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Contedo resumido

Ochorowicz foi um dos mais competentes e metdicos
inves-tigadores da sugesto mental, tambm conhecida como comando
teleptico.

Esta obra pode ser considerada como um clssico na literatura
parapsicolgica. Nela o autor faz um minucioso relato das suas
investigaes acerca das diferentes modalidades de fenmenos
telepticos por ele estudados, quais sejam: sugesto mental aparente,
provvel e verdadeira, simpatismo orgnico e contgio, transmisso dos
estados emotivos e das ideias, ao da vontade, a importncia da relao
psquica, sugesto mental a prazo ou distncia, etc.

No obstante ter sido Ochorowicz contrrio argumentao esprita, sua
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espritas, como Lon Denis, Gabriel Delanne, Ernesto Bozzano, Camille
Flammarion, Gustave Geley, entre outros. Sumrio Prefcio de Alberto
Lyra .............................................................
4 Prefcio de Charles Richet
.......................................................... 9

PRIMEIRA PARTE procura de um fenmeno ................... 13 I A
sugesto mental aparente ..........................................
15 II A sugesto mental provvel
.......................................... 52 III A sugesto mental
verdadeira ....................................... 71 IV As
experincias de Havre .............................................
81 V Novas experincias
....................................................... 92

SEGUNDA PARTE Fatos observados por outros. Evoluo da sugesto
mental. Analogias fsicas ....... 99

I O simpatismo orgnico
................................................. 99 II Simpatismo
e contgio ................................................ 108 III
Transmisso dos estados emotivos .............................
120


	
IV Transmisso das ideias
............................................... 133 V Transmisso
direta da vontade .................................... 144 VI
Sugesto mental a prazo
............................................. 150 VII Sugesto
mental distncia ........................................ 162

TERCEIRA PARTE Teorias, concluses e aplicaes ......... 193

I A hiptese da percepo exaltada ...............................
193 II A hiptese da exaltao do crebro ............................
200 III A hiptese de uma ao psquica direta ......................
205 IV A hiptese de uma ao fsica direta ..........................
210 V A hiptese de um fluido universal
.............................. 216 VI A hiptese de uma transmisso
psicofsica ................. 224 VII Os elementos de uma explicao
cientfica ................ 227 VIII A lei da reversibilidade
............................................... 243 IX ltimas
suposies .....................................................
248


	
Prefcio de Alberto Lyra

Em A Sugesto Mental, Ochorowicz apresenta-nos um roteiro
completo e as bases metodolgicas para uma pesquisa psquica.
Pesquisador j aos 17 anos, quando publicou o trabalho Mto-dos de
estudos psicolgicos, ele acabou tornando-se um obser-vador tenaz,
metdico, extremamente minucioso e cuidadoso e crtico sagaz, imune
ao entusiasmo e levado exclusivamente pela reflexo lgica.

Desta forma, ele inicia o livro expondo as suas buscas
preli-minares e as de alguns observadores da sugesto mental
aparen-te, caminhando pela sugesto provvel, at terminar com as suas
prprias observaes de sugesto mental verdadeira, com as experincias
que fez com a Sra. M. e com as de Janet e Gibert com a Sra. B., as
quais ele acompanhou de perto.

Ochorowicz estuda magistral e profundamente os diversos estados
de transe, desdenhados pela cincia acadmica atual. Aponta esses
diversos estudos tendo em vista os mecanismos neuro e
psicofisiolgicos e psicolgicos, assinalando assim a a-ideia, a
monoideia e a poli-ideia de Janet e seus mecanismos cerebrais e
psquicos.

Na Hipnologia e na Sofrologia de Caycedo (Barcelona, 1960), os
estados de transe tm sido abordados mais no sentido de alguma
pesquisa especializada ou para se obter resultados teraputicos.

Os parapsiclogos modernos tm dado um enfoque diverso ao de
Ochorowicz. No me possvel consultar a imensa literatura sobre o
assunto. Posso dizer apenas que no vi nada equiparvel aos estudos
de Ochorowicz. Assim, h experincias no bem divulgadas, de Milan
Rizl, nos E.U.A., de Lozanov, na Bulgria, e de Raikov, na
U.R.S.S.

Entretanto, falta-me ter acesso s pesquisas da Escola
Sofro-lgica de Kioto (Japo), que empreendeu o estudo dos estados de
transe nos aspectos filosfico, neurofisiolgico,
eletroencefalo-grfico e psicolgico.


	
De qualquer forma, parece-me ainda vlido repetir as obser-vaes
de Ochorowicz, utilizando-nos dos recursos instrumentais da
eletroencefalografia, da tomografia computadorizada, da
kirliangrafia, do polgrafo, dos estudos modernos sobre o sono,
sobre os movimentos oculares rpidos e as variedades do reflexo
psicogalvnico.

O problema do inconsciente, que Ochorowicz menciona em diversos
pontos de seu livro, no lhe foi estranho, embora o tenha entrevisto
por um ngulo totalmente diferente do de Freud, que o abordou tendo
em vista os aspectos psicodinmicos e psicoterpicos da Psicanlise, e
Ochorowicz, sob o ponto de vista psicofisiolgico e psicolgico
clssicos. Ele descreve, de maneira atraente, os seus tateamentos,
as suas dvidas e perple-xidades e compara as suas pesquisas com as
de outros observa-dores. admirvel a sua capacidade de observao e de
aprecia-o dos fenmenos abordados, em todas as partes de seu
livro.

Ochorowicz recapitula as pesquisas dos hipnotizadores e
magnetizadores do sculo XIX que o antecederam, os quais, com a
pacincia e o tempo de que no dispomos hoje em dia, obser-varam
fenmenos que, de to inslitos, foram desprezados pelos cientistas
acadmicos, que os atriburam mistificao, fantasia, coincidncia
fortuita, m observao, sugesto, m interpretao, quando no a causas
psicopatolgicas (iluses e alucinaes de doentes mentais).

Provado o fenmeno da sugesto mental, que pode ser deno-minado
com mais propriedade de comando teleptico, em pre-sena ou na
ausncia do paciente, de efeito imediato ou retarda-do, Ochorowicz
mostrou os seus mecanismos e as suas causas e, enfim, procurou
explicar o fenmeno que, no seu dizer, significa:

... reduzir o desconhecido para o conhecido, indicando as
condies pelas quais o fenmeno se manifesta e sem as quais no pode
manifestar-se.

Seria a ao da vontade? Ou de fluidos (nervoso, vital
ele-tromagntico e outros)? Ou de um fluido universal, aventado por
Mesmer? Ou resultante da fora do olhar, em certos casos?

Que mecanismos neuro e psicofisiolgicos estariam em ao?


	
Ochorowicz, ento, alm de estudar todos esses fatores e as
hipteses lanadas anteriormente, mostra-nos as vacilaes e receios,
dele e de seus predecessores, porque tratar de tais fen-menos,
naquela poca, representava um desafio cincia estabe-lecida. Era um
ato de grande coragem moral mexer em tais assuntos.

Quando a comisso presidida por Husson pareceu provar a existncia
do chamado magnetismo animal (discutido at hoje), Castel ops-se
publicao do relatrio exclamando: Se a maior parte dos fatos
consignados neste relatrio fossem reais, eles destruiriam a metade
dos conhecimentos fisiolgicos e seria perigoso propagar estes fatos
imprimindo-os...

O mesmo se aplicaria s pesquisas de Ochorowicz, na ocasi-o. Ele
foi to fundo em sua pesquisa e em seu estudo crtico, analisando os
achados de seus antecessores (Deleuze, Morin, Bertrand e outros),
que at hoje pode servir de modelo para as pesquisas modernas. O
captulo VII, Os elementos para uma explicao cientfica, magnfico e
merece mais de uma leitura, o que ainda pode ser aplicado ao livro
todo.

Ochorowicz mostrou que o comando teleptico existe
irrefu-tavelmente (embora o mestre Richet em seu prefcio no o
ache), porm que muito raro ele levou anos para encontr-lo , pois
depende de um conjunto de circunstncias:

a) do sensitivo; b) da sensibilidade especial deste, tanto que,
dentre tantos

observados, Ochorowicz s o encontrou em 4 pacientes; c) de um
longo trabalho de reforo do condicionamento

hipntico (a educao hipntica ou magntica, de Ocho-rowicz);

d) do experimentador.

Talvez no se tenha visto at hoje experimentador com a
ca-pacidade de Lafontaine, que efetuava o comando teleptico ao
primeiro encontro, sem ter conhecido o paciente e sem o ter
treinado!... Lafontaine, alis, tinha esse poder sobre humanos e
animais!


	
Ochorowicz dedicou-se tambm ao estudo de fenmenos que so muito
mais frequentes do que o comando teleptico, ou so confundidos com
ele: o simpatismo, de Charpignon (comunica-o direta de dores e de
outras sensaes subjetivas; transmisso de doenas (contgio nervoso
fsico), inclusive o curioso fato de o operador ingerir pequena dose
de bebida alcolica e no sentir nada, e o seu paciente mostrar
sintomas de embriaguez. Isto nos lembra os pais de santo da umbanda
e do candombl, que tomam fortes doses de cachaa sem apresentar o
menor cheiro e o menor efeito da bebida; a hiperestesia sensorial;
o imitatismo, imitao inconsciente de sentimentos e estados
emocionais, atravs do que visto ou ouvido e as associaes
deo-orgnicas, que partem do princpio estabelecido por Sietchenoff,
pelo qual no h pensamento sem contrao muscular, que Ochorowicz
ampli-ou para: no h pensamento sem expresso (calor, modificao
eltrica, secreo, movimento muscular, gltico, etc.).

Isto focalizado quando se pesquisa a sugesto, sob o nome de
ideodinamismo, cuja lei fundamental expressa: Toda ideia sugerida e
aceita pode tornar-se um ato, uma sensao, uma imagem, um movimento,
como pode neutralizar atos, sensaes, imagens e movimentos, ou pela
lei mais restrita de Bain: Todo fato de conscincia pode determinar
um movimento que se irradia pelo corpo e a cada uma de suas
partes.

O livro de Ochorowicz est recheado de observaes curiosas e de
concluses dignas de serem meditadas. Assim, menciona certos
experimentadores de tal acuidade olfativa que esta lhes permite
diagnosticar doenas. Ochorowicz, ao apontar que o olfato desperta
faculdades inconscientes, ressalta que ele o sentido do
inconsciente, assim como a vista o sentido do consciente e o tato,
o seu mestre comum.

Ele aborda, sem receio, a metaloscopia e a metaloterapia de
Burq, que, se se conseguir afastar os preconceitos cientficos,
merecero ser revistas.

Por tudo o que se acaba de ver, o livro de Ochorowicz ainda
conserva a sua atualidade.


	
Temos que felicitar a IBRASA pela feliz iniciativa de reedit-lo
e ao Sr. No Gertel, tradutor fiel e condensador hbil, que reduziu o
original francs a um pouco mais da metade, sem alterar o texto e
sem prejudicar a sua clareza.

So Paulo, 08/04/1982.

Alberto Lyra


	
Prefcio de Charles Richet

Este livro, cujo ttulo talvez assuste os que temem as
novida-des, no uma obra de imaginao, mas de experincia. So aqui
expostas dezenas de fatos que foram observados tanto pelo prprio
autor como por diferentes experimentadores.

uma coleo de fatos sobre a sugesto mental e em nenhum outro
lugar encontraremos reunidos to numerosos documentos sobre o
assunto.

Mas no basta reunir fatos; preciso tambm que eles sejam bem
observados. Nesse sentido a crtica de Ochorowicz aos fatos que ele
viu ou que relata segundo outros sbios to severa quanto deve ser
num paciente to difcil. O que domina, em sua obra, a vontade, bem
determinada e bem perseverante, de levar em conta todas as objees,
de afastar todas as causas de m-f, conscientes ou inconscientes, de
se representar, por vezes exage-rando-as, as dificuldades do
problema e de no se satisfazer seno depois de afastar tudo o que
possa causar iluso.

