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APRESENTAQAO

O Encontro de Pesquisa em Filosofia na Graduagao da Unicamp 6um
evento anual realizado por estudantes de graduagao em filosofia da Unicamp

Ao contrfrio da maioria dos encontros de pesquisa em 61osofia, cujo pablico

arvo 6, majoritariamente, alunos de p6s-graduagg.o, nosso evento 6 voltado

inteiramente para alunos de graduagao. Acreditamos que esse carfter
proped6utico" do encontro, ou sega, o fato de ter por alvo um p6blico iniciante

nas pesquisas e reflex6es filos6$1cas, caracteriza o contexts da produgao e
reflexg.o filos6ficas no Brasil hoje, com demandas e concepg6es filos6ficas

distintas daquelas consideradas pda geragao que nos antecedeu, e que inictou

o processo de produga.o filos6fica no Brasil.
homo todo encontro de carfter "cientifico", nosso evento tende a

satisfazer os crit6rios impostor pdas instituig6es e 6rgaos de fomento, que

consideram como "real produgao cientifica" aquilo que, de algum modo, tenha

passado pele crivo e pda apreciagao de uma, se ng.o grande ao menos
conceituada, parcela da comunidade acad6mica. deja 16. o que esse aprectagao

acad6mica signifique para produga.o filos6fica, nosso Encontro, nesse aspecto,
nio deixa a desejar, into 6, constitui num events reconhecido pelo corpo de

docentes e pesquisadores de nossa e de outras instituigao afins. Contudo,

embora satisfaga essen requisitos, aos moldes homo foi pensado e mantido, o
Encontro ng.o se resume a um evento acad6mico

Uma caracteristica de nosso Encontro, como diz:ramos, reside no cato

de que os pr6prios estudantes 6 que pensam e concretizam o events. Assim

(tarefas burocrgticas a parte), o Encontr6 pode ser considerado uma maneira

de organizer os estudantes em torno de uma empreitada comum (pele menos
para aqueles que se interessam por participar), que transcende a atividade
meramente escolar. Nesse processo, uma das etapas maid significativas da



realizagao do evento reside na elaboragao dos crit6rios de selegao das
comunicag6es. Nossa universidade ( segundo dizem) 6 uma "conceituada:

instituigao de ensino e, portanto, refer6ncia para muitas outras instituig6es
afins. Talvez, por elsa razao, temos tido nos 61timos anon um expressivo
n6mero de comunicag6es inscritas no evento, provenientes das maid diversas
regimes do pai.s e sobre os maid diversos temas relacionados a filosofia. Um

co/n££8 cfenfiPco formado por professores ou promotores de evento, tal coma
6 o casa de muitos encontros similares ao nosso, tenderia a selecionar as
comunicag6es de acordo com um "cfnone departamental" dos crit6rios
genuinamente "filos6ficos". Nosso Encontro, ao contrario, into 6, porque um
coming cfenfglco instituido por estudantes pods ser considerado ments
can6nico e maid aberto a experimenta96es, pods ser considerado um veiculo

de interlocuga.o entre modos diversos de produgao e experimentag6es
filos6ficas dispersal Brasil afore, transcendendo, assim, as "limitag6es
6llos6ficas" do catflogo acad6mico.

Ainda, o contato direto dos organizadores com os comunicadores, into

6, dos estudantes com outros estudantes, 6 uma formagg.o a parte. A
reciprocidade na recepgao entre estudantes de diversas regimes, into 6, entre
aqueles que v6m para o nosso Encontro e n6s, que vamos a encontros nas
universidades deles, torna-se muito mats intensa. E, nio ressaltamos a

intensidade das relag6es entre estudantes de diferentes regimes, formag6es,
costumes e modos de produgao e interpretagao 6llos6ficas de um aspecto
meramente afetivo. Outrora, ou mellor, durante o pert odo de instauragg.o
da "tradigao filos6fica" no Brasil, a demanda da 6poca parece ter imposto a
nossos professores e aos professores deles uma tarefa demasiado solitgria e
introvertida, into 6, o trabalho de tradug6es e leituras atentas de texton

filos66icos. Em outras palavras, durante o processo de consolidagao da
produgao filos6Hlca no Brasil, nossos precursores executaram a tarefa de

elaborar um "arsenal sintftico" capaz de nos municiar para a empreitada de

desbravar o universe filos66ico no Brasil. A preocupagg.o, portanto, daqueles
que, segundo a tradigao acad6mica, instauraram a produgg.o de uma 61oso6ia

no Brasil, voltou-se quake que inteiramente para a instituigao de uma



linguagem que possibilitasse a tradugao dos texton, dos conceitos e das
quest6es 6ilos66icas em formulag6es para nossa lingua

