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Em um de seus poemas mais famosos, Eugenio Montale pedia que dele não esperassem a fórmula do
mundo, mas apenas sílabas torcidas e secas como um ramo. São dois versos e uma assombrosa
explicação do  que deve  ser  a  literatura  e,  principalmente,  do  que ela  não  deve  ser.  Montale
procurava apenas retratar a realidade em colagens e imagens móveis, fugindo da armadilha de
tentar conformá-la a esquemas conceituais, o mundo como idéia de que nos fala Bruno Tolentino. A
existência não pode mesmo ser resolvida e representada em fórmulas matemáticas embaladas a
vácuo. A obra de arte ordena as trevas da vida – em sílabas torcidas e secas como um ramo -, e a
impulsiona imortalizada à frente, com todas as imperfeições inevitáveis da linguagem.

A literatura  é,  assim,  essencialmente  o  resultado da  fissura  que existe  entre  as  palavras  e  a
realidade, essa brecha inevitável diante de todas as limitações do conhecimento humano perante a
complexidade e o mistério do mundo. Ao defrontar-se com a grandeza da existência e seus dramas
intrincados – a solidão, a finitude, o mal, enfim, todos os pontos que definem os paradoxos do ser -, o
autor é inevitavelmente impelido a tomar partido por uma de duas posições que, a bem da verdade,
podem  ser  resumidas  no  respeito  diante  do  assombro  ou  uma  certa  arrogância.  A  tentativa
orgulhosa de aprisionar toda a tensão do real em sistemas abstratos encerrados em si mesmos, ou
aceitar  com  prudência  o  mistério  da  realidade  e  a  limitação  da  linguagem  para  exprimi-lo,
renunciando a uma onipotência artística impossível.

É essa, por exemplo, a escolha de Joseph Conrad, que sabia ser a missão do escritor a de apenas
fazer o leitor ver e sentir a voragem do abismo. Ou a de Manuel Bandeira e suas platitudes: “Se há
estrelas no céu, refleti-las. / E se os céus se pejam de nuvens, / como o rio, as nuvens são água, /
refleti-las também, sem mágoa, / nas profundidades tranqüilas”. E também a de Shakespeare, que
levava às últimas conseqüências a lição de Hamlet à companhia de atores:

 “[…] qualquer coisa exagerada foge ao propósito de representação, cujo fim, tanto no princípio
como agora, era, e é, oferecer um espelho à natureza; mostrar à virtude seus próprios traços, ao
ridículo sua própria imagem, e à própria idade e ao corpo dos tempos sua forma e aparência”
(Hamlet, Ato 3, cena 2, 19-24; trad. Anna Amélia Carneiro de Mendonça).

 Se ao artista é mesmo exigida uma posição firme frente à realidade que pretende retratar, o
verdadeiro criador – de Dante a Bach a Turner – é exatamente aquele que toma o mistério  da
existência como a sua premissa mais importante. Mário Ferreira dos Santos dizia que no sublime há
sempre algo de misterioso, algo que infunde na alma temor e beatitude. E se – em seu impulso à
eternidade – a grande arte busca o belo e o sublime, ela precisa necessariamente conter, ainda que
de maneira subjacente, os fundamentos transcendentes do ser.

Por outro lado, a exigência de que se tenha como princípio estético esse assombro perante as
tessituras da realidade de maneira alguma equivale à defesa de uma arte estritamente religiosa. O
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exemplo da pintura holandesa – o insight é de Hegel, na Estética – é bastante esclarecedor, porque,
embora a  arte  flamenga do  Século  de  Ouro estivesse  completamente  inserida  no  contexto  do
calvinismo e do horror à representação de imagens sagradas, ela ainda assim se assentava sobre
uma base metafísica. É notável verificar como mesmo aqueles temas profanos – as paisagens, as
naturezas-mortas, todas as cenas do quotidiano – estão sempre ancorados em luzes e cores de uma
visão de mundo transcendente, nesse profundo respeito pelo mistério da existência, o inesauribile
segreto de que falam Ungaretti (“Ali chega o poeta / e depois regressa à luz com seus cantos / e os
dispersa / Desta poesia / me sobra / aquele nada / de inesgotável segredo“; trad. Geraldo Holanda
Cavalcanti) e o Drummond de Claro Enigma.

Na longa história da literatura, as grandes obras foram sempre construídas sobre esses pilares
metafísicos da realidade, mas não muitos autores fizeram do próprio mistério do mundo o seu
projeto, como de maneira universal o fez Franz Kafka. Dirigindo a luz da literatura para os recantos
mais escuros e insondáveis da natureza humana, ele de fato não apenas tomava os fundamentos
transcendentes do mundo como sua premissa estética. Muito além, Kafka fez do mistério o seu tema
central. E o resultado, como nos diz Borges, são parábolas sobre a relação moral do indivíduo com a
divindade e o universo, uma obra feita de fábulas terríveis que retratam em fragmentos toda a
agonia da existência.