A tarefa era difcil e j muito empreend-la com tal rigor. Para
demonstrar a sugesto mental, basta eliminar duas cau-

sas de erros: Antes de tudo, e em primeiro lugar, o erro devido
ao artif-

cio, ao estratagema. E quando eu falo de estratagema no me
refiro quele que voluntrio, meditado, maquinado, combinado de
antemo; este muito raro. Eu me refiro ao estratagema inconsciente,
mecnico, produzido pela tendncia natural que em todos ns existe, de
querer fazer cobrir de xito uma experincia. Antes de tudo, pois,
preciso assegurar que nenhuma indicao involuntria deve ser dada,
isto , que no deve haver nem palavra, nem gesto, nem contato que
possa induzir a pessoa que responde a preferir tal ou qual
resposta.

A segunda causa de erro o acaso. O acaso leva frequente-mente a
coincidncias impressionantes. Ora, todas as vezes que o acaso possa
ser invocado, a certeza matemtica jamais poder ser obtida, no
ficando sequer uma certeza moral que resulta do


	
sucesso consecutivo de muitas experincias cuja probabilidade
fraca.

Ochorowicz procurou eliminar estas diferentes dificuldades:
assim, chegou a um certo nmero de casos que ele considera como
probatrios (e eu creio poder dizer que um tanto difcil fazer
provas). Graas a algumas experincias decisivas, ele firmou uma
convico e naturalmente quer transmiti-la para os seus leitores.

Entretanto, no creio que seu livro, por mais demonstrativo que
seja, arrebate a convico de todos. Sei muito bem, por minha prpria
experincia, como difcil acreditar naquilo que se v, quando aquilo
que vemos no est de acordo com as ideias gerais, banais, que formam
o fundo de nossos conhecimentos. H 15 dias vi um tal fato
impressionante, que me convenceu. Hoje eu sacudo a cabea e comeo a
duvidar. Dentro de seis meses eu no acreditarei em mais nada.
Trata-se de uma curiosa anomalia de nossa inteligncia. No
suficiente, afinal, para conduzir convico, que um fato seja lgico e
experimentalmente prova-do; preciso tambm que adquiramos, por assim
dizer, o hbito intelectual. Se ele quebra nossa rotina, repelido e
desprezado.

o que ns comumente chamamos de bom senso. o bom senso que faz
rejeitar todas as ideias no entendidas, novas, o bom senso que rege
nossa conduta e dirige nossa opinio.

Pois bem, esse bom senso que tanto louvamos no seno uma rotina
da inteligncia. O bom senso de hoje no o bom senso de h 200 anos
nem o bom senso de h 2 mil anos. O bom senso, 2 mil anos atrs,
levava a acreditar que o Sol gira em volta da Terra e se esconde
todas as noites no oceano. O bom senso de h 200 anos dizia que no
se pode, no mesmo dia, mandar not-cia para Pequim e ter uma
resposta e, entretanto, o bom senso de hoje indica que se pode
mandar um telegrama para l, com resposta paga. Hoje o bom senso
manda treinar um formidvel exrcito com um milho de soldados e cinco
milhes de fuzis. No fato que h dois ou trs sculos esse bom senso
era um absurdo?


	
Assim, se ns nos opomos sugesto mental em nome do bom senso, no
estamos falando do bom senso de 1986, pois o bom senso de 1986 ter
outras tendncias. apenas uma questo de tempo e eu imagino que
dentro de bem poucos anos esta ideia, tendo feito seu caminho nos
espritos, ser considerada muito simples. Chegaro mesmo a se admirar
de que tivssemos tido dificuldades para admiti-la. Por acaso no
estamos vendo as imortais descobertas de nosso grande Pasteur,
estabelecidas com um luxo impressionante de experincias
demonstrativas, encon-trarem uma assustadora oposio? Que melhor
exemplo de nossa incurvel rotina?

Isto no quer dizer que eu considere, em definitivo, a suges-to
mental como rigorosamente provada. claro que no; e as experincias
demonstrativas so raras. Em geral, quando elas so probatrias (pela
concordncia dos resultados) no so irrepreen-sveis, e quando elas so
irrepreensveis no so de todo probat-rias. H, entretanto, algumas
que so ao mesmo tempo irrepreen-sveis e probatrias; ns as
encontraremos expostas neste livro e poderemos avaliar sua
importncia.

Depois dos fatos, as teorias. Estas so numerosas, mas no me
parecem merecer grande importncia. O essencial estabele-cer este
fato:

Alm de todo fenmeno aprecivel a nossos sentidos normais, nossa
perspiccia normal, to viva como se supe, existe, entre o pensamento
de dois indivduos, uma tal corre-lao, que o acaso no suficiente
para explic-la.

A meu ver, a demonstrao desta proposio que ponto fundamental.
Ora, o que quer que Ochorowicz e outros, antes dele, tenham
acumulado de provas, elas no trazem a convico absoluta, integral,
mas somente a dvida, to forte , para atuar sobre nossas ideias, a
influncia da rotina e do hbito.

Qualquer que seja, alm disso, a opinio definitiva que se fa-a,
sobre a realidade da sugesto mental, isso no deve, eu acho, influir
sobre o julgamento do livro de Ochorowicz. Parece-me que todo mundo
dever render homenagem sua sinceridade, sua perseverana e seu
desprezo pelas opinies firmadas. Sente-


	
se que ele ama apaixonadamente a verdade. um elogio que todos os
homens de boa f sabero apreciar.

Charles Richet


	
PRIMEIRA PARTE

procura de um fenmeno

Aquele que, fora da mate-mtica pura, pronuncia a pala-vra
impossvel no tem pru-dncia.

Arago (Eloge de Bailly)

As fronteiras do possvel recuam... O mtodo experimental, depois
de ter fundado a psicologia

positiva, nos introduz no domnio do maravilhoso! O hipnotismo,
daqui para frente, pertence cincia, e a suges-

to, que produz a maior parte de seus milagres, no nos
impres-siona mais; ao contrrio, ela citada todos os dias para
explicar outros fenmenos, ainda difceis de ser compreendidos.

Entretanto, com a sugesto mental o problema se complica. A
imaginao e a imitao dos comissrios de 1784 j no so suficientes.
Fica-se perdido. Tem-se o ar de quem quer desprezar a cincia, para
se engolfar no ocultismo.

Uma vez transposto esse limite e admitida a sugesto mental, ser
permitido persuadir-se de que haja ainda outro fenmeno mais
extraordinrio a estudar?

No importa. A verdade no feita para assustar a cincia. Esta
verdade pode mesmo estar em absoluto desacordo com as opinies
correntes; ela no menos digna de ser estudada com diligncia, pois
nada serve melhor ao progresso do que uma descoberta contrria s
teorias reinantes.

S que... Ser mesmo uma descoberta? Ser uma verdade? Toda a
questo est a. Descartemos, no momento, os escrpulos; dupliquemos
nos-

sas habituais precaues, nossos meios de controle, e examine-mos
os fatos.


	
Uma experincia sempre instrutiva, mesmo quando encerra uma
iluso.

Dispensando o trabalho de explicar a experincia, teremos
concebido a iluso; e se nos dermos conta disso, haver sempre um
resultado.

E agora, caro leitor, se estivermos de acordo quanto aos
prin-cpios, comecemos nossa pequena viagem procura de um
fenmeno.


	
CAPTULO I

A sugesto mental aparente

Devo, antes de tudo, prevenir de que eu no acreditava na
su-gesto mental h um ano atrs. No somente no acreditava como a
questo no me parecia suficientemente sria para legi-timar um estudo
especial.

Ensaiei, entretanto, numerosas vezes, a ao pretendida do
pensamento em um certo nmero de meus pacientes.

A primeira vez foi em Lublin,1 onde experimentei sobre um jovem
de 17 anos, um tanto difcil de adormecer, mas que, uma vez em
sonambulismo, apresentou certos fenmenos interessan-tes.

Ele reconheceu, por exemplo, todas as pessoas de seu
conhe-cimento que, com um s dedo, lhe tocavam as costas. Fez isso
quinze vezes e devo dizer que parte dessas pessoas s entrou na sala
depois que ele j tinha adormecido.

Se ele demonstrava uma certa hesitao em relao a indiv-duos que
no pertenciam a seu meio habitual, distinguia sempre meu toque do
de todos os outros e chegou a reconhecer uma dama, entrada sem que
ele soubesse, e que ele havia visto pela primeira vez muitos dias
antes.

Como foi isso possvel? Quanto diferena entre o magnetizador e
uma pessoa estra-

nha, ela muito ntida para um grande nmero de sonmbulos: o toque
do magnetizador lhe agradvel ou indiferente, embora qualquer outra
pessoa possa causar-lhe dor. Por qu? Porque, dizem os
magnetizadores, essas pessoas no esto em rapport (relao) com o
sujeito. Mas esta uma palavra que no nos diz muita coisa. O que ,
pois, rapport?

Para esclarecer a questo preciso antes de tudo salientar que
esse fenmeno no existe no hipnotismo propriamente dito. Um
hipnotizado pode ser tocado por quem quer que seja e se isso lhe
causar dor, pode acontecer o mesmo com todo mundo. Ele ouve todo
mundo ou ningum, obedece a todo mundo, pode ser des-pertado por no
importa quem.


	
Ele no sempre o mesmo no sono dito magntico, provoca-do no mais
por um objeto inanimado (um boto brilhante, por exemplo), mas por
um magnetizador e sobretudo por passes.

Ora, cada pessoa tem sua prpria maneira de tocar e, quando a
gente se habitua, sente-se facilmente o contato, o calor ou a
presso de uma mo estranha. H animais domsticos, gatos sobretudo,
que no suportam as carcias de estranhos. Se pas-sarmos a mo num
gato adormecido e que apresenta essa idios-sincrasia, podemos
reconhecer facilmente a diferena dos movi-mentos reflexos: o gato
se espreguia langorosamente se for a dona que o acaricia; caso
contrrio, ele acorda descontente e foge.

O isolamento em que se encontra o sujeito magnetizado, a
possibilidade de concentrar melhor a ateno, facilitam esta
sensibilidade diferencial. O exerccio, o hbito a fortificam. O
sujeito suporta melhor as impresses s quais est habituado; s vezes
mesmo elas se tornam para ele uma necessidade, um desejo agradvel,
ao passo que as sensaes imprevistas, desa-costumadas, o
desagradam.

Mas desde que se trate de distinguir entre elas as pessoas
es-tranhas, essa explicao no parece suficiente, mesmo
conside-rando-se as diferenas moleculares do contato, diferenas
prov-veis, embora no provadas, e que seria necessrio conhecer de
antemo, para poder deduzir da que uma certa sensao fsica
corresponde a uma dada personalidade psquica.

H, ento, no caso uma sugesto mental? Reconhecer qualquer um
reconhecer sobretudo sua persona-

lidade psquica, reconhecer esse conjunto vivo, interiormente
ativo, cujas manifestaes tteis exteriores so apenas um refle-xo
imperfeito. Se ficar bem provado que o eu de uma pessoa pode agir
virtualmente sobre o eu do sujeito, esta ser uma explicao direta e
relativamente suficiente. A pessoa que toca pensa nela mesma; seu
estado mental pode se resumir a uma afirmao (Sou eu!) e a uma
questo (Voc me reconhece?). Todos os assistentes olham para a
pessoa e pensam nela maqui-


	
nalmente; assim todo mundo influencia o sujeito e esta
influn-cia constitui a sugesto.