N6s, ou sda, os alunos dos alunos desses "precursores" da $ilosofia no
Brasil, na atual conluntura, temos sido acometidos por uma demands diversa
da deles.Ao contrfrio do contexts em que se encontravam estes precursores,

a produgg.o filos6fica tem perdido gradativamente esse carfter preliminar,
isolado e introvertido, esbogando, talvez pda primeira vez, um espago de

interlocug5.o, debates e diversidade de interpretagao das quest6es ditas
6tlos6ficas. Se formulfssemos, nesses termos, a especificidade de uma
demanda da nossa atual conluntura, em contrapartida aquela "sintaxe:

preliminarmente estabelecida, diriamos que o contexts nos tem imposto uma
tarefa "semfntica", into 6, o trabalho de sintetizar as quest6es formuladas

por aquela "sintaxe" que, disseminada Brasil afora, tende a diversas
interpretag6es. Se, portanto, a nossos precursores coube o paper de estabelecer
uma linguagem capaz de formular quest6es relatives a. "tradigao filos6fica:
a n6s. deus herdeiros, cube abordar de modo concreto aquelas concepg6es,

concertos e temps filos6ficos conforme a diversidade de coisas a des
relacionados. A disponibilidade de um, ainda que modesto, mas conceituado ,
c6.none $1os6fico" em nossa lingua (coisa que os nossos professores e os

professores delis pouco dispunham), bem homo uma bibliogra$1a critica local

de "alvo navel", ambos frutos da preocupagao desses precursores, parecem

ser a causa e/icie/Lte dessa demanda "semintica" imposta a n6s hole. Negar
uma tal conseqii6ncia 6, por sua vez, desprezar a relevi.ncia e fecundidade
do trabalho de nossos antecessores e estagnar o proprio processo de criagao

e reflexio filos66icas

Ng.o negligenciamos, contudo, que na esfera daquela "sintaxe" haha ainda

quito trabalho a ser feith, e que, por muito tempo, haverf de ser ainda

elemento do universo de nossa produgao filos6$ica. Mas, instigados pdas
mesmas quest6es filos66cas que nos amarram, hoje, os modos mediante os

quaid estamos aptos a produzir filosofia n5.o pode restringir-se integralmente
ao universo nlo16gico e hist6rico, menos ainda, enquadrar a filosofia a uma
certs "estrutura" dada. Por esse Fazio, pensamos, somente a interaga.o entry



os diversos modos de abordagem e experimentagao Hllos6fica, dispersos pelo
Brasil, tende a suprir elsa nova demanda que ousamos chamar de
:semfntica". Demanda imposta pda reflexio filos6fica no Brasil hoj e (dizemos

reflexio e nio reprodugao), num movimento que tende a buscar (quem babe

num futuro bem pr6ximo) uma 6ilosofia no Brasil que transcenda os muros
das universidades e cfnones da academia

Se, de cato, esse cglculo sobre os rumor futuros da filosofia no Brasil

este correto, ou SQja, se o que temos de cato visto 6 uma "semi.ntica" que
revela a diversidade de modos de interpretagao do universo filos6fico mediante

uma dada "linguagem 6llos6fica", entio diriamos que demos fido "testemunha

ocular" de um processo sint6tico, tipico do Brasil, de miscigenagg.o da
diversidade dos modos de interpretagg.o daquela "sintaxe" legada a n6s por
nossos professores e pelos professores deles. Nesse sentido, a presente
publicagg.o, ou melhor, a diversidade de texton, interpretag6es de temas e de

autores ligados a filosofia registrados aqui, expressa a concretizagao initial
de uma lat6ncia da atual conjuntura filos69ica no Brasil, esbogo uma
'semi.ntica" que, talvez, tenda a, num futuro pr6ximo, municiar-nos com
arsenal semi.ntico atrav6s do qual poderemos, n6s mesmos, en6entar as
quest6es com as quaid a "razio" mesmo nos assalta