O peso desse mistério existencial foi mesmo a constante que acompanhou Kafka durante a vida
inteira. Na Carta ao pai (1919), é ele próprio quem diz: “Desde que comecei a pensar, tive uma
preocupação com a afirmação espiritual da minha existência que tudo o mais me foi indiferente” [1].
De fato, tudo o mais lhe foi indiferente, e essa preocupação – com todos os assombros de estilo –
acabou refletida inteiramente na obra que Kafka se propôs a construir. Ele costumava dizer que
havia passado o tempo a escrever e representar os seus piores pesadelos, de maneira que “não
sobrou muito da vida”.

Vida que enfim lhe foi curta e relativamente sem emoções: nascido em Praga, no verão de 1883,
Kafka passou ali quase toda a existência. Formou-se em direito e trabalhou como advogado para
algumas  companhias  de  seguro,  utilizando  todo  o  tempo  livre  –  que  incluía  temporadas  de
convalescença devidas à tuberculose que viria a matá-lo – para escrever. Sentia-se terrivelmente
oprimido em sua relação com o pai, que desprezava o ofício de escritor e a literatura como um todo.
Embora tenha chegado a  envolver-se  com algumas mulheres,  havendo inclusive frustrado dois
noivados com Felice Bauer, Kafka nunca se casou e acabou morrendo aos quarenta anos, em um
sanatório nos arredores de Viena.

A obra de Franz Kafka é composta de fragmentos móveis e colagens, à maneira justa e dolorosa dos
paradoxos  que  percebia  na  realidade.  São  contos,  novelas  e  romances  que  –  em  um  estilo
transparente  lapidado nas  leituras  de  Flaubert,  Swift  e  das  Sagradas  Escrituras  –  retratam o
respeito pelo mistério do mundo e todo o assombro da existência.

Se de um modo ou de outro toda arte tem pretensão ao realismo, Kafka buscava representar em
formas  novas  essa  realidade  psíquica  do  espírito  atormentado  e  espantado  pelo  mistério.  As
atmosferas criadas em sua obra remetem a terras devastadas, campos estéreis de inverno, labirintos
burocráticos,  catedrais  arquitetonicamente  incorretas  e  aldeias  isoladas,  perdidas  na  neve.  Do
mesmo modo, cada personagem é sempre construído conforme o plano de um intermediário com o
inefável em suas formas mais terríveis: o mal e a culpa. Por isso talvez seja mesmo impossível amar



um personagem de Kafka. São anti-heróis burocratas, agrimensores e caixeiros-viajantes por quem
experimentamos às vezes – e no máximo – uma certa pena, mas é só.

A verdade é que, para retratar a face mais terrível da realidade, Kafka renunciou a uma arte que
buscasse o belo e atirou-se de cabeça a uma representação do sublime, tal como o entendia Edmund
Burke, em seu A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, de
1757: aquele delight fundado no terror que despertam em nós a vastidão e o infinito, o atributo
artístico psicológico que infunde no receptor uma sensação de terror, aliada entretanto à margem de
segurança da consciência serena de que, na realidade, não se está a correr perigo algum. É essa, por
exemplo, a experiência que nos marca quando lemos em Melville a descrição da batalha travada
entre Ahab e Moby Dick. Kafka, porém, levou essa empreitada da representação do sublime às
últimas conseqüências.  Porque,  em suas obras,  o  horror  não apresenta margem de segurança
alguma. Muito ao contrário, faz aflorar a consciência assustadora de que o perigo está sempre à
espreita e é inerente à existência humana.

As imagens simbólicas e transcendentes permeiam toda a obra de Franz Kafka, e – ao contrário do
que se poderia supor -, seus escritos não deixam de ser uma afirmação de fé e esperança. A angústia
metafísica  não  é  desespero.  No  melhor  estilo  do  que  propõe  Kierkegaard,  ela  é  apenas  a
conseqüência da fé difícil que vem de uma agonia. Em um aforismo famoso, Kafka dizia que “a fé é
como uma guilhotina, tão leve, tão pesada”. Mas o fato é que este ato kafkiano de fé não propõe
modelos ou algum tipo de resposta exata: é de certa forma uma abstenção, uma suspension of
disbelief elevada à segunda potência, nos limiares da sanidade. Em muitos momentos, o respeito que
ele  demonstra  pelo  mistério  toma mesmo ares  de  uma completa  incomunicabilidade  [2],  que,
entretanto, a sua grandeza espiritual não seria nunca capaz de conceber.

Kafka era um judeu heterodoxo – “às portas de um cristianismo em que é incapaz de entrar”,
segundo Otto Maria Carpeaux – e que, em todo caso, sentia-se incapaz de dar uma resposta a certas
perguntas da existência. Pelo que enfim devemos agradecer imensamente. Tolstoi foi irrelevante
quando se propôs a fundar uma nova religião e passou a escrever fábulas de um cristianismo água-
com-açúcar. Franz Kafka nunca teve pretensão semelhante. Para ele, as possibilidades deixadas em
aberto representam sempre uma recusa consciente.

Mário  Ferreira  dos  Santos  dizia  que  a  unidade  do  verdadeiro  artista  está  no  fato  de  que  a
transposição de cada limite e de cada fronteira não implica jamais um salto no abismo, mas sempre
uma preparação para a transfiguração. Que em Kafka nunca vem – e não por perversão ou niilismo.
O anti-clímax e a ausência de redenção refletem justamente essa renúncia de Kafka a pretender
resolver artisticamente os paradoxos do ser. Mas também não era um pessimista, pois sabia que,
apesar das sombras, do peso da culpa e do mal no mundo, há sempre a esperança em algo além.
Kafka nos traça uma janela apavorante no mais das vezes, mas verdadeiramente aberta ao infinito.