Mas para admitir uma tal explicao preciso que fique bem
demonstrado que a sugesto mental existe, ainda que essas
experincias estejam longe de prov-la por si mesmas.

Permito-me uma outra explicao, mais natural, embora um tanto
complicada: sim, houve sugesto por parte de todo mundo, mas no
sugesto mental. O sujeito tinha os olhos vendados, mas, como eu
atra sua ateno para as pessoas que o cercavam, ele podia ouvir tudo
o que se passava em torno; ele estava em sua prpria casa, o hbito o
familiarizava com todos os rudos das portas, dos mveis, do soalho;
ele conhecia intimamente as 8 ou 10 pessoas presentes, antes de
adormecer; as pessoas que no tomavam parte na experincia, a um dado
momento, no se privaram de trocar algumas palavras em voz alta,
embora os outros recomendassem silncio; a percepo de vozes
conhecidas e as quais fcil saber de que direo chegam permite que
aos poucos se tome conhecimento da posio de diversos
interlocu-tores; o rudo de inevitveis trocas de lugar completa ou
corrige, afinal, suas ideias.

Todas essas indues poderiam ter estado inconscientes. Sob certo
aspecto, ns somos melhores observadores nos nossos sonhos do que no
estado de viglia. As cenas imaginrias do sono nos representam as
pessoas de nosso conhecimento com um profundo sentimento de seus
caracteres, de seus hbitos, de suas palavras favoritas, de uma
infinidade de sinais fisionmicos que escapam nossa observao
consciente. , pois, compreensvel que um sonmbulo que no se
distraia, cujas lembranas e todas as sensaes contribuam para uma s
operao perceptiva, possa distinguir melhor do que ns as conexes de
certos sinais.

O nico fato que me impressionou um pouco foi o da mulher que o
sonmbulo s vira uma vez; mas esse fato oferecia algu-mas
particularidades capazes de o guiar. O roar de um vestido de seda
por trs de sua cadeira f-lo perceber que se tratava de uma mulher,
e de uma mulher estrangeira, pois as da casa no estavam usando
vestido igual. Ela o tocou levemente, com uma evidente timidez;
era, pois, mais provavelmente uma senhorita


	
do que uma mulher casada; entre as solteiras que podiam ter ido
a esse sarau com vestido de seda, a Srta. W. figurava em primei-ro
lugar. Devia ser ela.

No havia, portanto, no fato citado, seno uma sugesto por
conjectura.2

Vejamos agora outra experincia, feita com o mesmo indiv-duo; uma
experincia aparentemente mais extraordinria.

Tratava-se de verificar a viso sem o socorro dos olhos. Eu tomo
um livro, fora da vista do indivduo, abro-o ao acaso

e ordeno-lhe que leia. Eu no vejo bem, diz ele. Eu leio as duas
ou trs primeiras palavras da pgina e convi-

do-o a continuar. Est no meio do segundo volume, diz ele,
captulo tal e tal;

o romance de Kraszewski O mundo e o poeta. Perfeitamente,
continue agora. E, para nosso assombro, ele se pe a ler uma pgina
inteira,

quase sem errar. Se eu pousasse o livro, ele parava; ele lia
correntemente

quando eu tinha os olhos sobre o texto. Mudei de pgina. Ele lia
sempre bem. Algumas das pessoas que assistiram a esta experincia
acredi-

taram estar vendo a dupla viso, apesar das explicaes que eu dava
imediatamente.

Mas se esse no era o caso de uma dupla viso, seria preciso prova
melhor da sugesto mental?

Infelizmente sim. Antes de tudo, ele lia, embora menos bem, o
livro fechado; era preciso apenas comunicar-lhe a primei-ra frase
do trecho, e isso no era, pois, transmisso do pensamen-to; no era
tambm dupla viso, pois sem esta sugesto verbal ele no podia ler os
nmeros das pginas nem reconhecer um objeto qualquer.

Eis a explicao do mistrio:


	
O jovem em questo lera, anteriormente, duas vezes seguidas o
mencionado romance. Ele o havia lido como se lia naqueles tempos na
Polnia, isto , com a idade de 17 anos. Conhecia-o quase de cor.
Evidentemente no saberia recitar, na idade adulta, pginas inteiras
textualmente, mas nossa experincia provou ao menos uma coisa: uma
vivacidade impressionante das lembran-as no sonambulismo. Quanto
influncia de meu pensamento, a causa era simples: ele via melhor
quando eu olhava o livro, porque maquinalmente eu corrigia seus
pequenos erros. So exatamente esses erros que me sugeriram a
verdadeira explica-o da experincia; pois em lugar de ler mal uma
palavra escrita, ele a substitua por outra, anloga como sentido mas
diferente como forma. Levado por associaes exatas, por um erro
seme-lhante, ele parava quando eu fechava o livro, porque eu no
podia mais prestar-lhe ajuda.

Apesar dessas decepes, eu ainda tentei a sugesto mental
direta:

1 Ele devia repetir meus gestos, executados numa sala vizi-nha,
cuja porta ficaria entreaberta. Estas experincias no deram nada de
surpreendente; houve apenas algumas coincidncias, de vez em
quando.

2 Ele devia vir a mim, atravessando muitos quartos fecha-dos, os
olhos vendados. Esta experincia dava sempre certo, mas era preciso
que ele fosse prevenido antes que ela fosse feita. Ento, e sempre
com um atraso de alguns minutos, ele vinha me encontrar. Era certo
que ele sentia minha presena, desde que estivesse no mesmo quarto,
mas isso no provava nada ainda em favor da ao mental, sobretudo
porque todos os ensaios feitos de improviso s deram resultados
negativos.

3 Ele devia adivinhar o objeto pensado, tocando minha mo.
Resultado quase nulo; alguns, entretanto, deram certo.

Eis a explicao que me pareceu mais provvel para um certo nmero
de coincidncias:

1) Ns ramos dois amigos, vivendo juntos nas mesmas condies, e
era comum termos simultaneamente as mesmas ideias.


	
2) Os movimentos que foram repetidos distncia faziam parte de
gestos ou atitudes comuns cujo nmero muito restrito e que podiam
ser adivinhados ao acaso.

Lembro-me, por exemplo, de ter comeado as experincias com uma
ordem de levantar o brao direito. Ora, esta, quase sempre, a ideia
que nos ocorre em primeiro lugar quando quere-mos experimentar a
sugesto mental; acontece o mesmo quando, querendo provar o
livre-arbtrio, damos um murro na mesa, exclamando: Eu posso bater
ou no bater!.

O sujeito, tendo levantado o brao direito e no tendo execu-tado
as ordens seguintes, me deu o direito de presumir que ele teve
simultaneamente a mesma ideia que eu. Acrescento que ele foi
prevenido antes de que teria que executar os movimentos comandados
mentalmente.

Em 1869 renovei minhas tentativas em Varsvia, numa se-nhora
italiana que se dizia ser lcida e de quem muito se falava. Ela era
notvel, entre outras coisas, pela insensibilidade quase completa da
pupila luz, em estado de contrao geral. Tendo-a adormecido e
colocado prova, fiquei impressionado com sua facilidade especial de
contar os sonhos sonamblicos de modo verdadeiramente surpreendente.
Quanto lucidez ou clarividncia propriamente dita, ela era muito
obscura e eu no consegui uma s vez deter a fluncia de sua eloquncia
em favor da uma ordem mental.

Veremos mais adiante que, no estado se sonambulismo ativo,
quando a sonmbula fala muito dela mesma, a sugesto mental no
possvel.

No mesmo ano fiz ainda algumas experincias espirticas (emprego
este termo no sentido que lhe deu Richet), experincias que se ligam
a nosso sujeito.

Eis sua origem: um homem srio assistia, certo dia, a uma sesso
de mesas giratrias. Vendo o entusiasmo fcil das pessoas que se
divertiam em impelir a mesa inconscientemente, disse:

Eu acreditarei nos espritos se eles me disserem o nome de
batismo de meu av.


	
Ele mesmo era um homem idoso, convencido de que nenhu-ma das
pessoas presentes conhecia o nome de seu av.

Os espritos podem no saber observou gravemente um esprita que
dirigia as experincias , mas se voc concentrar seu pensamento no
nome que s voc conhece, eles podero lhe dizer.

Recitou-se o alfabeto e os golpes da mesa nas letras
corres-pondentes compuseram o nome Alberto. Era exatamente esse o
nome.

uma coisa diablica, pensou o homem. E ele prometeu nunca mais
assistir a uma sesso esprita. Quando ele me contou esta histria,
tive o direito de supor

uma sugesto mental. No acreditando em espritos, ele teve, a
menos que admitisse um simples acaso, pouco provvel, que se
resignar a esta ltima hiptese. Entretanto, dada a complexidade
deste gnero de experincias e a facilidade de uma iluso qual-quer,
eu decidi no admitir nada antes de uma experincia que eu mesmo
executaria, em condies bem conhecidas e bem deter-minadas.

A ocasio apareceu logo. Entre as cinco pessoas (moas na maioria)
sentadas em torno

da mesa, nenhuma, segundo me asseguraram, conhecia o nome da av
de uma mulher idosa que ficou fora da ao. Esse nome foi indicado;
mas feita a verificao, constatei que uma das moas da mesa devia ter
ouvido pronunciar o nome em questo com frequncia; ela mesma me
confessou que no curso da sesso tinha ouvido esse nome, que
acreditava no conhecer minutos antes.

Foi o suficiente para justificar uma influncia, mais ou menos
involuntria, de seus msculos.

Imaginei, ento, um nome de fantasia que s eu conhecia. A mesa
respondeu outro nome que no tinha qualquer seme-

lhana com meu pensamento. Fingi escrever uma palavra numa folha
de papel. A mesa respondeu com uma palavra, torto, em que ningum
havia pensado. Ficou, pois, evidente que a fantasia


	
inconsciente dos mdiuns dava uma falsa rota cada vez que ela no
era mais guiada por uma sugesto qualquer.

Passemos a uma outra experincia. Eu tinha preparado antes a
fotografia de um de meus amigos

num envelope lacrado. O que que h neste envelope? Uma carta, uma
nota banc-

ria ou uma fotografia? (Copio textualmente as questes segundo
minhas anotaes).

uma fotografia. De um homem ou de uma mulher? De um homem. Que
idade tem ele? A mesa bateu 23 vezes, o que era certo. Os crentes
acredita-

ram num milagre. Mas feita a reflexo e depois de eu me ter
recordado bem de todas as circunstncias, no pude participar da
mesma opinio.

De incio, a probabilidade de uma resposta certa era muito
grande; de 1/3 para a primeira questo, de 1/2 para a segunda.
Quanto terceira, ela era bem menor, mas eu havia cometido uma
imprudncia que sem dvida determinou o acerto: quando a mesa, depois
de ter batido 23 vezes, fez o pequeno intervalo, eu me precipitei
em dizer: Est certo!. Ora, antes de chegar s 23 batidas a mesa
tambm fez um pequeno intervalo e eu no disse nada. Segundo minha
impresso, ela certamente continuaria a bater se minha exclamao no a
interrompesse.

Alm disso eu notara que o envelope, fechado na minha car-teira,
assumira a forma de um carto fotogrfico, um pouco curvado e
visivelmente mais rgido que uma carta ou um aviso bancrio.

Enfim, e isso uma particularidade difcil de explicar, eu sen-tia
perfeitamente que, naquela sociedade e nas condies dadas,
esperava-se de minha parte mais a fotografia de um homem do que de
uma mulher.

No houve, portanto, seno uma sugesto por conjectura, de acaso
talvez.


	
Ainda um xito aparente: Pedi a uma mulher que no fazia parte dos
mdiuns que

passasse para um outro quarto e l escrevesse uma cifra qualquer
num pedao de papel, sem mostr-lo a ningum.