Mas, se, por outdo lado, esse nosso cg.lculo estiver errado e, o que temos
de fato visto 6 a homogeneizagao do modo preponderante de produgao
Hilos6fica instaurado no Brasil, a. presente publicagao, entao, atribuimos um
valor ilustrativo que nos releva a diversidade "semfntica" e outros possfveis
modos de se pensar e produzir 61osofia no Brasil, ainda que apenas rascunhada

nas poucas linhas delta apresentagao. Se, portanto, todo esse processo de
interagao entre a diversidade de modos e tempos de representaga.o do mundo

revela somente o processo hegem6nico de burocratizagao do saber, da
submissg.o da diversidade semi.ntica a da concepgao enquadrada dos que
determinam o que deve ser a filosofia no Brasil, entio o conte6do da presente
publicagao revels outras "vgrias facetas" dessa mesma moeda que tem
circulado no universo eletizado das concepg6es filos6flicas no Brasil,
predicando-the um outro valor que transcende os names da mera acumulagao.



Deixamos, assim, por legado a alguma possivel geragao futura nio saudosista,
mas, talvez, antropofaglca, uma concepgao diverse de filosofia que, nas

limitag6es do contexto do jogo ao qual estamos inseridos, temos fido capazes

de apreender. Se, por fim, isso tudo pelo qual estamos envoltos corresponde
de fato a um processo de homogeneizagao daquele modo predominante e
primeiro de se pensar e produzir filosoHia no Brasil, no que compete a n6s,
temps, desde ja, resistido bravamente, nos organizando nesse jogo de modo
a inserir em seu percurso ao menos uma, que sega, contradigao que aponte
outros caminhos, na tentativa de forger uma sintese, de revelar, kinda que

de maneira esbogada, a diversidade apreens6es e interpretag6es das quest6es

filos6ficas dispersas pele Brasil hoje. As futuras gerag6es, o nosso "salve '

Luiz Carlos Santos da Silva

Membro da Comissio Organizadora





SOBRE O LIVRO ll DE "0 LIVRE-ARBiTR10"

Ax.I )RO APARECIDO IMIEDE]ROS IbTART?INS

Agostinho interpela o seu interlocutor sabre a proced6ncia do livre
arbitrio e, ainda, como se da a compreensao do mesmo (atrav6s da certeza
racional ou pelo argumento da autoridade), a16m da distinga.o entre crenga
e entendimento

Concluem que o livre-arbitrio permite que o pecador deja condenado e

o virtuoso sda premiado. Nas dual situag6es a justiga - puja conte 6 Deus -

se faz presente. Em seguida, reconhecem que o livre-arbitrio nos foi dado
por Deus, por6m, surge uma d6vida: foi um bem, ou nao, a uontade Zft;re
nos ter sido dada? Santo Agostinho afirma que o homem nio o utilizou

adequadamente, o que Ihe acarretou o pecado. Deus nio pode ser
responsabilizado por essay falhas, baja asta que, foio homem que se serviu
de maneira equivocada, do referido bem. E razofvel supormos que o livre-

arbitrio sda um perigo, entretanto, "c'est un bien, et c'est meme la condition

du plus grand des biens, la beatitude. Etre heureux est le but final de tout
6tre humain; pour 1'6tre, il lui taut se tourner lui-meme vets le Souverain
Bien. le vouloir et s'em saisir. ll lui taut done 6tre libre. Au lieu d'agir ainsi,
I'homme s'est detourn6 de Dieu pour jouir de soi et des choses memes qui
lui font inferieures. C'est en quoi consiste le p6ch6, que rien ne rendait
n6cessaire, et dent I'homme porte seul la responsabilit6" (.La PhfZosophfe azz

2Woyen .Age, p-134).

Discente do curio de graduagao em Filosofia da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP.