Franz Kafka realmente não pretendia explicar o mundo por meio da literatura e, a bem da verdade,
parecia possuir um verdadeiro terror de que os leitores o tomassem – e a sua obra – como fio
condutor para o que quer que fosse. E talvez tenha sido justamente esse repúdio por um papel
sagrado – que efetivamente não lhe podia pertencer – o motivo pelo qual pediu que os seus escritos
fossem queimados pelo amigo e testamenteiro Max Brod, no que foi sabidamente desobedecido. Em
um pequeno conto das Narrativas do espólio (1914-1924), é inevitável pensar em Kafka como o
guarda que, ao ser consultado por alguém sobre direções e caminhos a serem tomados, responde:



“De mim você quer saber o caminho? Desista, desista”. E podemos ler no mesmo contexto as últimas
linhas do conto “Uma folha antiga”, de Um médico rural (1919): “A nós, artesãos e comerciantes, foi
confiada a salvação da pátria; mas não estamos à altura de uma tarefa dessas, nem jamais nos
vangloriamos de estar. É um equívoco e por causa dele vamos nos arruinar”.

Do escritor não se deve mesmo exigir nada além de sílabas secas como um ramo. Porque a arte em
si não redime nada, não pode salvar ninguém. A narração e a memória podem perpetuar tanto a luz
da salvação quanto a treva da mais terrível perdição. É exatamente a questão que Ian McEwan
propõe em Reparação:  “Como pode um romancista realizar uma reparação se,  com seu poder
absoluto de decidir  como a história  termina,  ela  é  também Deus? Não há ninguém, nenhuma
entidade ou ser mais elevado, a que ela possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação,
ela determina os limites e as condições” (trad. Paulo Henriques Britto). McEwan conta o caminho da
expiação  de  uma  culpa  antiga  por  meio  da  literatura  e  a  sua  conclusão  é  o  desespero,  o
reconhecimento tardio de que “desde o início a tarefa era inviável”. Em uma cena famosa de A
metamorfose (1912) – considerada por muitos como a obra-prima de Kafka -, Gregor Samsa é atraído
à sala de estar pela música do violino tocado por sua irmã e, arrastando-se sob a forma de um inseto
asqueroso, quer ser redimido de sua condição pelo belo e pela identificação com aquilo que nos
torna  homens.  E  é  na  frustração  e  no  anti-clímax  desse  objetivo  que  somos  mais  uma  vez
confrontados com a verdade dura de que, se a arte humaniza e civiliza, em última análise não salva
ninguém.

O mistério da salvação foi um tema muito caro a Kafka. Em duas de suas obras principais, O
Processo (1914) e O Castelo (1922), a questão é vista sob pontos de vista diametralmente opostos,
mas complementares. A primeira – O Processo – conta a trilha circular de Josef K., “detido sem ter
feito mal algum”, e que passa a buscar os motivos desse processo ao mesmo tempo em que tenta ser
absolvido das acusações feitas por um tribunal insondável. Kafka dizia que o Juízo Final é uma corte
marcial permanente, e é justamente essa realidade transcendente que ele parece querer retratar nos
fragmentos de O Processo: a sombria noção de um pecado original talvez irremissível e de uma
divindade de quem muito pouco ou quase nada se pode saber. A impressão que temos é a de que o
mal percebido por ele é tão grande que a própria idéia de salvação lhe parece bastante improvável.
E Josef K. revolta-se: “Não há dúvida de que por trás de todas as manifestações deste tribunal […] se
encontra uma grande organização. […]. E que sentido tem essa grande organização, meus senhores?
Consiste em prender pessoas inocentes e mover contra elas processos absurdos e na maioria das
vezes infrutíferos, como no meu caso. Diante dessa falta de sentido do conjunto, como evitar a pior
das corrupções entre os funcionários? É impossível, nem o supremo magistrado teria êxito”.

Por outro lado, há a perspectiva da personagem Leni, uma mulher lá não muito casta, por assim
dizer, mas que aponta o caminho para Josef K.: “Por favor, não pergunte nomes, mas corrija os seus
erros, não seja mais tão inflexível, contra esse tribunal não é possível se defender, é preciso fazer
uma confissão. Na próxima oportunidade, faça essa confissão. Só aí existe a possibilidade de escapar
– só aí. No entanto, mesmo isso não é possível sem ajuda externa”. Reconhecer a própria miséria,
humilhar-se e talvez contar com a ajuda da graça divina, mas Kafka não parece admitir esse socorro
gratuito com muita facilidade. E Josef K. também não parece muito empenhado em acatar o conselho
de Leni e empreender qualquer tentativa de auto-conhecimento de suas próprias faltas, preferindo
investigar os motivos externos que poderiam ter originado o seu processo. A questão da culpa e da
necessidade de uma autoconsciência das próprias falhas humanas já havia sido tratada como tema



central da pequena obra-prima Na colônia penal  (1914), sobre a máquina terrível que usa uma
espécie de rastelo para imprimir o castigo das sentenças no corpo dos condenados.