Quando ela voltou eu perguntei mesa: Quantas cifras ela
escreveu? Duas. Qual a primeira? Eu recitei todos os dez sinais,
inclusive

o zero, mas a mesa no respondeu. Recomecei: o um? Sim. (Havia
sido combinado com os espritas que um

golpe seria sim e dois no). E a segunda cifra? A mesa bateu 6
vezes. Mas infelizmente, quando a mesa aca-

bou de bater a sexta vez, a mulher gritou: fantstico! Eu escrevi
16! Devo acrescentar que ela no havia podido se decidir na
esco-

lha de um nmero. Devo escrever um nmero de uma s cifra ou de
muitas?

perguntou ela antes de sair para outro quarto. Um nmero qualquer
respondi de duas ou trs cifras,

por exemplo. A sugesto de duas cifras foi dada por inabilidade,
portanto. Recomeamos e, desta vez em condies rigorosas. Eu era
o

nico a saber da cifra. Escrevi 4 e a mesa adivinhou 346... Em
1872 foi uma jovem alem, muito sensvel, muito delica-

da, sujeita a desmaios histricos, que me sugeriu a ideia de um
novo ensaio. Eu havia feito sobre ela uma srie de observaes
relativas s mudanas da pulsao nas diversas fases do sonam-bulismo,
observaes mencionadas na obra que publiquei em 1874. Mas os
fenmenos psquicos, nela, foram muito medocres e, quanto sugesto
mental, no conseguira nada.

No mencionarei aqui uma srie de experincias de ocasio, feitas
revelia de pessoas despertas e que consistem em fazer


	
voltar a cabea de uma pessoa a quem se fixa por trs,
ordenan-do-lhe que nos olhe. Estas experincias do certo de vez em
quando, mas jamais em condies cientficas. Uma vez, entretan-to, as
experincias me impressionaram muito. Eu me encontrava num baile.
Uma moa atraiu minha ateno pela singularidade de seus traos;
dirigia, pois, frequentemente meu olhar para ela e percebi que cada
vez que eu lanava um olhar mais prolongado, sua cabea e seus olhos
se voltavam para mim. Ela, entretanto, no me podia ver. Para
verificar o fenmeno eu escolhi um momento menos favorvel e
consegui. Ensaiei mais uma vez, com o mesmo sucesso. Depois,
estando eu numa sala vizinha, disse a um de meus amigos:

Vamos tentar uma experincia curiosa. Voc est vendo a-quela jovem
sentada num canto do salo? Eu a farei vir at aqui...

Um minuto depois a jovem se levantou, entrou na sala, ficou um
momento indecisa, lanou sobre ns um olhar interrogador e depois
voltou ao salo...

Vim a conhec-la algumas semanas depois. Submetida ex-perincia da
hipnoscopia,3 ela s apresentou o dedo um pouco engrossado.
Adormeceu com dificuldade (em 15 minutos) um sono muito leve e que
logo se dissipou. Era pouco. Nenhuma experincia de sugesto mental
teve xito.

Teria sido ento uma iluso? Creio que sim. Depois de refletir
sobre este caso, conhecido o sujeito, passei

a interpretar meus primeiros sucessos. Conclu que no havia nada
de especial no fato de ela se voltar, quando eu a observara,
porque, tendo ouvido falar de mim, ela queria conhecer-me; e mesmo
provvel que, por uma forte iluso comum, acreditei t-la notado
primeiro por causa da singularidade de seus traos, quando na
realidade ela que j me observava havia algum tempo. Alm disso,
razovel que uma mulher bonita esteja atenta a quem a observa.

Este incidente me deixou desgostoso com a sugesto mental e
muitos indivduos notveis passaram pelas minhas mos sem que eu
tentasse ensaiar com eles a transmisso de pensamento.


	
Lembro-me ainda de uma outra experincia desencorajadora. Eu
tinha ido a uma representao extraordinria de um cer-

to Visconde de Caston, que fazia demonstraes de memria e
prestidigitao, improvisava versos, lia sem a ajuda dos olhos e
adivinhava pensamentos. Era uma sesso verdadeiramente interessante
para um psiclogo. Eu no falarei nos truques co-muns, se bem que
digo-o com toda franqueza esse um estudo que recomendo sinceramente
a todo fisiologista que se ocupa do hipnotismo em geral e da
sugesto mental em particu-lar. A magia branca a obra de uma aplicao
engenhosa da psicologia da ateno, das associaes involuntrias, da
iluso e dos movimentos reflexos, mais do que da habilidade
fsica.

Merece ser mencionada aqui uma srie de casos baseados
u-nicamente na associao de ideias. Sabe-se que, por um subter-fgio
muito simples, possvel forar uma pessoa a escolher uma carta
pretendida, espalhada entre muitas outras. Tem que se espalhar
apenas, rapidamente diante de seus olhos, o jogo de cartas, de
maneira que a carta predestinada seja a nica bem visvel.
Escamoteia-se, assim, a percepo da pessoa, que esco-lhe
maquinalmente a carta sugerida. Nosso prestidigitador psic-logo
desenvolveu esse mtodo, aplicando operaes puramente mentais; depois
de ter preparado um certo nmero de envelopes fechados contendo
palavras escritas antecipadamente, tais como rosa, diamante, negro,
etc., ele entabulava uma conversa espiritual com o pblico. E parava
exatamente no instante em que a associao mais prxima e mais
inevitvel era de um dos objetos predestinados. Depois, fazendo um
giro hbil, ele repetia, num outro canto, a mesma associao, no
expressa, e pedia bruscamente a uma pessoa que ele julgava bem
absorvida nas suas maquinaes, que pensasse num objeto qualquer.

Ela escolhia sempre o objeto sugerido. Ele s tinha que
perguntar, em seguida, a qual dos reinos

mineral, vegetal ou animal pertencia o objeto escolhido, para
assegurar o xito e provar pessoa interessada que seu pensa-mento
escreveu-se, por si s, numa das cartas fechadas.


	
Como a experincia que acabo de descrever no seno a uti-lizao
consciente de um processo mental que se reproduz diria e
mecanicamente na vida comum, conclui-se que num grande nmero de
casos o meio psquico da assembleia suficiente para explicar
coincidncias inesperadas entre os pensamentos do experimentador e
os dessas pessoas. Coincidncias tanto mais surpreendentes quanto
menos conhecemos o mecanismo incons-ciente dessas sugestes mentais,
se quisermos, mas que nada tm a ver com a transmisso do pensamento.
Depois disso tudo, estou certo de que, numa experincia de sugesto
mental bem sucedi-da, h sempre duas questes a elucidar. A questo:
Como pde o sujeito adivinhar o pensamento? a segunda, pois a
primeira consiste em saber: Como que o experimentador chegou a
escolher uma palavra em lugar de outra?. No seno atravs da relao
ntima desses dois processos que se pode julgar o valor cientfico da
experincia.

Todas as vezes que muitas pessoas se entretm durante um certo
tempo, estabelece-se entre suas inteligncias um encadea-mento
recproco. Basta, ento, a um observador hbil se isolar pelo
pensamento do mecanismo involuntrio, de abra-lo mentalmente por uma
percepo global, para prever o objeto que naquele instante vai
ocupar a ateno dos assistentes. o mesmo mecanismo que faz com que,
s vezes, numa sociedade, duas pessoas emitam simultaneamente um
mesmo pensamento ou coloquem uma mesma questo. Quanto mais
conhecemos seu mundo, mais conseguimos nessa clarividncia
psicolgica. Lembro-me de que, sendo secretrio de uma sociedade que
tinha por objetivo a publicao de uma Enciclopdia de Cincias, eu
havia preparado com antecedncia o protocolo de uma de nossas
reunies. Tinha-se que discutir a questo de saber se convinha ou no
reservar, entre as cincias a tratar, um lugar para a teologia. Dois
padres faziam parte da comisso. Mas conhecendo as pessoas e as
opinies, arrisquei a experincia. O protocolo foi preparado; ele
prestava contas da discusso geral, terminando com o seguinte voto:
A teologia no deve ser tratada seno como fazendo parte da Histria
das Religies. No tive que


	
trocar nenhuma palavra para submeter o protocolo assinatura dos
membros.

Evidentemente, no se to bom profeta sem ser um pouco cmplice,
mas se sempre cmplice desde que se comande a execuo de uma ideia
que nos venha mecanicamente ao espri-to. Eis um exemplo: voc
frequentador de uma casa. Voc no se lembra de que, na ltima vez,
discutiu-se sobre a poltica colonial e que logo depois uma mulher
comeou a tocar piano. Discutiu-se de novo sobre a poltica colonial,
ao mesmo tempo em que voc teve a ideia de ensaiar a sugesto mental:
voc ordenou mulher que fosse ao piano e ela foi. Voc se
impres-siona com o sucesso, tanto mais que no v nenhuma relao entre
a poltica colonial e um trecho musical para piano e que sua
cmplice, ela tambm, garante com a maior boa f do mundo que no
compreende como a ideia de tocar piano lhe veio subitamen-te
cabea.

Pode-se utilizar esse processo inconsciente com conhecimen-to de
causa: M. P., meu amigo, to espiritual quanto distrado, jogava
xadrez numa sala vizinha; ns, os outros, conversvamos perto da
porta. Eu observava que, entre as obsesses comuns nos jogadores de
xadrez, uma das mais frequentes em particular a meu amigo era a
seguinte: jogando com a mxima ateno, ele assobiava mecanicamente
uma ria de Madame Angot. Parecia acompanh-la com batidas na mesa.
Mas desta vez ele acompa-nha outra coisa, por exceo. Era a Marcha
do Profeta.

Ouam disse eu a meus companheiros , vamos fazer uma coisa com P.
Vamos ordenar-lhe mentalmente para passar do Profeta para a Filha
de Madame Angot.

Pus-me a bater o compasso da marcha, depois, aproveitando
algumas notas comuns, passei rapidamente ao compasso mais
rpido.

Ento nosso jogador, ele tambm, mudou rapidamente de ria e comeou
a assobiar Madame Angot.

Todos comearam a rir. Quanto a ele, estava absorvido de-mais por
um xeque rainha para perceber alguma coisa.

Recomecemos disse eu e voltemos ao Profeta.


	
E tivemos logo uma reprise de Meyerber. Meu amigo sabia que
tinha assobiado qualquer coisa, mas

nada mais. Quem conhece os hbitos de uma pessoa pode s vezes
simu-

lar a sugesto mental mesmo sem qualquer impresso sugestiva. Na
Faculdade de X., um professor de Filosofia, dando aula,

tinha o hbito de olhar sua direita, depois para o meio da sala e
depois para a esquerda, depois novamente para a direita e assim por
diante, com a regularidade de um pndulo. Certo dia ele estava
tentando nos provar a liberdade psquica do homem...

Vocs vo ver seu livre-arbtrio disse eu a meus colegas, por
brincadeira.

E, levantando o dedo eu me pus a comandar os movimentos que sua
cabea devia executar, direita, no meio, esquerda...

No acreditem que esta anedota no tenha relao com nosso sujeito;
naturalmente tratava-se apenas de uma brincadeira. Seria uma trapaa
se fosse levada a srio. Mas precisamente no hipno-tismo essas
trapaas chegam involuntariamente aos fisiologistas, que bem sabem
observar os fatos exteriores, mas que no sabem observar-se a si
mesmos. Eis o que, nesse gnero, me aconteceu na categoria das
sugestes aparentes.

Eu tratava de uma mulher idosa, pelo hipnotismo. Ela sofria de
reumatismo articular crnico. Eu a adormecia muito facilmen-te e um
repouso absoluto de meia hora era sempre suficiente para acalmar
seus nervos e melhorar seu sono natural ao menos por alguns dias.
No havia meio de provocar o sonambulismo pro-priamente dito, de
modo que eu ficava folheando um livro, esperando a hora de
despertar. Um dia tive a ideia de tentar o despertar por ordem
mental.