4}exsa}ldlo Aparecido Medeiros Marti}2s

Com o intuito de langar alguma luz sobre tal incerteza, Ev6dio 6
questionado sobre a exist6ncia de Deus e tamb6m, qual seria o fundamento
(f3, Fazio, ou ambas) em que se apoiava. Ev6dio adniite a exist6ncia de
Deus, entretanto, ele se baseia na f6, e ngo no entendimento. O Bispo de
hipona afirma que, inicialmente, devemos crer e, posteriormente, buscar a
compreens5.o, pois "Se nio o crerdes nio entendereis" (O .Lfure-arb11frfo.

p.79). Ou ainda, "D'ailleurs, foi et savoir font ins6parables, la croyance
pr6c6dant la connaissance, la connaissance accompagnant la croyance. Croce

d'abord, comprendre ensuite, voila la marche normale de tout enseignement'

(La PhfZosophie au ]/oye/z.4ge, p.78). Para Agostinho, a f6 e a filosofia possuem

uma raiz comum, o que permite esse associagao, onde a segunda, constituia.

se numa proped6utica para a primeira, ou sega, "La philosophie ainsi tongue
serait donc une sorte d'ecletisme orient6 par la foi, que est maitresse de la
philosophie comma celle-ci est des arts lib6raux" (fbfdem, p.52).

Com a finalidade de estabelecer se elsa vontade foi dada ao homem. de
maneirajusta, estabeleceu-se uma hierarquia, envolvendo o Ser, o Viver e
o Entender, visando "classificar" as esp6cies de coisas existentes, onde o

homem possuia primazia, pois, ele existe, vive e entende; o animal, por sua

vez, existe e vive; a pedra apenas existe. Assam, o homem possum os tr6s

graus de perfeigao, sendo que a melhor dessas perfeig6es 6 a intelig6ncia,
pois ela 6 o fator que diferencia o homed, a16m de qualifica-lo como 6nico
beneficigrio do livre-arbitrio.

Para estabelecer uma relagao entre a intelecg5.o e os animals, faz-se

necessg.rio estabelecer uma ordem entre os sentidos exteriores (visio,
audigao, olfato, paladar e tato), pois alguns deles compreendem mats de um
objeto da sensagao, ainda que "Parmi les sensations, certaines nous
renseignent simplesment sur 1'stat et 16s besoins de notre corps, d'autres
sur les objets qui I'entourent. Le caractdre distinctif de ces objets est leur
instability"(fbfdem, p. 128).

Vda-«os:

Visa,o: Sen,saQao de todos os objetos corporais e Cor; AudiQdo: Som..

12
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Sable o Litre i} de '' O Lixie-Arbitrio

31fato: Os odo es; Paladar: Os saba«es; Tata: A moleza e u du,eza, o lis. e o
dspero e s form,cts corporais (gvandes elou pequenas, quctdrctdcts elan,
radon,das).

Os sentidos acima sio incapazes de distinguir o que Ihes pertence, ou o

que Ihes venha a ser comum entre des (sendo este, o casa da visio e do
kato); tal propriedade Gabe ao Senfido /nferno. Quando a esse sentido,
podemos afirmar que "sabemos n5.o s6 o que compete a cada sentido em
particular, como tamb6m o que pode ser percebido por vgrios sentidos em
comum"(]7isf6rfa da F[Zoso/Za Crfsfd, p.154), esse mesmo sentido irf gerir
de forma equa.nime e universal, todos os sentidos externos. Somente apes

ultrapassar o sentido interior, o objeto transmitido pelos sentidos corporais,
poderg. chegar a ser objeto da ci6ncia e, aquilo que sabemos, entendemos
gragas a. Fazio (que depois avaliarf o que pode ou nio ser Ci6ncia).

O sentido da visa.o 6 capaz de perceber a cor, por6m, nio 6 capaz de
perceber a si mesmo, pois o sentido que v6 a cor, n5.o v6 o ato da visio.

Velamos
Umct coisct 6 ct cor (objeto); Outta coisa, e o ato de ve7" a cor (senn,do);

Outrcl coisa,, n,a, au,s&n,cia, da cor, 6 a posse de ulll sentido capaz de uer a, cor,

se eta ali esthesse (intetecQdo).

