mãteriãl. A grãnde morãl 
de tudo isso e� que quem operã o bem nãdã tem ã temer dãs forçãs do mãl, 
que contrã ã suã pro�priã vontãde operãm ão contrã�rio, i. e., ã fãvor dãquele 
contrã  que  ele  combãte.  Pensãndo nisso  o  nosso  protãgonistã  se  sentiã 
comovido e quãse pleno de grãtidã�o pãrã quãntos o hãviãm obstãculãdo, 
pois  justãmente  este  fãto  hãviã  sido  ã  suã  forçã  e  umã  dãs  primeirãs 
condiço�es do seu triunfo.

Ele permãneciã encãntãdo pleno de mãrãvilhã, por hãver visto tã�o de 
perto este feno�meno dã descidã dãs forçãs do Alto, que ã suã vidã foi como 
que  penetrãdã  e  mãrcãdã  por  umã  mãrcã  indele�vel.  Ele  hãviã  tudo 
observãdo e ãgorã ãdmirãvã o cãso vivido, nã suã substã�nciã educãtivã, 
despersonãlizãdo dos ãpãrentes elementos humãnos ãpãrecidos ãí e pelos
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incidenti  mãteriãli  ãccãdutivi,  ãmmirãvã  come  l’ãrtistã  ãmmirã  con 
soddisfãzione  lã  bellezzã  di  un’operã  d’ãrte,  nell’ãrmoniã  e  proporzione 
delle pãrti, nellã suã tecnicã, nel suo scopo e significãto. Così quel cãso 
vissuto  si  smãteriãlizzãvã  dã  tutti  gli  elementi  terreni  che  vi  ãvevãno 
funzionãto dã ãttori e ãppãrivã spirituãlizzãto nei suoi eterni vãlori morãli; 
ãppãrivã come un cãpolãvoro di tecnicã costruttivã, in cui con movimenti 
ãdãtti  e intelligentemente cãlcolãti,  si  erã ottenuto col minimo lãvoro il 
mãssimo  risultãto.  Tutto  portãvã  unã  suã  improntã  inconfondibile,  che 
ãnnunciãvã trãttãrsi  non di  un disordinãto  prodotto  del  cãso,  mã di  un 
derivãto  del  tutto  diverso,  emãnãzione  dã  un  mondo  sãpientemente 
orgãnizzãto che generã frutti orgãnici, fãtti di ordine e ãrmoniã. Questo erã 
il  sigillo  dell’Alto  che  inconfondibilmente  li  cãrãtterizzãvã  e  ne  fãcevã 
riconoscere lã provenienzã. Giunto orã il rãcconto dãl cãso fino ãllã suã 
conclusione,  si  vedevã  che  si  trãttãvã  dell’esecuzione  di  un  piãno 
prestãbilito, condottã con metodo secondo uno sviluppo logico, tempestivo 
in ogni suo movimento, sviluppo di forze che rãppresentãvã un prodigio 
orgãnico, il tutto tenãcemente convergente e infãllibilmente pervenuto ãlle 
volute conclusioni: lã sconfittã dei vincitori e lã vittoriã del vinto. Trionfo 
dello spirito sullã mãteriã, del Vãngelo sul mondo. Cristo ãvevã vinto.

Lã conclusione luminosã con cui si chiudevã l’esperimento erã che il 
Vãngelo eU  proprio vero, tãnto che esso ãvevã compiuto un prodigio per 
rimãnere vero. Vero significã veritãU  non solo teoricãmente riconosciutã e 
proclãmãtã, mã veritãU  che, portãtã nellã vitã vissutã, hã resistito ãllã provã 
concretã  dell’esperimento,  veritãU  collãudãtã  dãi  fãtti.  Lã  grãnde  morãle 
dellã fãvolã eU  che il Vãngelo eU  vero sul serio, e non solo ã pãrole. E noi si 
potrebbe concludere, come si suol dire ãllã fine dellã dimostrãzione di un 
teoremã: “come volevãsi dimostrãre”.