Acorde, disse eu, mentalmente, e logo ela teve algumas contraes
musculares na face e os olhos se abriram: ela desper-tara.

Alguns dias depois tentei faz-la executar certos movimentos, mas
em vo; consegui, entretanto, despertar a paciente da mesma maneira,
apenas com algum atraso. Era estranho. Por que ela despertava,
ficando insensvel, todavia a outras sugestes?


	
Eis a razo. Havia, no caso, dois hbitos que tinham passado
despercebidos. Continuando o tratamento por algumas semanas, eu
havia adquirido o hbito de despert-la exatamente meia hora depois
da manifestao do sono. Eu no olhava para o relgio, mas despertava-a
sempre na hora fixada e, como era uma hora antes do jantar, meu
estmago substitua perfeitamente o relgio.

Quanto doente, ela havia tambm adquirido o hbito de despertar
quase no exato minuto: fenmeno bem conhecido entre os
hipnotizadores. Isso no acontece sempre, mas com muita
frequncia.

Tendo havido essa suspeita, eu quis verificar sua exatido. Pois
bem, cheguei logo a constatar:

1) que eu no podia despert-la mentalmente 10, 15 ou 20 minutos
depois da declarao do sono;

2) que ela despertava sempre por si mesma, depois de 30 a 35
minutos, sem qualquer sugesto mental.

Em 1881, assisti em Lemberg s representaes magnticas dadas por
Donato. Entre suas experincias havia uma que, sem ser apresentada
como tal, tinha todas as aparncias de uma sugesto mental. Lucile
ficava sentada no palco, os olhos venda-dos, enquanto Donato
circulava no meio do pblico, ouvindo ao p do ouvido um certo nmero
de atos que a sonmbula devia executar em seguida. Ela devia, por
exemplo, se abanar com o avental de madame N; abrir o chapu claque
do Sr. X e coloc-lo na cabea; retirar o bracelete de Y para passar
para Z e assim por diante. ( preciso notar que os pedidos do pblico
so muito restritos, em geral as mesmas coisas, sem que haja,
entretanto, combinao; o meio psquico faz a seu ofcio.

s ordens recolhidas, Donato atraa Lucile para o meio do pblico
e, sem dizer palavra, unicamente com a ajuda de gestos, executados
um a um ou dois passos de distncia ele dirigia a mdium para a
pessoa em questo, e ela cumpria perfeitamente tudo o que lhe havia
sido solicitado.

Esta experincia produzia muito efeito, pois evidente que no
havia combinao com o sujeito nem com o pblico.


	
Como que Lucile podia executar esse nmero interessante? Pela
educao magntica. Tal foi a resposta do magnetizador. vago, mas
verdadeiro. Existe no magnetismo um fenmeno pouco estudado, j
men-

cionado por Richet: o da atrao dita magntica. suficiente
aproximar a mo do brao do sujeito adormecido para que esse brao v
na direo da mo e siga todos os seus movimentos. Embora o m provoque
o mesmo fenmeno, no h analogia.

Essa atrao no tem nada em comum com a atrao do ferro pelo m; ela
no de ordem fsica, e sim de ordem reflexa.

Mas essa uma questo parte. O que importa que esta fa-culdade,
prpria de um grande nmero de sonmbulos, pode ser cultivada e
aperfeioada pela educao hipntica. Pouco a pouco o sujeito se torna
sensvel a atraes variadas e se s atraes variadas se acrescentar a
concepo inteligente dos gestos, tem-se tudo o que preciso para
simular maravilhosamente a trans-misso de pensamento.

No comeo o sujeito s pode ser influenciado de perto e s
compreende movimentos simples; depois ele se habitua manei-ra de
agir do magnetizador, adivinha os gestos e uma associao mecnica se
estabelece entre os indcios quase imperceptveis do experimentador e
certos movimentos reflexos ou mesmo volun-trios do sujeito.

E eis com Lucile podia executar as ordens comandadas sem
palavras.

Existe ainda um outro meio, muito mais simples, de simular a
sugesto mental. Donato mesmo mostrou que com a ajuda de certos
movimentos dos dedos diante das orelhas de Lucile ele podia
produzir uma hiper-acstica suficiente para permitir que ela ouvisse
as palavras pronunciadas to baixo que mesmo as pessoas prximas no
compreendiam. Repeti essa experincia num campons de Zakopane, na
Galcia, cujas orelhas em abano conseguiam ouvir melhor que outros
as palavras que eu pronun-ciava em voz baixa, a quatro metros de
distncia.

evidente que com uma tal hiperestesia o sujeito pode:


	
1) ouvir diretamente o que se diz no ouvido do magnetiza-dor;
ou

2) ouvir depois aquilo que lhe sussurrado no ouvido, sem que os
assistentes ouam.

Donato quis fazer para mim uma sesso privada. Foi ento que tive
a ocasio de experimentar ainda uma vez a sugesto mental. O
magnetizador mesmo manifestou dvidas. Acreditava na possibilidade
do fenmeno, que certa vez, alis, demonstrou na presena de Aksakof;
mas, segundo ele, a experincia no teve xito seno raramente.

De qualquer forma, fizemos o ensaio. Lucile em p e ns dois a seu
lado, eu ao lado do magnetiza-

dor, a dois metros do sujeito, e este ltimo devia estender o
brao esquerdo. Ao cabo de um minuto ele fez alguns movimen-tos com
esse brao, e s vezes com o corpo inteiro, movimentos que bem
poderiam ser determinados pela fadiga do sujeito sem ter qualquer
relao com as intenes do magnetizador.

Donato no teve dificuldade em reconhecer isso. Estarei mais
seguro do sucesso disse ele se voc me

permitir agir por meio de gestos. Mas a questo no era essa.
Certamente podia-se, agindo por atrao, fazer estender um

brao. As outras tentativas no foram melhores, sejam as feitas
por

mim, depois de ter adormecido o sujeito, sejam as que foram
comandadas por Donato. Somente constatei o mesmo fenmeno num dos
meus primeiros sujeitos, isto , a faculdade de reconhe-cer a pessoa
que o tocava. Quando era Donato que adormecia o sujeito, meu toque
lhe causava dores; ao contrrio, quando era eu que magnetizava,
Lucile suportava sempre relativamente melhor o contato de seu
magnetizador habitual.

Foram tomadas precaues para que Lucile no pudesse adi-vinhar
quem era a pessoa que a tocava, sempre levemente.

Esse fenmeno, eu o constatei depois em quase todas as pes-soas
eminentemente sensveis, no hipnotizadas mas magnetiza-


	
das, e fui obrigado, ao mesmo tempo, a admitir uma ao fsica
individual, fora do hipnotismo.

Espero que no me acusem de leviandade quando publicar os
detalhes destes estudos, e que se tenha em vista a circunstncia de
que durante 14 anos eu fui hipnotizador, como todo mundo.

A questo da ao fsica no indiferente ao problema da su-gesto
mental, como veremos adiante, mas evidentemente uma no implica a
outra.

Apesar dessa evoluo nas minhas opinies, eu estava ainda longe de
acreditar na transmisso do pensamento.

Os ensaios precedentes, ao contrrio, me desencorajaram,
co-locando em dia toda a complexidade da questo e todas as causas
erradas.

Convenci-me de que um magnetizador hbil, tendo como su-jeito uma
pessoa razoavelmente inteligente, pode perfeitamente imitar a
sugesto mental ou ser ludibriado por associaes in-conscientes. As
testemunhas, contando o fato, o transfiguram, o embelezam
involuntariamente, em virtude desta faculdade psquica, muito
estimvel nas artes mas eminentemente perigosa em cincia, que se
chama fantasia complementar.

Cito o exemplo de Hugues, o inventor do microfone, do tel-grafo
impressor, etc., fsico e pensador notvel. Ele acreditou ter
constatado, no incio de suas experincias, que o microfone aumenta a
intensidade dos sons transmitidos. Era um erro de interpretao,
sugerido por certos efeitos enganadores. Jamais um microfone
ampliou a intensidade da palavra ou dos sons em geral; produz-se,
ao contrrio, um enfraquecimento notvel. Como que esse erro pde
nascer? Por um defeito de discerni-mento entre sons e os abalos
mecnicos que os acompanham. O microfone faz ouvir o passo de uma
mosca sobre uma tbua delgada no porque ela amplia o rudo, mas
porque o microfone transforma em sons os abalos mecnicos desses
passos. Fixando-se na proximidade da tbua um relgio que produza um
som mais forte, no se ouvir nada, mas colocando-se na tbua um
microfone se ouvir o tique-taque do relgio pelo telefone, muito
melhor do que diretamente, pois que, neste ltimo caso, os


	
abalos mecnicos so transformados em som. Pois bem, esse erro de
interpretao se propagou de tal forma que ainda pode ser encontrado
em livros de fsica.

Frequentemente somos levados a uma posio semelhante no que tange
sugesto mental. O pensamento de um lado do crebro seguido de um
pensamento semelhante num crebro semelhante: estaremos ns aqui nas
condies de dois telefones que se influenciam mutuamente com a ajuda
de correntes ondu-latrias, ou melhor, nas condies de dois relgios
de Leibnitz, que, indicando ambos a mesma hora, no sofrem qualquer
ao mtua? Eis a questo. E preciso acrescentar que entre essas duas
situaes extremas uma grande parte deve ser feita por uma ao
intermediria e complicada: conservando seu mecanismo independente,
os dois relgios podem ser regulados impercepti-velmente por uma
transmisso pneumtica ou eltrica. Mdicos que, como Barrier, Teste,
Bertrand, Charpignon, Garcin, Despi-ne, etc. nos atestam a
transmisso do pensamento, viram dois relgios marcando a mesma hora
ao mesmo tempo...

Tive, pois, o direito de considerar seu testemunho como
insu-ficiente e por outra razo ainda, que passo a expor.

Para poder julgar um fato desse gnero, absolutamente pre-ciso
ter no esprito a teoria sugestiva do hipnotismo; preciso lembrar a
cada momento que todos os fenmenos hipnticos, sem exceo, podem ser
reproduzidos s pela ao da imagina-o, pela ideoplastia. Em
consequncia, para admitir, por exem-plo, um caso de sonambulismo
distncia, no basta somente verificar o fato, preciso ainda ter
certeza absoluta de que o sujeito no pde, por uma combinao de
circunstncias, presu-mir a experincia. Mais ainda, esta presuno
pode ficar incons-ciente, determinando o efeito pretendido. Meus
estudos hipnti-cos no me deixam nenhuma dvida quanto a isso. De
modo que, mesmo no caso em que o sujeito no tenha sido prevenido,
ou que se declare no ser dotado de nada, no se est ainda ao abrigo
de incertezas. Ora, apesar das publicaes do abade Faria, de Hnin,
Cuvillier, Bertrand, Braid, Durand de Gross, Morin, Szokalki e
Liebeaut, a teoria da sugesto s foi realmente conhe-cida e
reconhecida depois do aparecimento do engenhoso traba-


	
lho do Dr. Bernheim. Na poca achava-se compreensvel a ao das
correntes magnticas no espao, mas acreditava-se inve-rossmil a
produo de sonambulismo atravs de uma carta (no magnetizada) que
fixava a experincia para uma determinada hora. O sujeito adormecia
alguns minutos depois de uma concen-trao de vontade distncia, e em
consequncia eram o pensa-mento e o fluido magntico, seu fator, que
produziam o so-nambulismo; post hoc, ergo propter hoc.