Os itens destacados acima parecem estabelecer uma certa hierarquia,

pois a cor constitui-se em um objeto, o ato de vermos elsa cor implica a
exist6ncia de algo que possa observe-la. Devemos reconhecer que a
possibilidade de imaginar a referida cor 6, sem d6vida, superior is demais.
Esse raciocinio nos remote a.quela ordem estabelecida entre os objetos,
animais e homens. Pois, assam homo o sentido externo este. submetido ao
sentido interno, este, por sua vez, submete-se a Fazio. O que nos permite

afirmar que "0 que julga de outdo, sem ser julgado por ele, 6 superior e
mats perfeito que este outro"(Hisf6rfa da FfZoso#a Cristd, p.155). Entao, os
sentidos externos transmitem os seus conhecimentos a respeito dos objetos

ao sentido interno, este, por sua vez, 6 compreendido pda razio. O sentido

interno 6 o responsavel pele governo dos sentidos externos, sendo a razao,

Cede/ nos da G/.adtlaf do, Campinas, n' 07: !007 13



\!exsandro Aparecido Medeiros Martins

a Unica responsavel pda nossa compreensao. Apesar de haver uma certs
hierarquia, sentidos interno e externo devem estar integrados, para que o

homem possa harmonizar-se com o meio em que vive. Vejamos os trechos
abaixo:

Agosffnho.' "...demos com os oZhos f a(Zo aqufZo que erztendemos
afrauds da ufsdo ?

Eu6dio: denso que sim.
Ag.; Entdo, por que, uendo somenfe a fumaCa, enfendemos a m£sf2ncfa
do fogo que kinda n o Demos?
Eu.: E uerdade. Ja ndo Denso que uelnos tudo o que podemos extender
u,sandi ct vista,. Cano Boca disse, podelnos uer umcl coisa e perceber
CL existED,cia de outrct que a, uisdo n,d,o nostra di,retcLmen,te "(Sabre CL

Potential,i,dcLde da, Alma, p. 109).

Os sentidos externos s5.o superiores aqueles objetos que ele percebe,

pois, o ser que possui vida 6 superior aquele que apenas existe. Os sentidos
exteriores fazem um "julgamento" com relagao aos corpus quando, por
exemplo, o ouvido diferencia os sons que impressionam com dogura ou com

estr6pito, ao pasco que, o sentido inferno irf "vulgar" a nossa audigao,
classificando-a em deficiente ou suficientemente atenta; cabe ao sentido

externo recusar ou aceitar o "contato" desses corpos, assim, o sentido externo

:julga" os corpos, ao pasco que, o sentido inferno 'julga" o sentido externo.
Entretanto, o sentido interno n5.o 6 o "senior absoluto", hajj vista que, ele

6julgado pda razao, sendo etta a responsavel por estabelecer uma hierarquia

entre os corpos, os sentidos externo e inferno.
Entao, podemos afirmar que dentre aqueles elementos que constituem

a natureza humana, nio hg. nenhum que supere a razio. Por6m, o ser

humano 6 perecivel e mutgvel, logo, nossa Fazio tamb6m este sujeita a
mutag6es. Felizmente, a razgo 6 capaz de reconhecer a sua inferioridade,
concomitantemente, ao memento em que reconhece aquela realidade
imut6vel, incorrupt:ivel e eterna, como sendo Deus, ou ainda, "Acima da
Fazio este a Verdade, que julia e madera a razao"(Hist(irda da FfZosoPa
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Sable o Livro ll de " O Livid-Arbitrio

Crfsfd, p. 155). Podemos buscar uma certa ordem (ainda que sujeita a euros)

envolvendo os sentidos, a Fazio e outros

Velamos;
(1) Deus (2) Verdades stern,as e im,ut&ueis (3) Raz&o (4) Sentidos in,ternos

(5) Sentidos ucternos (6) Objetos.

Dentre elsa verdades eternal e imutgveis, destacamos os nQmeros e
suas leis. Os n6meros estio impressos em nosso espirito, gragas a sua

natureza (superior is coisas sensiveis), pois 6 gragas a luz desse espirito que

con'igimos os indiv:iduos que se equivocam em alguma operagao matemgtica
Ressaltaremos as tr6s propriedades inerentes aos nQmeros, sio das: a
imutabilidade, a certeza e a inalterabilidade. At6 mesmo, fi16sofos modernos

reconhecem a distingao dos nameros, quando relacionados aquelas coisas
transit6rias. Denis Diderot (1713-1784), afirma que "Ha uma esp6cie de