De uma forma ou de outra, Kafka faz do percurso individual a única possibilidade de salvação. Em O
Processo, ele diz: “Nada que seja comum pode se impor contra o tribunal. Cada caso é examinado
em si mesmo, é o tribunal mais cauteloso que existe. Portanto, não se pode obter nada numa ação
conjunta, só um indivíduo isolado às vezes alcança alguma coisa em segredo – e só quando o alcança
é que os outros ficam sabendo; ninguém sabe como aconteceu”. É o mesmo ponto de vista mostrado
no conto “Diante da Lei”, de Um médico rural – também uma parábola incorporada a O Processo -,
em que existe uma única porta e via de salvação para cada indivíduo. E as perspectivas de alcançá-la
não parecem nada boas. No final, a morte de Josef K. – “como um cachorro” – reforça a consciência
de que, embora a existência e a salvação sejam um mistério a que aspiramos em nossa condição
humana caída, não podemos obter todas as respostas. E nem Kafka se propõe a fornecê-las.

Se em O Processo esse mistério da salvação é apresentado sob uma perspectiva “de cima para
baixo”, O Castelo inverte completamente as premissas e coloca a questão sob uma ótica oposta. Otto
Maria Carpeaux dizia que O Processo narra o processo de Deus contra o Homem, ao passo que em O
Castelo, ao inverso, é o Homem quem move um processo contra Deus. O romance conta a história de
K., o agrimensor que chega no meio da noite a uma aldeia isolada e envolta pela neve e a névoa
escura. Aparentemente contratado pelo conde do lugar, ele passa então a buscar a sua admissão no
Castelo – repetida e sumariamente recusada – e é confrontado com uma infinidade de situações
absurdas, entre a inacessibilidade das autoridades oficiais e a contradição que reina entre todas as
suas ordens. K. persiste e persegue obsessivamente as respostas que não lhe podem ser dadas. A
história é uma narração épica e metafísica do homem em busca de sentido, em busca da salvação. E
a atmosfera em que o enredo se dá é idêntica a de um daqueles pesadelos terríveis em que tentamos
chegar a certo lugar sem nunca conseguir. Borges comparava o drama kafkiano de O Castelo a uma
renovação literária do famoso paradoxo de Zenão de Eléia: a flecha não pode jamais alcançar o seu
alvo porque precisa antes passar por sucessivos pontos intermediários ad infinitum.

Kafka costumava dizer que por impaciência fomos expulsos do Paraíso e também por impaciência é
que não chegamos à vida eterna. Porque a impaciência conduz ao desespero. E o desespero está
sempre a rondar o agrimensor K., em O Castelo:  “Certamente essa permanência e essa espera
inúteis, dia após dia, que sempre se renovam sem qualquer perspectiva de mudança, que esmagam,
tornam a pessoa incerta e, no final, até mesmo incapaz para qualquer outra coisa que não seja esse
ficar sem fazer nada desesperado”. A tentação da angústia é transformar-se em desespero. Daí a
importância dessa paciência que vem de uma fortaleza sobrenatural. Kierkegaard afirmava que, ao
contrário da justiça e da coragem, a paciência é a virtude mais difícil de retratar e simbolizar
poeticamente.  O  insight  é  interessante  e  Kafka  talvez  tenha  conseguido  esse  prodígio  na
representação da perseverança de K.
 em suas andanças perdidas entre borrascas de inverno e os becos sem saída que nunca o levam ao
Castelo. E essa paciência vem-lhe da certeza de uma vocação insondável: afinal, “o que poderia ter
me atraído para este lugar ermo se não fosse o desejo de permanecer aqui?”

Mas a perseverança de K. tem algo também de diabólico, da justificação auto-suficiente e a qualquer
custo pelas próprias obras – à mesma maneira descrita em O Processo -, sem recurso à graça divina
ou sequer aceitação da sua possibilidade. K. pretende alcançar o Castelo exclusivamente por seus



méritos, mesmo porque não lhe parece haver outra hipótese possível. As tribulações do caminho
representam para ele a certeza do abandono definitivo de um deus absconditus, e é confrontando
essa impressão que a personagem Olga lhe diz: “Existem obstáculos, pontos discutíveis, decepções,
mas isso significa apenas aquilo que já sabíamos antes, que nada será dado de presente a você”.

Apenas  nas  últimas  e  inacabadas  páginas  do  romance  é  que  K.  toma  consciência  dessa
impossibilidade de extorquir a salvação a fórceps. No diálogo final, ele percebe enfim que as suas
tentativas de chegar ao Castelo com mãos de ferro são “como se nós dois tivéssemos nos empenhado
muito, com bastante ruído, infantilmente demais, inexperientes demais, para alcançar algo que, por
exemplo,  com a  tranqüilidade,  a  objetividade  de  Frieda,  tivesse  sido  fácil  de  ganhar,  fácil  e
imperceptivelmente;  como  se  esperássemos  obtê-lo  através  do  choro,  arranhando,  puxando,  à
maneira de uma criança que puxa a toalha da mesa mas não consegue nada, apenas põe abaixo todo
o esplendor exposto e o torna inacessível para sempre”. A tentativa empreendida durante toda a
história de alcançar o Castelo à força é a perdição de K. Ao fazê-la, torna as portas do Paraíso
inacessíveis  para  sempre.  “Quem  quiser  salvar  a  sua  vida,  a  perderá”,  diz  o  Evangelho.  A
perseverança de K. era, desde o início, apenas um anúncio do seu fracasso.