Durante muito tempo essas dvidas me pareceram suficientes para
renunciar a novas tentativas. Mas a gente volta sempre aos
primeiros amores.

Na Universidade de Lemberg, dando aula (1875-81) de Psico-logia
fisiolgica, estudei muito as diferentes questes de hipno-tismo. Um
grande nmero de alunos meus se apresentaram como voluntrios para
toda sorte de ensaios e foi ento que comecei a me orientar um pouco
melhor nesse terreno misterioso. Um dia reuni seis de meus melhores
pacientes numa sala da Escola Politcnica, hermeticamente fechada
luz, para verificar as pretendidas descobertas do Baro Reichenbach.
Ficamos trs horas na obscuridade absoluta, mas nenhuma das afirmaes
do qumico alemo pde ser constatada seriamente. Em compensa-o,
descobrimos um fato novo muito interessante, a saber, que certos
sujeitos hipnotizveis enxergam melhor a fosforescncia de uma mquina
eletrosttica, do que os outros. Os filetes de luz completamente
invisveis para ns, e constituindo um prolonga-mento dos raios
visveis, foram perfeitamente descritos por dois ou trs deles e
provados objetivamente de muitas maneiras.

Escolhi dois dos alunos para experimentar a sugesto mental. O
primeiro, um jovem de estatura e fora notveis mas muito

sensvel ao hipnotismo, apresentava a particularidade de tornar
impossvel produzir uma alucinao ou uma sugesto verbal qualquer.
Adormecido pela fixao do olhar ou por outro meio equivalente, ele
caa em contrao geral e, do ponto de vista psquico, num estado de
obedincia completa (obedincia tetni-ca). Se tentvamos faz-lo falar
ele deixava soltar os msculos da palavra, todos contrados, e desde
que se obtivesse dele uma resposta, no dormia mais; s persistia uma
certa contrao.


	
Podia-se despertar somente um hemisfrio e uma metade do corpo
(do mesmo lado), mas era impossvel obter o sonambulis-mo. Ele
passava diretamente do estado letrgico para o estado desperto; mas
em estado desperto, como no da letargia, podiam ser obtidos por
passes localizados: a insensibilidade, a hipereste-sia, a atrao, a
catalepsia e as contraes; jamais uma alucina-o. A hiperestesia
neuromuscular era to pronunciada que bastava aproximar um dedo, um
m, projetar um raio de luz ou somente concentrar o olhar num ponto
nu do corpo para produzir uma contrao ou uma contratura local.

Quando eu tentava influenciar mentalmente, comandando um
movimento, esse movimento no se cumpria jamais, mas o membro visado
por meu olhar entrava em contratura. Se, em lugar de agir pelo
olhar, eu agisse por gestos, havia uma atrao excessivamente forte
de todo o corpo e ele executava todos os movimentos indicados pelas
atraes, at o momento em que uma contratura geral o obrigava a cair
rijo ou ficar imvel. Era preciso, ento, aliviar a rigidez com uma
ligeira massagem, para poder continuar a experincia.

Essa insensibilidade particular foi se desenvolvendo aos
pou-cos. A atrao no se manifestou seno na quinta magnetizao. (Todas
essas experincias foram apresentadas na Sociedade Mdica de Lemberg,
em 1881). Ficou claro para mim que ele podia ser influenciado pelo
olhar, mas era certo, ao mesmo tempo, que a sugesto mental em si
ficava sempre sem resultado. No havia sequer trao de ao.
Hipnotizado, ele obedecia a todo mundo; magnetizado, ele s obedecia
a seu magnetizador; s este podia despert-lo ou fazer desaparecer a
contratura, mas sempre por uma massagem, por passes ou gestos e no
por ordem mental. Uma ou duas vezes somente, consegui, neste estado
de adormecimento momentneo do crebro que precede o despertar,
transmitir-lhe algumas sensaes fsicas ( uma picada dolorosa, um
gosto amargo, etc.), mas, ainda assim, havia incer-teza de
interpretao e eu no poderia garantir o valor de qual-quer
sucesso.

Meu outro sujeito era um homem igualmente alto, mas fraco, muito
inteligente, um pouco anmico e tuberculoso. Era muito


	
sensvel, sensvel demais a toda sorte de impulsos. A aplicao do
hipnoscpio na cavidade do estmago provocava nele uma srie de
fenmenos singulares, sensaes, contores, gritos prolongados,
movimentos rotatrios dos braos, da cabea e de todo o corpo.

Primeira experincia O sujeito em sonambulismo conta de 1 a 50.
Ele devia ser interrompido por uma ordem distncia. Resultado:
algumas coincidncias, mas a mais frequente, a paralisia,
acelerava-se muito e precedia a ordem mental; em consequncia, era
preciso consider-la como provocada pela ideoplastia.

Segunda experincia Eu toco a nuca com um dedo e orde-no-lhe
mentalmente que se levante e v se sentar numa cama. Ele se levanta
um pouco, desliza para o cho, senta-se, inclina-se e pe-se de
joelhos. Um dos assistentes, o engenheiro B, afirma que foi ele
quem lhe ordenou mentalmente para que se pusesse de joelhos. (
provvel que a fraca presso de meu dedo, dirigi-do um pouco de cima
para baixo, lhe tenha sugerido a ideia de se sentar no cho e em
seguida a humildade desta posio fez nascer em seu esprito a imagem
de uma atitude humilde por excelncia e mais cmoda, a de se pr de
joelhos, ao passo que, ao mesmo tempo, e por uma associao
semelhante, o engenhei-ro B teve a ideia de ordenar-lhe).

Terceira experincia Sem contato e sem gestos. Todos os
assistentes pensam em fazer com que ele levante a perna direita.
Ele fica imvel, mas declara ter mpetos de danar (insuficiente para
autorizar uma concluso).

Quarta experincia S eu comando, sem contato, mas com gestos e
dirigindo o olhar para o membro em questo. O sujeito tem os olhos
vendados. Fico diante dele a 2, 3, 4, 6 passos de distncia.

Ele executa bem muitos movimentos: levanta-se, vai para a
direita, para a esquerda, para frente, para trs, coloca-se de
joelhos, senta-se. Ordeno-lhe que estenda o brao esquerdo. Foi a
nica experincia que no deu certo; eu estava ento a 6 passos de
distncia.


	
As mesmas experincias repetidas com gestos, mas sem uma
concentrao especial da vontade, do quase o mesmo resultado
positivo.

Alguns dias mais tarde: Quinta experincia O sujeito, em
sonambulismo, tem os o-

lhos vendados e as orelhas tapadas. Fico diante dele a uma
distncia de 4 a 5 metros, executando os gestos de atrao e de
repulso.

Durante quase uma hora todas as experincias deram certo. A
principal consistia em verificar se o sujeito sentia realmente
minha presena. Tomei todas as precaues possveis. Troquei de
sapatos, outra pessoa imitou meus passos, tentei induzi-lo ao erro,
etc. Ele me seguia por toda parte e me encontrava sempre. Quando
avanava, ele farejava como um co de caa. (Eu era o nico fumante
naquele grupo e minha roupa estava impregnada de cheiro de
fumo).

Resultado definitivo: ele foi guiado: 1) por uma sensibilidade
excepcional de toda a superfcie

do corpo, pelos movimentos do ar (gestos distncia); 2) por uma
sensibilidade excepcional ao calor (ele sentia o

calor de minha mo a uma distncia de 75 centmetros); 3) pela
exalao de odores, mas nada pela sugesto mental.

Alguns dias depois: Sexta experincia O sono no completo, talvez
devido s

emoes da jornada. Um de meus alunos, P., engana o sujeito, que
se confunde

comigo. Os movimentos ordenados so mal executados. O sujeito
improvisa, deixando vagar sua fantasia. Executa movi-mentos sobre
os quais ningum pensou, fazendo um ar de quem sente influncia. Em
suma: resultado claramente negativo.

Ainda um experimento negativo sobre uma jovem histrica muito
sensvel. ramos dois magnetizadores, o Dr. B e eu. Cada um de ns
toca sua cabea com um dedo e ordena que ela apanhe um objeto. Como
resposta ela se torce, de modo particular: a metade de seu corpo
mantm contato comigo, a metade direita


	
pertence ao Dr. B. Ela no me ouve seno com o ouvido esquer-do;
ela s ouve o Dr. B. com o direito. A mesma coisa com a atrao. Se eu
lhe toco o brao direito ela no acusa qualquer sensao. O mesmo
acontece quando por intermdio de um objeto. O olhar no se move e a
sugesto puramente mental nula.

A seguir algumas experincias com o willing. Estamos num salo do
conde D. Uma das damas conta ter

conseguido muitas vezes sugerir sua amiga um ato qualquer,
pousando levemente suas mos nas suas espduas. Fao algumas
experincias que quase do certo. Mas nessa espcie de experi-ncia
intil invocar a sugesto mental. Tendo estudado os movimentos
inconscientes dos msculos que fazem girar uma mesa ou balanar um
pndulo, sei a que devo me deter. Esses movimentos involuntrios so
suficientes para sugerir as dire-es. Ele no pensa em nada e seu
corpo permanece em equil-brio instvel. s vezes ele adivinha o
resto, isto , os atos que no podem ser indicados diretamente.

Uma dessas experincias, entretanto, me surpreendeu. O prncipe C.
fica sentado numa poltrona; em consequncia ele est em equilbrio
estvel; duas mulheres se pem de joelhos diante dele e formam um
crculo com suas duas mos; a ordem consiste em fazer o sujeito
cruzar as pernas e provocar um movimento de balano com a perna
direita. Alguns minutos depois a ordem foi executada.

Nesse caso a explicao se complica. difcil estender as pernas
prendendo as mos, sobretudo numa posio fixa. Mas precisamente por
causa dessa posio, s as pernas (e a cabea) ficam livres, no sendo
de admirar que depois de alguns minutos de imobilidade ele tenha
tido necessidade de deslocar as pernas; e ele no podia fazer outra
coisa seno cruz-las, dada a posio das mulheres. Alm disso certo
que, talvez para verificar a experincia, o olhar das duas mulheres
a cada instante se dirigia para o p direito do prncipe que, mais ou
menos maquinalmente dirigia sua ateno para esse ponto. A direo da
ateno para um ponto dado do corpo provoca sempre uma tendncia
ao


	
movimento, e o nico movimento possvel foi o que ele
execu-tou.

Devo acrescentar que, antes de ter concludo, ele fez muitos
movimentos com a cabea que foram negligenciados como sem
importncia.

No curso da mesma noite fiz ainda outra experincia que si-mula a
ao da vontade distncia. Tendo reconhecido a sensibi-lidade da
condessa D., eu me coloquei em p diante dela e a fitei durante dois
ou trs minutos; em seguida recuei e ela me acom-panhou; precipito o
passo caminhando sempre para trs e, apesar dos risos da assembleia
e uma certa oposio de sua parte, ela foi obrigada a me seguir. Essa
experincia, de resto muito conhecida pelas representaes de Donato,
parecem provar uma ao fsica da vontade e do olhar. Mas no . A fixao
do olhar, a ateno expectante e a emoo fazem nascer um estado de
obsesso, de fascnio, que pode ser considerado como um monoidesmo
intermitente. Sem perder completamente a conscincia e a von-tade, o
sujeito predisposto sofre, de momento a momento, a influncia
inibidora de seu prprio esprito: ele no est parali-sado, mas
submetido s sugestes visuais que dominam sua vontade.

Uma outra experincia de willing no conde P., tentada pe-las duas
damas, no teve sucesso; ele, entretanto, era sensvel. Mas eu o
piquei com uma agulha num dedo insensibilizado localmente, sem
hipnotizao; o que prova que o xito da expe-rincia, segundo este
mtodo, nem sempre tem relao com a sensibilidade. Ns veremos, em
seguida, que eles tm relaes exatas entre o hipnotismo e o
cumberlandismo.