abstrag5.o de que t5.o poucos homens s5.o capazes que parece reservada i.s

intelig6ncias puras; 6 aquela pda qual tudo se reduziria a unidades
num6ricas. Deve-se convir que os resultados dessa geometria seriam muito

exatos, e suns formulas muito gerais; pris nio ha objetos, sega na natureza,

sqa no poss:ivel, que estes unidades simpler nio possam representar pontos,
linhas, superficies, s61idos, pensamentos, id6ias, sensag6es e... se,
porventura, fosse o fundamento da doutrina de Pita.goras, poder-se-ia dizer

a seu respeito que ele malogrou em seu proUeto, porque tal maneira de
6ilosofar este. quito acima de n6s, e muita pr6xima da do Ser Supremo, que,

segundo a engenhosa expressao de um ge6metra ing16s, geometriza
perpetuamente no universo" (Carta sobre os cegos, p. 10-11)

Elsa opini5.o contribui com o pensamento agostiniano, pois o fi16sofo
frances coloca os n6meros muito pr6ximos do Ser Supremo, que representa

a Sabedoria.
O sentido interior sense as impress6es que recebe dos sentidos externos,

e tamb6m, percebe estes mesmos sentidos. Esse sentido interns 6 o

responsavel pelo movimento do animal, estimulando o mesmo a apoderar-
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se ou a fugir de algo. Devemos admitir que a nogao de unidade n5.o pode ser
captada pelos "sentidos corporais", pois qualquer que deja o corpo em questa.o,

nell nio se encontra a "unidade", entretanto, o maid interessante 6 que
atrav6s da pluralidade e diversidade das panes, obtemos a id6ia de
unidade.Tal homo a unidade, os nimeros tamb6m fogem a percepgao dos
sentidos corporais.

H5. passagens (nos Livros Santos) que associam os nUmeros a sabedoria,

assim, Agostinho acrescenta ao dialogo uma discussio sobre o que vem a
ser a Sabedoria, ao pasco que, Ev6dio Ihe descreve vgrias "modalidades" da
sabedoria. O Bispo de Hipona, afirma ser a sabedoria, nada mats, nada menos

que a Verdade, sine qua rzon poderiamos ascended ao sumo Bem. Quando a

'pluralidade de sabedorias", afirma serem das, oriundas das v6rias acep96es
que os homens possuem a respeito do que deja o Bem. Adverte que "quem
quer que, conseqtientemente, desqje aquilo que n5.o deveria desejar, nio
deixa de estar no ergo 'ainda que nio desejasse a nio ser o que Ihe parecia

como bem ', pois o erro deve ser excluildo da vida daqueles que anseiam por

uma vida feliz, pois, o erro mant6m uma relaga.o inversamente proporcional
com a sabedoria, ou sqja, nos afasta da verdade, sendo esta a "morada" do
Bem Supremo (causa da felicidade).

Antes de desfrutarmos da felicidade, ja se encontra em nossa mente a
nowa.o da mesma, haha vista que, de posse delta nogao, nos colocamos em
marcha, a sua procura. Da mesma forma, antes de nos tornarmos sabios,ja
existe "em nossa mente, a nogao de sabedoria:

Agostinho conjectura a possibilidade da sabedoria se oferecer, tal homo
as leis e a verdade dos nameros, homo um bem comum para aqueles que
desfrutam do uso da razao, faso contra.rio, haveria uma pluralidade de
sabedorias, tal como se da com o variado n6mero de sgbios. Para Ev6dio, se

o Bem Supremo 6 Qnico e se df igualmente para todos, 6 necessgrio que a
Verdade tamb6m proceda dessa forma. Entretanto, surge uma d6vida a
respeito do Bem Supremo, se realmente ele se da igualmente a todos os
homens. Para sonar esse d6vida, o interlocutor de Ev6dio estabelece uma

comparagao entre o Bem Supremo e o Sol. Este, permite que uma grande
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diversidade e multiplicidade de objetos spam dados ao homem, gragas a sua
luminosidade. O mesmo ocorre com o Bem Supremo, no que diz respeito

a.quela multiplicidade e diversidade de bens, em que dada um toma como
objeto de seu deleite. E ainda, levanta a hip6tese de que a luz da sabedoria

responsfvel pda contemplagao e posse dos referidos bens -- deja Unica e
comum a todos os sfbios.