O universo de Kafka é feito exatamente dos paradoxos e vielas obscuras que infundem no leitor essa
perplexidade frente à verdade exposta de que certas coisas simplesmente não podemos conhecer. A
realidade é misteriosa e a literatura de Franz Kafka espelha os fragmentos desse mistério, o terror
de nossas limitações em face de toda a vastidão que envolve a existência humana. Em um grande
ensaio, Samuel Johnson conta a lenda do monarca oriental que possuía um empregado apenas para
lembrá-lo  de  sua  mortalidade.  Todas  as  manhãs,  em  determinada  hora,  o  homem  gritava:
“Remember, prince, that thou shalt die“. A obra de Kafka é esse oficial de plantão, lembrando-nos a
cada momento do mistério que circunda cada vão de nossas misérias. E, diante disso, o impulso que
nos assalta é o de repetir-lhe o que sussurra ao médico o paciente do conto Um médico rural, no
livro homônimo: “Em vez de me socorrer, está tornando mais estreito o meu leito de morte”. Franz
Kafka não queria socorrer ninguém. Ele não podia  socorrer ninguém. E a verdade é que autor
nenhum pode. Olhando de frente o mistério do mundo e todos os seus abismos, Kafka segue à risca
os versos de Montale e oferece apenas as sílabas torcidas e secas que tornam mais estreito e
incômodo esse nosso leito de dor.

Rodrigo  Duarte  Garcia,  poeta,  escritor  e  ensaísta,  é  formado  em  Direito  pela  Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, vice-presidente do Instituto de Formação e Educação e trabalha
como advogado em São Paulo.

NOTAS:

[1] Todas as transcrições da obra de Kafka remetem aqui às traduções de Modesto Carone ao
português, nas edições da Companhia das Letras.

[2] No pequeno conto “O novo advogado”, de Um médico rural (1919), o narrador afirma: “mas
ninguém, ninguém, sabe guiar até a Índia. Já naquela época as portas da Índia eram inalcançáveis,
mas a direção delas estava assinalada pela espada do rei. Hoje as portas estão deslocadas para um
lugar completamente diferente, mais longe e mais alto; ninguém mostra a direção; muitos seguram



espadas, mas só para brandi-las; e o olhar que quer segui-las se confunde”.

Texto  originalmente publicado na revista-livro  Dicta&Contradicta  (Edição nº  1,  Junho/2008)  do
Ins t i tu to  de  Formação  e  Educação  ( IFE) .  D i spon íve l  [ on l ine ]  t ambém  em
<http://www.dicta.com.br/edicoes/edicao-1/kafka-a-beira-do-abismo/>.

Erotização de crianças no funk
O programa “Ponto de Vista”, da TV Câmara, exibido no dia 02/06/2015, discutiu a erotização de
crianças no funk com o presidente da Associação Brasileira para Educação Sexual, César Nunes.

O entrevistado explicou que a sexualidade humana, diferentemente dos animais, está atravessada
por uma dimensão ética. Daí a importância de uma educação afetiva para valores da sexualidade,
para uma ética sexual.

Salientou, ainda, que, se já houve um tempo em que a sexualidade humana foi negligenciada ou até
negada, nos nossos dias há uma verdadeira explosão da sexualidade, com a perda de seus critérios
éticos e pedagógicos. Esta cultura hiper sexualizada atinge especialmente as crianças, expostas a
uma  erotização  precoce,  que  atropela  o  desenvolvimento  natural  da  sexualidade,  com graves
consequências psico-sociais.

Neste contexto, foram debatidas as ações do Ministério Público de São Paulo que investiga os casos
de erotização de meninos e meninas do funk, que acarretou a proibição de shows em todo o país e a
retirada do ar de páginas de redes sociais e vídeos das músicas.

Assista o vídeo a seguir:

https://youtu.be/3F5aELXU0Uo

O Ano mais violento: Liderança fecunda naserenidade (por Pablo González Blasco)
(A Most Violent Year). USA, 2014. Diretor: J. C. Chandor. Oscar Isaac, Jessica Chastain,
David Oyelowo, Alessandro Nivola. 125 min.

Dispunha-me a assistir este filme relaxadamente, sem o compromisso de buscar mensagens, ou
entrever desdobramentos.  Algum comentário tinha-me chegado às mãos:  um bom roteiro,  com
elementos colocados a modo de quebra-cabeças, orquestrados por J.C. Chandor, o mesmo diretor de
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http://www.imdb.com/name/nm1170855/?ref_=tt_ov_dr


Margin Call- O dia antes do fim. Aquele foi um filme que me agradou. Uma trama onde, moralmente
falando, ninguém se salva. Corrupção, estelionatos, aproveitadores, jovens executivos aprendendo o
caminho das pedras do sucesso. O mal caminho, entenda-se. Como tirar partido dos outros para sair
triunfadores. E um cinismo blindado a qualquer possibilidade de compaixão pelas necessidades
alheias. O preço de cada homem. E no final, a decepção, o vazio, a solidão.