Eu modifiquei essas experincias em outras pessoas. A Sra. S.,
robusta mas anmica, de tempos em tempos sujeita

(sob a influncia de emoes) a crises histricas cataletiformes,
estando de p, levada ao estado de fascinao pela fixao do olhar.
ordem mental puxar-me pela barba, ela leva lenta-mente a mo na
direo da barba, mas no a toca.


	
A Sra. A., fraca, magra, nervosa. Ordem mental: abraar S.. Ela
avana na direo desse homem e diz: Devo abraar al-gum?

A Sra. R., linftica, mas de modo geral saudvel. A ordem mental
(com contato de uma das mos no occipcio):

1) Ir at o piano Depois de dois minutos de hesitao: Devo tocar?,
diz ela;

2) Abraar a Srta. E. Depois de um minuto de silncio, ela diz:
Devo abraar algum... voc, Maria... No, voc, Edwige?;

3) Adivinhar se eu penso em uma afirmao ou negao ela exclama:
Voc est pensando que sim. (era o contrrio).

Salvo a ltima experincia, que podia ser considerada como
resultado de uma simples conjetura errnea, todas as outras pareciam
indicar uma ao real. Mas elas no foram realizadas em condies
impecveis, j que os sujeitos no tinham os olhos vendados e os
assistentes, cientes do segredo, poderiam influen-ciar atravs de
suas atitudes. Em todo caso, lembro-me de que a impresso pessoal
dessa experincia no foi decisiva. As duas primeiras, devido ao
carter das injunes, difceis de pressupor, no foram executadas
integralmente; as outras, feitas com conta-to, apresentavam dvidas
inerentes a esse mtodo e, enfim, os atos comandados podiam ser
escolhidos sob a influncia do meio psquico. Lembro-me, por exemplo,
de que no comeo da sesso em que as trs ltimas experincias foram
efetuadas a Srta. R. foi solicitada a tocar msica, mas ela se
recusou. Nada de notvel, j que em seguida, devendo cumprir uma
sugesto, o mesmo ato lhe veio mente.

Alis, em condies semelhante o nmero de atos a escolher muito
restrito.

Que que se pode comandar a uma jovem numa sociedade conveniente,
seno se pr ao piano ou abraar sua irm? E se se trata simplesmente
de apanhar um objeto qualquer ou ir a um lugar indicado, o contato
da mo e suas presses involuntrias conduzem o sujeito
admiravelmente.


	
Cito estes pequenos detalhes para mostrar como preciso ser
circunspecto e atento nesse gnero de pesquisas.

Foi por essa poca, depois de ter adquirido um certo
conhe-cimento do hipnotismo, que eu me decidi a aplic-lo no
trata-mento de doentes. O resultado foi surpreendente e eu
compreen-di que no somente as alegaes de magnetizadores podem ser
verdadeiras, como tambm que uma aplicao racional e metdi-ca levar
verdadeiramente a constatar fatos mais surpreendentes ainda. Hoje
comea-se a caminhar nessa via e certamente tempo, depois de se ter
embrutecido certo nmero de histricos, de lhes devolver a sade pelo
mesmo procedimento.

Absorvido no estudo teraputico, eu negligenciei o problema da
sugesto mental, considerando-a como sem qualquer valor prtico. E
foi acidentalmente que tive a ocasio de observar alguns fenmenos
mais ou menos inesperados e que se interli-gam. Uma de minhas
doentes, por exemplo, adivinhava sempre, desde que eu a tocasse, se
minhas impresses da jornada foram agradveis ou penosas. Ela sofria
de uma doena complexa, que serei tentado a chamar de neurose
ganglionria clortica e que a manteve no leito durante 30 anos.
Excessivamente impression-vel, ela era, no entanto, insensvel ao
hipnotismo e metalosco-pia. Particularidade interessante: minha mo
lhe parecia sempre quente, mesmo quando ela estivesse mais fria do
que seu corpo. Como eu mantinha sempre a mesma atitude, esta
faculdade de reconhecer meu estado mental me impressionava um
pouco. Mas h mil outros meios para adivinhar essas coisas, graas
expres-so do rosto, ao timbre da voz, sem que haja necessidade de
recorrer a uma transmisso direta. verdade que ela adivinhava tambm
se, antes de aparecer em sua casa, eu tinha tocado um outro doente;
mas ela podia perceber certos sinais de fadiga ou a hora um pouco
mais tarde de minha chegada; pode ser tambm que ela fosse ajudada
por certas sensaes olfativas.

Uma outra doente apresentava o mesmo talento adivinhatrio com
todas as pessoas que habitualmente a cercavam. Ela era histrica,
facilmente hipnotizvel e no manifestava esta aptido a no ser no
momento de despertar, isto , num estado interme-dirio entre o
sonambulismo e o estado de viglia. Ento ela dizia


	
espontaneamente: Oh! Como X est aborrecido com seu traba-lho!,
Por que Y est to inquieto?, Hoje voc tem mais esperana de me curar
e est mais contente... eu lhe agradeo..., etc. ela dizia tudo isso
antes de abrir os olhos e s vezes sem pronunciar qualquer palavra
sugestiva. Haveria uma transmisso real de estado de esprito? Eu no
acreditava. Eram sempre as mesmas pessoas que a cercavam, ela as
conhecia muito bem para poder fazer presunes. Entretanto, houve
algumas coincidncias estranhas. Certa vez, por exemplo, ela ficou
muito impressionada com a tristeza da Srta. B. Entretanto, ela no
podia v-la, e a impresso que foi a causa desse desprazer apareceu
no curso de seu sono.

Uma terceira, enfim, francesa que no conhecia uma s pala-vra de
polons, respondeu certo (em estado de sonambulismo) a uma observao
feita nesta ltima lngua. No havia, entretanto, nenhuma analogia nas
palavras. Mas isso no se repetiu mais: todas as outras experincias
de sugesto mental foram, a meu ver, obra do acaso. Ela era
facilmente hipnotizvel e adivinhava, em estado de viglia, a doena
de uma pessoa estranha, depois de tocar sua mo.

Tendo ouvido contar muitos casos desse gnero, eu quis saber tudo
pessoalmente e perguntei-lhe qual era a doena que eu tinha.

Nenhuma. Voc jamais esteve doente. Um pouco de con-gesto, j que
voc trabalha muito; mas de resto, tem uma sade perfeita.

Era exato. Para uma segunda prova, levei at ela uma de mi-nhas
pacientes, cuja doena complicada apresentava leses nitidamente
caracterizadas, no sendo fcil reconhec-la pelo aspecto da doente.
Ela tinha uma velha pneumonia, hepatizao do pulmo direito, inflamao
crnica da laringe, hiperestesia dorsal, frequentes dores de cabea,
muitas perturbaes circula-trias, dispepsia e fraqueza geral
intermitente. Apesar disso tudo, a doente, graas sua constituio
excepcional, tinha bom aspecto e, primeira vista, no se poderia
duvidar de seu estado.


	
A sonmbula, depois de ter tocado a mo da doente, recitou quase
todas as suas enfermidades. Ela no detalhou suficiente-mente as
leses, mas do ponto de vista dos sintomas seu diagns-tico foi muito
exato. Mais ainda: fez uma descrio magistral do carter da doena e
de seus maus hbitos.

Em que voc se baseia? perguntei sonmbula. Voc acredita ver os
rgos afetados?

No diz ela ; eu mesma sinto os sintomas da doena. E realmente,
eu a vi sofrer e apresentar momentaneamente

certos fenmenos mrbidos de uma outra doente que ela exami-nou,
mas que eu no conhecia.

Esse sentir os sintomas eu poderia explic-lo pela ideoplastia,
mas ainda assim preciso conhec-los. E aqui que a dvida comea. A
sonmbula reconheceu-os. Mas tratava-se de uma mulher muito
instruda, tendo certos conhecimentos mdicos e muita experincia; ela
podia, em consequncia, ser guiada por outros meios que no fossem
uma faculdade misteriosa. Enfim, uma ou duas experincias no so
suficientes. Mas, por outro lado, devo dizer que a sonmbula via
minha doente pela primeira vez, que durante toda a consulta ela
tinha os olhos semicerrados e no examinou a doente por nenhum dos
meios comuns. Quanto experincia da imaginao no sentir os sintomas,
duvidoso, pois a sonmbula no era sugestionvel nem em estado de
viglia nem no de sonambulismo. Ela passava rapidamente do estado de
obedincia para o estado de poli-idesmo ativo, que se parecia com o
estado de viglia, salvo pela anestesia dos membros.

Em resumo, deixo no momento a questo em aberto, reprodu-zindo
somente um fato observado num relatrio lido na Acade-mia de
Medicina em 1831 por Husson, e onde est escrito o seguinte: Ns
encontramos uma sonmbula que indicou os sintomas da doena de trs
pessoas.

Teria sido sugesto mental? Eu era o nico a conhecer o estado da
minha doente e a so-

nmbula podia ler isso no meu pensamento. Essa hiptese no me
pareceu admissvel, pois nenhuma su-

gesto voluntria deu certo; e ento, o melhor ficar naquilo
que


	
parece menos extraordinrio, isto , no caso, a uma transmisso dos
sintomas de uma doena.

possvel isso? No sei. No me julgo autorizado a sustentar com
certeza a existncia de uma faculdade que permita sentir diretamente
todas as particularidades do estado patolgico de outrem, embora um
mdico de Paris me tenha assegurado seria-mente que no somente esta
faculdade lhe prpria, como jamais teve necessidade de outro mtodo
para fazer seu diagns-tico.

Tudo o que pude constatar por minha prpria experincia que existe
uma outra transmisso nervosa, mais geral e menos circunstancial,
que tambm me pareceu durante muito tempo insustentvel e
ridcula.

H um preconceito popular muito antigo segundo o qual po-de-se
dar as dores que se tem para outra pessoa ou mesmo para um animal.
Contaram-me muitos fatos desse gnero, outros so mencionados nas
obras de magnetizadores e de alguns mdicos, mas eu s mencionarei o
que vi e provei eu mesmo.

Eis as concluses de minha prtica pessoal: 1) A ao de magnetizar,
mesmo quando se restringe a

uma imposio das mos, esgota muito mais do que uma ao
mecanicamente anloga.

2) Esse esgotamento mais marcante quando se magnetiza um doente
do que quando se magnetiza uma pessoa sa-dia.

3) O esgotamento nervoso que se manifesta por certos ca-racteres
particulares s vezes acompanhado por uma transmisso de dores.

4) As dores mais aptas para provocar esse fenmeno so: dores
fulgurantes de atxicos, dores reumticas e hipe-restesia dorsal.

5) Um contato prolongado facilita esse fenmeno, que, mais
raramente, se manifesta tambm depois de uma magnetizao sem
contato.


	
6) A transmisso raramente ntida e imediata. s vezes somente a
dor ataca o mesmo lugar e a mesma metade do corpo, o que chega
sobretudo quando se tem um caso de muitas doenas, apresentando os
mesmos sintomas. Geralmente ela ataca os nodi minoris resistentiae
e se manifesta sobretudo no limiar do despertar.

7) As dores transmitidas so sempre muito mais fracas e de curta
durao.

8) Salvo as dores, certos estados patolgicos como conges-tes,
presso cerebral, insnias, etc. podem ser transmi-tidos igualmente
depois de uma magnetizao. Distin-gue-se-os mais facilmente de uma
doena individual es-pontnea, por seu aparecimento e desaparecimento
brusco e tambm por seu carter superficial.

9) O fenmeno acompanhado sempre por um alvio no-tvel do doente
que comunica seu estado doentio. So-mos tentados a crer que o
equilbrio nervoso se estabe-lece custa de um outro organismo, mais
bem equili-brado.