Os interlocutores langam-se na anilise da suposigao anterior. Agostinho

afirma que a sabedoria existe e que ha homens sfbios e, que todos desejam
ser felizes. Ev6dio concorda prontamente. Por6m, rica claro que uma verdade

pode se apresentar a vgrios homens, cada um com sua pr6pria intelig6ncia,
sendo assam, algo comum a vgrias pessoas. Entao, sendo a verdade, 6nica e

comum, para aqueles que a percebem (atrav6s da capacidade intelectiva),

pods-se afirmar que o objeto de sua percepgao mostra-se universalmente e
disponibiliza-se aqueles que a contemplam. Partindo do pressuposto que a

verdade se apresenta de forma imutgveli contemplagao de todos, podemos

afirmar que ela nio 6 argo que posse ser apropriada -- desvirtuada -- por

ningu6m
Agostinho associa a justiga com a capacidade de distinguir as colsas

superiores, das inferiores, e as que se encontram em um mesmo plano; e
ainda, aquelas que sgo de carfter individual. Afirma que, as pessoas que
v6em essay coisas e procedem de forma correta, sio verdadeiros sibios. No
que diz respeito a sabedoria enfatiza que somente aqueles que conduzem
seus espiritos na diregao daqueles que escolhem sabiamente, agem de forma
sgbia. A veracidade e a imutabilidade dizem respeito is leis dos nQmeros,

a16m de fazerem parte da sabedoria.

Em seguida, Ev6dio procura saber a respeito da relagao entre a
sabedoria e o n6mero, estariam das, em um mesmo plano? Uma se originaria

da outra? Estaria a exist6ncia de uma, vinculada a exist6ncia da outta?
Ev6dio evoca o fate de conhecer poucos sfbios e muitos estudiosos de
aritm6tica e calculadores, para afirmar que a sabedoria Ihe parece um bem

mais digno de veneragao que o nllmero.
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O Bispo de Hipona, nio acredita que essay dual realidades estqjam em

pianos distintos, pois, das "pertencem a verdade indubit6vel, a maid secreta
e certa" (£6fdem, p.114). Mas, 6 comum que os homens atribuam um major

valor a sabedoria, cabendo ao n6mero uma posigao secundgria. Agostinho

valeu-se do testemunho das Escrituras, em(Edo 7,26) para promover a
Sabedoria e o n6mero, com relag5.o a. primeira, afirma que "ela atinge com
forma desde uma extremidade a outra, e disp6e sodas as coisas com suavidade"

(Sb 8,1). De acordo com o pensamento agostiniano, elsa forma com a qual a

sabedoria "varre" de uma extremidade a outra, seria o n6mero. E quanto
aquilo que ela "disp6e com suavidade" serra a pr6pria sabedoria. Para explicar

elsa pretensa superioridade da sabedoria sobre o n6mero, Agostinho vale-
se de uma possivel vulgarizagao dos nameros, "Assim, como n6s julgamos

facilmente os corpos como objetos ordenados, inferiores a n6s, e que neles
vemos impressos nameros, supomos tamb6m que estes estqjam abaixo de
n6s, por ipso serem de menor valia do que a sabedoria" (O .Lfure-arbffrfo,

Posteriormente, "resgata" a grandiosidade dos n6meros dente is nossas

mentes e reafirma a perenidade dos mesmos, no que diz respeito a. Verdade.

Gragas a elsa "banalizagao" dos n6meros at6 mesmo os n6scios podem efetuar

calculos, o que obviamente "deprecia" o namero, ao pasco que, a sabedoria
6 almdada por todos. Entretanto, para aqueles que sio instruidos, e aos
verdadeiros estudiosos, 6 impossivel "classificar" essay dubs realidades --

sabedoria e Romero em niveis distintos, uma vez que podemos contempla-
las na Verdade. No que diz respeito a. sabedoria e ao nxlmero ha o exemplo
envolvendo o ouro e a lampada. O primeiro 6 possuildo por poucos; o segundo,

at6 um dimples mendigo, pode agenda-la. Entretanto, no que diz respeito ao
brilho, ningu6m duvida que a la.mpada libera um brilho mats acentuado que
o do ouro, into 6, ha uma valorizagao daquelas coisas inferiores. Usando o
mesmo raciocinio, Agostinho faz uma analogia envolvendo a sabedoria e o

n6mero. Do togo, observa-se, simultaneamente, a luz e o valor, sendo que o

valor perde sua "forma" a. medida que nos distanciamos; enquanto a luz alcanga
at6 mesmo, os lugares mats afastados. Podemos expandir esse raciocinio