Sob  a  batuta  do  mesmo  diretor,  e  tratando-se  de  um  empresário  de  sucesso  acossado  pela
concorrência desleal, imaginei que seria uma variante sobre o mesmo tema. De fato, a trama de
fundo é exatamente essa. O amplo repertório de ações espúrias que os concorrentes –e o poder
constituído- empregam na tentativa de tirar do meio um imigrante empreendedor, que triunfa no seu
negócio. Mas com tudo o que isso pode ter de interessante –e atualíssimo!!!- não seria motivo para
sentar e escrever estas linhas. Divulgar e comentar o que não funciona, colocar a lama da corrupção
no ventilador, não me atrai. É mais do mesmo, semelhante ao que todos os dias inunda nossas redes
sociais. Nada disso me impulsionaria a compartilhar com os possíveis leitores, as reflexões que se
acumulavam na mente e no coração enquanto assistia o filme.

O encanto do filme não está em denunciar a podridão que nos rodeia, mas na reação exemplar
do protagonista, magnificamente interpretado por Oscar Isaac. O que lá encontrei, e me seduziu, foi
a serenidade no comando, uma liderança que sabe tratar com as pessoas, com o tempo, que não se
abala nas dificuldades. Liderança calma, atenta, delicada. Um homem que sob pressão não perde
nunca a compostura. Trata com carinho os funcionários, interessa-se realmente por eles; sabe o
valor das coisas, espera como se nada tivesse a fazer. E quando é obrigado a buscar recursos para
enfrentar as canalhadas de que é objeto, rebaixa-se sem perder o estilo. Solicita dinheiro para o
usureiro, aceita as condições, com quietude e aprumo. E jamais pactua com o mal, com os negócios
turvos.

Algumas semanas depois tive ocasião de assistir um workshop com empresários. De entre as muitas
ideias que lá surgiram –a gente frequenta estas reuniões para aprender a manejar as inúmeras
ideias que pipocam desordenadamente na mente- uma evocou de imediato o protagonista do filme:
um líder, mesmo sendo consumido pelo sofrimento, jamais transmite insegurança ou preocupação à
sua equipe. Lembrei de Abel Morales, o nosso empresário íntegro e sereno. Lembrei do livro de
Kennedy  que  li  faz  anos:  “Profiles  in  Courage”,  onde  se  recolhe  o  famoso  pensamento  de
Hemingway,  nunca  tão  oportuno  como  agora:  A  coragem  é  a  graça  sob  pressão.  Pressão
variadíssima –o quebra-cabeças do roteiro- coragem inabalável, e toneladas de serenidade que é a
graça que nos conquista.

Conforme o filme avança sentimos revolta contra a injustiça. Segue-se uma natural inclinação a
buscar soluções alternativas. Se aqui ninguém respeita nada, porque eu vou ter que manter-me
firme? Tentação forte, fundamentada, até com lampejos de ortodoxia. Mesmo entre os que transitam
na desonestidade, invoca-se como argumento. Sem ir mais longe, os jornais destes dias recolhem
exemplos surpreendentes. A polícia prende com as mãos na massa ao corrupto que, escandalizado,
exclama: Que pais é este? Ou então: Porque somente eu? Onde estão os outros? Tão triste como real.

A tentação pode vir sussurrada no próprio âmbito familiar. A esposa de Abel Morales vem de família
acostumada a fazer valer seus direitos pelas próprias mãos. “Vou chamar meu pai, meus irmãos”
–confidencia ela. Mas o empresário opõe-se: “Vamos resolver isto do modo certo”. Ela insiste: “Mas



isto é uma guerra”. Ele é inflexível: “Eles estão em guerra, mas eu não”. Sem pactos, sem recursos
ilegítimos,  no  caminho  da  lei.  A  violência  –como  a  mentira-  tem  pernas  curtas,  sempre  são
agarradas, voltam-se contra quem as pratica. A verdade é garantia de segurança, de que não se
esconde nada, porque nada há para ocultar. O ministério público, omisso em conter a violência e a
concorrência criminosa,  monta uma operação para encontrar fraude fiscal  na contabilidade do
empresário. Num momento dado, o promotor conversa com a mulher, cuja família conhece de outros
carnavais:  “Conheço  teu  pai,  tua  família,  já  me  deram  muito  trabalho”.  Ela  olha  e  afirma
contundentemente: “Meu marido não é o meu pai. Nem parecido com ele. É um homem honesto”.

Sempre me impactaram os filmes onde a liderança se apresenta rodeada de serenidade e
aprumo, sem teatralidades, numa versão aparente de low profile. Aparente, mas profunda. Imagino
que a minha admiração responde a algo que,  com o tempo e a maturidade,  todos almejamos.
Comandar no silêncio, na atitude, sem esbanjar excentricidades, mas mantendo o ritmo, as rotinas, a
própria ordem estabelecida.  Nem sempre boa,  às vezes torta,  mas passível  de ser corrigida e
melhorada. Todo um projeto de vida que visualiza não apenas resolver o meu problema mas instalar
uma ordem justa, que facilita a vida de todos.