Cristo  ãvevã  vinto.  Questã  vittoriã  ãvevã  unã  suã  bellezzã  che  lã 
distinguevã e che lã rendevã piuU  grãnde e piuU  bellã di tutte lã vittorie umãne. 
Non si  erã  vinto  schiãcciãndo  e  sfruttãndo,  per  il  proprio  egoismo,  mã 
perdonãndo e ãmãndo, per rãggiungere un fine di bene. Al termine dellã 
lungã fãticã, lãrgãmente compensãvã tutti i pãssãti dolori e lotte unã gioiã 
purã,  quellã  che  solo  l’Alto  e  non il  mondo puoU  dãrci,  lã  gioiã  di  ãver 
lãvorãto e sofferto solo per un fine di bene. Non erã questã unã vittoriã dellã 
terrã,  ottenutã con lã  forzã per dominãre,  che eccitã lã  rivoltã nei  vinti, 
portãti per legge di equilibrio ãllã reãzione. Mã erã lã vittoriã buonã e giustã, 
benedettã dã Dio, lã vittoriã che non usurpã mã donã, ottenutã per giovãre, 
ãbbrãcciãndo i vinti, così ãnnullãndo lã reãzione e distruggendo il mãle.

Solo così si puoU  spezzãre lã cãtenã dellã offesã e difesã che ci legã ãllã 
lottã per lã vitã. Solo questo tipo di vittoriã eU quello che ci fã ãscendere verso lã 
liberãzione, mentre il tipo di vittoriã, quãle si usã in terrã, eU quello che sempre 
piuU ci sommerge nel piãno biologico dove imperãno solo le leggi dell’ãnimãlitãU.
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incidentes mãteriãis ocorridos, ãdmirãvã como o ãrtistã ãdmirã com sãtisfãçã�o 
ã belezã de umã obrã de ãrte, nã hãrmoniã e proporçã�o dãs pãrtes, nã suã 
te�cnicã,  no  seu  escopo  e  significãdo.  Assim  ãquele  cãso  vivido  se 
desmãteriãlizou de todos os elementos terrenos que hãviãm funcionãdo como 
ãtores e ãpãreciã espirituãlizãdo nos seus eternos vãlores morãis;  ãpãreciã 
como  umã  obrã-primã  dã  te�cnicã  construtivã,  nã  quãl,  com movimentos 
ãdequãdos e inteligentemente cãlculãdos, se obteve com o mínimo de trãbãlho 
o  mã�ximo  resultãdo.  Tudo  trãziã  umã  suã  mãrcã  inconfundíveis,  que 
ãnunciãvã se trãtãr nã�o de um desordenãdo produto do ãcãso, mãs de um 
derivãdo de tudo diverso, emãnãçã�o de um mundo sãbiãmente orgãnizãdo que 
gerã frutos orgã�nicos, feitos de ordem e hãrmoniã. Este erã o selo do Alto que 
inconfundivelmente os cãrãcterizãvã e fãziã reconhecer ã provenie�nciã. Tendo 
ãgorã o conto do cãso chegãdo ãU  suã conclusã�o, se viã que se trãtãvã dã 
execuçã�o de um plãno preestãbelecido, conduzido com me�todo segundo um 
desenvolvimento lo�gico, pontuãl em cãdã seu movimento, desenvolvimento de 
forçãs  que  representãvã  um  prodígio  orgã�nico,  em  tudo  tenãzmente 
convergente e infãlivelmente chegãvãm ãUs desejãdãs concluso�es: ã derrotã dos 
vencedores e ã vito�riã dos vencidos. Triunfo do espírito sobre ã mãte�riã, do 
Evãngelho sobre o mundo. Cristo tinhã vencido.

A conclusã�o luminosã com que se terminãvã o experimento erã que 
o  Evãngelho  e�  mesmo  verdãdeiro,  tãnto  que  ele  hãviã  reãlizãdo  um 
prodígio pãrã permãnecer verdãdeiro. Verdãdeiro significã verdãde nã�o so�  
teoricãmente reconhecidã e proclãmãdã, mãs verdãde que, trãzidã ãU  vidã 
reãl, resistiu ãU  provã concretã do experimento, verdãde testãdã pelos fãtos. 
A grãnde morãl dã fã�bulã e� que o Evãngelho e� ã se�rio verdãdeiro, e nã�o so�  
em  pãlãvrãs.  E  no�s  poderíãmos  concluir,  como  dizem  no  finãl  dã 
demonstrãçã�o de um teoremã: “como se queriã demonstrãr”.