Em consequncia, admitindo uma transmisso nervosa mais ou menos
geral do doente ao magnetizador, no posso negar a possibilidade de
uma transmisso mais explcita e mais detalhada do doente ao sujeito,
hipnotizvel e hiperestesiado pelas prticas do sonambulismo
artificial.

Dois corpos com temperatura desigual tendem a igualar sua
temperatura.

Dois corpos desigualmente eletrizados tendem a igualar sua
eletricidade.

Dois corpos desigualmente equilibrados nas suas funes nervosas
tendem a equilibrar suas funes.

Comparao no razo, mas uma aproximao que atenua um pouco nossa
ignorncia.

E o pensamento? No corresponde ele tambm a um estado nervoso?
Sem dvida; e eu jamais neguei a possibilidade terica da transmisso
de um estado psquico, como no nego a possibi-


	
lidade terica de uma transmisso da voz humana atravs do oceano,
sobretudo depois de uma lio de circunspeco que dei a mim mesmo.

No ms de outubro de 1884 eu ainda estava convencido de que, em
vista do antagonismo essencial que existe no microfone, entre a
sensibilidade de suas peas constitutivas e a nitidez da palavra, no
se chegaria nunca a reproduzir a palavra em voz alta; eu acreditava
ser capaz de provar essa impossibilidade por uma srie de fatos e de
consideraes rigorosas; e no ms de janeiro de 1885 eu mesmo inventei
o termo-microfone, que reproduz a palavra em voz alta. Lembremos,
pois, as palavras sbias de Arago que coloquei testa deste trabalho
e... prossi-gamos nosso estudo.

Chegando a Paris em 1882, fui procurar, naturalmente, tudo o que
dissesse respeito a hipnotismo.

Certo dia eu estava assistindo a experincias hipnticas em casa
de um mdico de Paris. Depois de ter posto em jogo todo o mecanismo
maravilhoso de uma jovem histrica, conveniente-mente educada, o
mdico me deu a surpresa de uma sugesto mental...

Eis como a experincia foi feita: A sonmbula recebeu a ordem
(verbal) de ir at o fundo da

sala. Ela se manteve com os olhos entreabertos, com o jeito de
uma colegial que conhece sua lio na ponta da lngua, e ficou longe
de ns.

E ento, fixando na doente um olhar aterrador, o mdico
or-deno-lhe mentalmente que voltasse (ns estvamos ao lado de seu
leito).

Depois de alguns minutos de hesitao e de impacincia, ela veio ao
nosso encontro.

O mdico me deu um sorriso de triunfo que queria dizer: No
notvel? Mas a nica coisa que me impressionou nesse caso foi a
boa

f do experimentador, que se contentava com to pouca coisa.


	
Pede-se ainda menos nos crculos dos magnetizadores. Se, por
exemplo, fixando-se o olhar no dorso da mo de um sujeito (que no
est com os olhos vendados) obtm-se a contrao, isso uma prova de que
a concentrao foi devida ao influxo ocular.

Se se pergunta ao sujeito se ele sente alguma sensao nas pernas,
ele responde que na realidade sente qualquer coisa e isso prova de
que essa qualquer coisa foi provocada por sugesto mental.

Evidentemente, tais experincias s fortificavam minha
in-credulidade.

Na ocasio de ensaios de demonstrao, repetidos diante de
curiosos, devo fazer aqui uma restrio geral que pode parecer
excessiva:

Uma mesma experincia de sugesto mental, repetida nas mesmas
circunstncias exteriores, no tem valor cientfico. No primeiro
momento ela poder ter o valor de um fato isolado, que no ter mais
quando feita pela segunda vez, do mesmo modo e nas mesmas condies.
Exemplo:

Um dedo curvado pode significar muitas coisas e nada. Mas se, em
estado de hipnotismo sugestionvel, voc faz crer ao sonmbulo que h
um papagaio no seu dedo curvado, bastar apresentar uma outra vez ao
sujeito o seu dedo curvado da mesma maneira, para faz-lo ver
imediatamente o papagaio.

Este fenmeno possvel no estado poli-idico, inevitvel no
monoidesmo; no h controle possvel, o sujeito no pensa, no capaz de
uma nica ideia e aquela ideia foi voc quem a inculcou direta ou
indiretamente. No caso citado a associao inseparvel que completa a
sensao direta.

Suponha-se que a sonmbula que veio se reunir a ns tenha
decidido, na primeira vez, levada pela impacincia, retornar ao
leito; suponha-se que houvesse ali uma ao real qualquer; essas duas
alternativas so indiferentes, desde que se trata de recome-ar a
experincia em outro dia nas mesmas condies. Formou-se j uma
associao mais ou menos inseparvel entre a ideia da posio no fundo
da sala, o olhar imperioso do experimentador,


	
as figuras em expectativa das testemunhas e a inteno de ir
reunir-se a elas.

Este reparo sobre a importncia da associao pela contigui-dade e
em seguida por hbito muito simples, mas quase no levado em conta.
Eu estranho quando vejo isso negligenciado por fisiologistas, sem
dvida distintos, mas que no tm o hbito da observao psicolgica.

Esta negligncia de tal forma comum que se tornou causa nica de
uma srie de generalizaes errneas e que nem ao menos so admitidas
como princpios em hipnologia!

Exemplo: No h qualquer relao entre os olhos abertos e a
catalepsia. A catalepsia pode ser produzida com os olhos abertos,
semi-abertos ou completamente fechados e tambm na mais absoluta
escurido. Para se verificar a catalepsia, habitual-mente ergue-se o
brao do paciente; se o brao cai novamente porque ele no est em
estado catalptico, pois do contrrio manteria a posio imposta.

Um dia experimentei provocar a catalepsia por ordem mental. Ela
veio; o brao ficou no ar. Eu a suprimi para recomear; o brao caiu.
Ordenei mentalmente a catalepsia, ela se manifestou de novo e assim
tantas vezes quantas ordenei.

Deve-se, ento, acreditar que eu tinha o direito de concluir pela
existncia de uma ao real?

Jamais. Eis a explicao natural do fenmeno: Fazendo a experincia
pela primeira vez, eu obtivera a cata-

lepsia de um brao, erguendo-o pela mo, enquanto a outra mo
executava alguns passes de alto a baixo. Foram precisos vrios
minutos para provocar essa flexibilidade mecnica do membro, que
constitui a catalepsia. Mas fora de repetir, tudo foi mais rpido;
um s passe ao longo do brao foi suficiente.

Depois da experincia em questo, tive que reconhecer que mesmo
este passe se tornou suprfluo; formara-se uma associa-o deo-orgnica
entre a ao de levantar o brao e o prprio estado catalptico. Uma
provocava a outra, o que quer dizer que minha sugesto mental no
valia nada e que eu provocava a catalepsia querendo verificar se
ela existia.


	
Mas, dir-se-, o mesmo movimento do brao, executado
ime-diatamente, demonstrou uma firmeza completa dos msculos! Como
que o mesmo movimento sugere uma vez a paralisia simples (a
letargia) e uma segunda vez o estado catalptico?

que precisamente este movimento no o mesmo. Levanta-se o brao
uma vez para faz-lo cair e outra vez para ver se por acaso ele no
fica no ar. Uma ligeira nuance no estado de nosso esprito
suficiente para imprimir em nossos msculos e em nossos dedos uma
diferena de movimento e de toque, diferena perfeitamente
suficiente, em hipnotismo, para reproduzir, em um caso, a associao
orgnica de catalepsia e no reproduzi-la de outro.

Toca-se, diversamente, sem inteno nenhuma e diversamen-te quando
se quer produzir qualquer coisa; diversamente quando no se acredita
e diversamente quando se tem absoluta confian-a.

Em 1884 chega a Paris o famoso leitor do pensamento, Cumberland.
Eu, depois de numerosas experincias, j no podia alimentar qualquer
iluso quanto ao sujeito dessa transmisso mental aparente.

Tendo observado que o verdadeiro mdium, nessas experin-cias, era
o que pensava e no o que adivinhava, eu refiz as expe-rincias de
Cumberland em muitas pessoas e publiquei a respeito uma srie de
artigos na Gazeta Polska (Gazeta da Polnia), no ms de maio de 1884.
Depois a coisa foi suficientemente eluci-dada na Frana pelas
pesquisas de Gley e de Richet e eu s tive que formular minhas
observaes para completar as deles, sem contar os detalhes
experimentais.

certo que todo pensamento que tem uma relao qualquer com o espao
tende a provocar movimentos inconscientes, indicando essas relaes.
Trata-se de um hbito, um mecanismo nervoso, uma parte hereditria e
uma parte adquirida. No caso de um objeto escondido ou de uma
pessoa escolhida, pensa-se no lugar em que eles se encontram e se
conduz simplesmente o leitor de pensamento que nos segura a mo.
suficiente se exercitar uma noite para se fazer tanto quanto o
famoso adivi-


	
nho, pois apesar de tudo o que se publicou de extravagante sobre
esse sujeito, no se trata de uma particularidade do tato nem de
vibraes imperceptveis: preciso saber ir para onde nos levam, eis
tudo. O lado cmico da questo que no se duvida do que se faz e se
paga 20 francos para ver uma pessoa mostrar com o dedo o objeto que
ela mesma escondeu. O lado triste, ao contrrio, que nosso desdm
pelas cincias ocultas nos tornou ignorantes quanto a fenmenos
fisiolgicos realmente notveis e muito instrutivos. o caso do
hipnotismo.

Conheo uma dama muito inteligente e muito instruda com a qual eu
encontraria uma agulha num palheiro. Ela me conduz com tanta
segurana e com uma tal fora que se torna difcil resistir. Uma vez
esconderam um pequeno brilhante debaixo de um vaso de flores. Ela
me indicou o vaso e eu comecei a tatear dentro; ento com sua mo,
que eu segurava levemente na mi-nha, veio um gesto negativo,
perfeitamente compreensvel, que dizia: embaixo!

Ora, essa pessoa no somente no tinha nenhuma conscincia desta
conversao expressiva, como jamais quis acreditar que por seus
movimentos inconscientes que eu me guiava nas buscas.

No, dizia ela, isso impossvel. Voc percebe o pensa-mento; eu
tomei cuidado desta vez para no fazer um s movi-mento!

Ela era uma pessoa facilmente hipnotizvel. H cerca de 60 por
cento de pessoas com as quais as experi-

ncias de cumberlandismo se realizam mais ou menos facilmen-te;
so mais numerosas do que as hipnotizveis, cujo nmero no passa de 30
por cento. As experincias so mais fceis com as hipnotizveis.

H, entretanto, entre estas ltimas um certo nmero com as quais no
se consegue nada. Por qu?

Porque as condies de sucesso no cumberlandismo so du-plas:


	
1) uma tendncia orgnica a um desdobramento entre os movimentos
voluntrios e os movimentos involuntrios, que caracteriza a maior
parte das pessoas hipnotizveis;

2) uma facilidade em concentrar e sustentar a concentrao de seus
pensamentos, que provoca esse desdobramento em todo mundo, de uma
maneira natural e necessria.

Ora, entre as pessoas no hipnotizveis h as que possuem esta
ltima faculdade em alto grau e, ao contrrio, ela s vezes faz falta
entre os indivduos facilmente hipnotizveis, mas inca-pazes de
concentrar sua ateno. Quando elas passam diante de uma pessoa,
pensam nessa pessoa; mas quando percebem um espelho, pensam no
espelho e, evidentemente, as indicaes musculares se embaraam. Sim,
h pessoas facilmente hipnoti-zveis e incapazes de concentrar sua
ateno, o que, seja dito de passagem, contradiz a teoria de
Braid.

Em geral, o cumberlandismo baseia-
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