Impossível não lembrar de Thomas More, um dos grandes expoentes dessa liderança profunda,
densa, silenciosa. “Eu daria ao próprio demônio o privilégio da lei, para com ela conquistar os meus
direitos” –afirmava quando na família e no círculo dos amigos nobres da Inglaterra lhe sugeriam
driblar a lei de sucessão, de todo ponto injusta e arbitrária. “Do contrário –dizia More- como vou me
defender quando o demônio venha atrás de mim?”. A liderança requer observação, entender o que
está acontecendo, despojar-se de preconceitos e desconfiar de diagnósticos pretensamente geniais,
para então conseguir  penetrar  no cerne dos problemas humanos.  Requer aprender a  ouvir  as
pessoas  até  o  fim,  sem pressa.  Demanda  reflexão,  “trabalhar”  os  silêncios,  que  também são
manifestação de sabedoria e liderança.  Por isso Thomas More,  Lorde Chanceler da Inglaterra,
mostra-se reflexivo e silencioso quando interpelado sobre “a questão do Rei” (o divórcio com a
Rainha para poder se casar com Ana Bolena): “O silêncio de More ecoa por toda Europa” – queixava-
se o Rei, Henrique VIII.

É  o  mesmo silencio,  a  assombrosa  e  fecunda  passividade  do  protagonista,  naquele  filme
inesquecível de Kurosawa, “Kagemusha- A sombra de um Samurai”. Morre o jovem imperador, e os
anciãos colocam um sósia –que era um mendigo- no seu lugar. O objetivo, claro, é impedir que o
primo do imperador falecido assuma o trono, porque carece das faculdades de comando. O mendigo-
imperador assume o posto, fala pouco, observa de cima da montanha as suas tropas se debatendo no
combate. E quando os seus soldados fraquejam na batalha, olham para cima e vem ele lá, sereno, em
atitude de apoio, como uma referência inabalável. E recuperam terreno, vencendo a luta. O líder
jamais transmite aos seus homens espasmos da própria insegurança. Não se envolve no operacional,
porque confia na equipe. E está sempre lá, de braços abertos, acolhedor, impulsionando cada um nas
suas responsabilidades. Com o passar do tempo, o primo herdeiro descobre a tramoia, destitui o
mendigo impostor, e assume o trono. Mas, como previsto pelos anciãos, ele é incapaz de observar e
manter uma atitude serena,  de quietude no comando. Inerva-se,  grita,  envolve-se nas batalhas
–naturalmente pensa que faz as coisas melhor do que os outros- e acaba perdendo a guerra e o
império.

O ano mais violento trouxe-me esta magnífica surpresa embrulhada numa trama repetidamente



apresentada no cinema. Trouxe-me aprendizados preciosos da mão da atitude de Abel Morales.
Provocou-me reflexões, despertou emulação, desejo de imitar essa liderança inabalável. Reações
análogas às que , em seu dia, despertou em mim o filme de Kurosawa. Não sei se J.C.Chandor, na
sua direção magistral, contemplaria estes efeitos “colaterais”, mas são os que me servem, os que me
levam a escrever. E a pensar. E a querer melhorar. Afinal, o cinema, como toda arte, serve-nos
opções variadas das quais cada um toma as que quer, ou as que pode, ou talvez, as que anda
buscando.

Escrevo estas linhas no meio de uma atividade educacional onde me foram assinadas algumas
atuações. Impossível desprender-se destes pensamentos, enquanto abordamos outros temas que,
sendo formativos, são sempre correlatos. Talvez por isso, até me tremeu a voz, emocionado, quando
inclui  na  minha exposição  uma frase  que  tinha  lido  no  dia  anterior.  Diz  assim:  “Para  tirares
importância ao trabalho de outro, murmuras-te: ‘Não fez mais do que cumprir o seu dever’. Eu
comentei: ‘Parece-te pouco?’. De fato, se conseguíssemos contabilizar nos dedos de uma mão, todos
os dias, pessoas que simplesmente cumprem o seu dever –e nos incluir entre elas- o mundo seria um
lugar melhor. Bem melhor.

 

Pablo González Blasco é médico (FMUSP, 1981) e Doutor em Medicina (FMUSP, 2002). Membro
Fundador (São Paulo, 1992) e Diretor Científico da SOBRAMFA – Sociedade Brasileira de Medicina
de Família, e Membro Internacional da Society of Teachers of Family Medicine (STFM). É autor dos
livros “O Médico de Família, hoje” (SOBRAMFA, 1997), “Medicina de Família & Cinema” (Casa do
Psicólogo,  2002)  “Educação  da  Afetividade  através  do  Cinema”  (IEF-Instituto  de  Ensino  e
Fomento/SOBRAMFA,  São  Paulo,  2006)  ,  ”Humanizando  a  Medicina:  Uma Metodologia  com o
Cinema” (Sâo Camilo, 2011) e “Lições de Liderança no Cinema” (SOBRAMFA, 2013). Co-autor dos
livros “Princípios de Medicina de Família” (SOBRAMFA, São Paulo, 2003) e Cinemeducation: a
Comprehensive Guide to using film in medical education. (Radcliffe Publishing, Oxford, UK. 2005).