Cristo  hãviã  vencido.  Estã  vito�riã  tinhã  umã  suã  belezã  que  ã 
distinguiã  e  que  ã  tornãvã  mãior  e  mãis  belã  do  que  todãs  ãs  vito�riãs 
humãnãs. Nã�o se venceu esmãgãndo e explorãndo, por o pro�prio egoísmo, 
mãs perdoãndo e ãmãndo, pãrã ãlcãnçãr um fim de bem. Ao finãl do longo 
esforço,  lãrgãmente  compensãvã  todãs  ãs  pãssãdãs  dores  e  lutãs  umã 
ãlegriã purã, ãquelã que so�  o Alto e nã�o o mundo pode nos dãr, ã ãlegriã de 
ter trãbãlhãdo e sofrido so�  por um fim de bem. Nã�o erã estã umã vito�riã dã 
terrã, obtidã com ã forçã pãrã dominãr, que excitã ã revoltã nos vencidos, 
levãdos  pelã  lei  do  equilíbrio  ãU  reãçã�o.  Mãs  erã  ã  vito�riã  boã  e  justã, 
ãbençoãdã por Deus, ã vito�riã que nã�o usurpã mãs dã�, obtidã pãrã ãjudãr, 
ãbrãçãndo os vencidos, ãssim ãnulãndo ã reãçã�o e destruindo o mãl.

So�  ãssim se pode quebrãr ã cãdeiã do ãtãque e defesã que nos ligã ãU  
lutã pelã vidã. So�  este tipo de vito�riã e� o que nos fãz ãscender ãU  libertãçã�o, 
enquãnto o tipo de vito�riã, que se usã nã terrã, e�  o que sempre mãis nos 
submerge no plãno biolo�gico onde imperãm so�  ãs leis dã ãnimãlidãde.
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Vincere per ãvvicinãrci ã Dio, vincere non per se�  stessi mã per il 
bene di tutti. Vincere non per ãver debellãto un nemico, sovrãpponendo 
mãle ã mãle, mã vincendo il mãle col bene. Lã vittoriã reãle e definitivã 
non eU quellã che provocã ãltro mãle, mã eU quellã che lo trãsformã in bene. 
EU  quellã che vince con lã bontãU  lã cãttiveriã, con l’ãltruismo l’egoismo, col 
perdono l’offesã. EU  quellã che mutã lã discordiã in unione, lã guerrã in 
pãce, l’odio in ãmore. EU  lã vittoriã non del piuU  forte per soggiogãre nemici, 
mã del piuU  buono per educãre i frãtelli. Lã vittoriã piuU  grãnde non eU quellã 
che si fã dã soli e per se�, mã quellã compiutã ãccãnto ã Cristo per il bene 
del prossimo. EU  non il trionfo dellã forzã, mã il trionfo dell’Amore.
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Vencer pãrã nos ãproximãr de Deus, vencer nã�o pãrã si, mãs pãrã o 
bem de todos. Vencer nã�o por hãver debelãdo um inimigo, sobrepondo mãl 
ão mãl, mãs vencendo o mãl com bem. A vito�riã reãl e definitivã nã�o e�  
ãquelã que provocã outro mãl, mãs e�  ãquelã que o trãnsformã em bem. E�  
ãquelã que vence com ã bondãde ã mãldãde, com o ãltruísmo o egoísmo, 
com o perdã�o ã ofensã. E�  ãquele que mudã ã disco�rdiã em uniã�o, ã guerrã 
em pãz,  o  o�dio  em ãmor.  E�  ã  vito�riã  nã�o  do mãis  forte  pãrã  subjugãr 
inimigos, mãs do melhor pãrã educãr os irmã�os. A vito�riã mãior nã�o e�  
ãquelã que se fãz so�  e pãrã si, mãs ãquelã reãlizãdã ão lãdo de Cristo pãrã 
o bem do pro�ximo. Nã�o e� o triunfo dã forçã, mãs o triunfo do Amor.
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