 

F o n t e :  
http://www.pablogonzalezblasco.com.br/2015/06/02/o-ano-mais-violento-lideranca-fecunda-na-sereni
dade/

Novo Curso IFE Campinas: “INTÉRPRETESDO BRASIL”

Enfim, saiu nosso novo curso de extensão para o segundo semestre: INTÉRPRETES DO BRASIL!
Oportunamente divulgaremos quando abrirem as inscrições. Nos próximos dias divulgamos mais
detalhes, mas já se pode conferir no cartaz acima, ou abaixo, os principais pontos:

http://www.pablogonzalezblasco.com.br/2015/06/02/o-ano-mais-violento-lideranca-fecunda-na-serenidade/
http://www.pablogonzalezblasco.com.br/2015/06/02/o-ano-mais-violento-lideranca-fecunda-na-serenidade/
http://ife.org.br/novo-curso-ife-campinas-interpretes-do-brasil/
http://ife.org.br/novo-curso-ife-campinas-interpretes-do-brasil/
http://ifecampinas.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Cartaz_InterpretesBrasil-WEB.jpg


***

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA “INTÉRPRETES DO BRASIL” – IFE CAMPINAS

A proposta  do  curso  é  familiarizar  o  público  não  especializado  com as  idéias  chave  de  seis
pensadores que marcaram época na reflexão sobre a identidade nacional brasileira e que exerceram
influência  decisiva  sobre  a  modelagem de  nossas  instituições  políticas  e  educacionais  em sua
configuração atual.

São eles: José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de
Holanda e Darcy Ribeiro.

AGENDA DO CURSO:

1º/AGOSTO
1. JOSÉ BONIFÁCIO, PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA
Prof. Esp. Rafael Nogueira

22/AGOSTO
2. JOAQUIM NABUCO, ESTADISTA DO IMPÉRIO
Prof. Ms. Bruno Garschagen

12/SETEMBRO
3. GILBERTO FREYRE, PENSADOR DA IDENTIDADE NACIONAL
Prof. Ms. Flávio Alencar

26/SETEMBRO
4. CAIO PRADO JÚNIOR, HISTORIADOR DO BRASIL
Prof. Ms. Fábio Florence

3/OUTUBRO
5. SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, DEFENSOR DA BRASILIDADE
Prof. Ms. Aldo Fernandes

7/NOVEMBRO
6. DARCY RIBEIRO, O ANTROPÓLOGO DA REPÚBLICA
Prof. Dr. João Malheiro

BENEFÍCIOS DO CURSO:

– Único do mercado
– Professores altamente qualificados
– Material (pasta, folhas etc.)
– Conhecimento válido para a vida
– Coffee break a cada atividade
– Salas com recurso multimídia
– Artigos do IFE no “Correio Popular” no mailing list dos alunos
– Recebimento de certificado ao final



INSCRIÇÕES (porém ainda não estão abertas):
– Enviar e-mail para ifecampinas@ife.org.br solicitando ficha cadastral.
– INVESTIMENTO: 5 parcelas de R$ 129,00 para 6 aulas (R$ 129,90 na Matrícula + 4 de R$ 129,00)

HORÁRIO:  Manhãs de sábado. 9h00-10h30 (1ª parte); 10h30 Coffee break; 11h00-12h00 (2ª e
última parte)

REALIZAÇÃO:
IFE CAMPINAS
www.ife.org.br

PARCERIA:
UNISAL
www.unisal.br

LOCAL:
UNISAL
Unidade Liceu Salesiano, R. Baronesa Geraldo de Resende, 330
Jd. Guanabara, Campinas/SP – CEP 13075-270

P a r a  v i s u a l i z a r  o  c a r t a z  d o  c u r s o  e m  P D F  a c e s s e  e s t e  l i n k :
http://ifecampinas.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Cartaz_InterpretesBrasil-WEB-PDF.pdf
P a r a  v i s u a l i z a r  o  c a r t a z  d o  c u r s o  e m  J P E G  a c e s s e  e s t e  l i n k :
http://ifecampinas.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Cartaz_InterpretesBrasil-WEB-high_02.jpg

Agradecemos sua atenção.
Cordialmente,

Equipe IFE Campinas.

"Lavagem cerebral - O paradoxo daigualdade de gênero"

Documentário norueguês conduzido pelo sociólogo Harald Eia mostra paradoxos com relação ao
tema da “ideologia de gênero”. Na Noruega e em países vizinhos, políticas de igualdade de gênero
foram adotadas. Contudo, mesmo depois de adotadas, as pessoas continuaram a se comportar como
antes, demonstrando como a Ideologia de Gênero é paradoxal por si só. Para mostrar isso Harald
viaja, estuda e entrevista uma série de pessoas, trazendo grande fundamentação ao que discute.

Um exemplo é o caso de profissões tradicionalmente típicas a homens e tradicionalmente típicas a
mulheres. Harald Eia, com base em pesquisas, mostra que, mesmo depois das políticas de gênero
aplicadas,  as  profissões  tipicamente  masculinas  continuaram  a  ter  maioria  masculina  e  nas
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femininas o mesmo foi observado.

Para assistir ao documentário, clique aqui.

Tags: Arte, Expressão, Franz Kafka, Literatura, Realidade,

Fonte: IFE Campinas. Disponível em: http://ife.org.br/kafka-beira-abismo-rodrigo-garcia/

https://www.youtube.com/watch?v=LpDpf2Dw8yc&feature=youtu.be