P.115)
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para a intelig6ncia (inerente a sabedoria) que, com seu "calor", atinge os
ceres mais pr6ximos a ela(alias racionais), ao pasco que, aqueles ceres
maid afastados, obviamente n5.o trio desfrutar dense calor, ainda que sejam

inundados pda luz proveniente dos nllmeros. Por se tratar de uma Verdade,
devemos reconhecer que ela se apresenta a todos aqueles que observam as
realidades verdadeiras, nio pertencendo, por6m, a ningu6m. Devemos nos
lembrar dos sentidos da visa.o e da audig5.o, onde as cores e os sons sio
percebidos por vfrias pessoas, simultaneamente; entretanto, essen objetos

nio pertencem aos referidos sentidos, sends-nos "apenas comuns enquanto

objetos de percepgao"(O Lfure arbffrio, p 117). Agora, Agostinho quer saber
se essay dual realidades (verdade e mente) se encontram em um mesmo

plano. Como observamos anteriormente, a verdade 6 imutfvel --
conservando a sua integridade e inalterabilidade -- ao passe que, nosso
entendimento revels uma certa mutabilidade. Dessa forma, 6 razogvel

afirmarmos que a verdade 6 superior a mente; possuindo a primeira, a
primazia de emitirjuizos acerca de nossa mente, pois "La necessity du vrai

pour la raison n'est que le signe de as transcendance sur elle. La verity est,
dams la raison, au dessus de la raison"(La PhiZosophfe au il/oyerz Age, p-129).

Novamente retornamos a questao do Bem Supreme, lembrando que a
Verdade -- sabedoria -- 6 a responsavel pelo conhecimento e posse dense

Bem, baja vista que, este contido nela todos os bens verdadeiros. Hf homens
que preferem olhar para os objetos que sgo iluminados pelo sol e, ha aqueles
que preferem olhar diretamente para o astro rei, conte da luz com a qual
todos os objetos sio iluminados. Agostinho afirma que hf homens que se
deleitam com aquelas verdades particulares, ao pasco que, poucos ceres
humanos apreciam aquela Verdade Universal, de onde today as demais
retiram sua "forma"; lembrando que elsa Verdade se apresenta de maneira
igual a todos, sem que venha a corromper-se.

A incorTuptibilidade 6 uma das responsaveis pda grande distfncia entry

a Verdade e os objetos dos sentidos, principalmente, o taro, o olfato e o

paladar; quanto a. visio e a audig5.o, podemos dizer que ha uma certa
semelhanga, por6m, impregnada de imperfeigao, devido As limitag6es que
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norteiam os nossos sentidos, ao pasco que, a Verdade e a Sabedoria
permanecem inalter6veis. A Verdade nos torna sabios, orienta nossa mente,

tornando-ajuiz de today as outras coisas. Pols "0 ser que julga 6 superior a
coisajulgada -- ipso 6 facilimo de se constatar. A16m do maid, o ser racional
nio julga somente a respeito de objetos sensiveis, mas tamb6m sobre os

deus pr6prios sentidos. Por exemplo, o rama mergulhado na agua parecera
quebrado, apesar de continual inteiro. Os olhos sentiram com certeza dessa

maneira, porque a vista pode nos comunicar o fen6meno, mas nio julgar
sobre o ergo" (X uerdadefra reZfgfdo, p.87).

Denis Diderot, no s6culo XVlll, afirmou "que o estado de nossos 6rgaos
e de nossos sentidos tem muita influ6ncia sobre nossa meta$sica e sobre

nossa moral, e que nossas id6ias maid puramente intelectuais, se posco
assim exprimir-me, dependem muito de perto da conformagao de nosso compo '

(Carta so6re o cegos, p.8). Dessa forma, cada ser humana, possuiria uma
id6ia particular a respeito da verdade (que em si, 6 6nica), talvez esse fate,
ajude-nos a entender o descompasso entre essas verdades e aquela Verdade
imutfvel
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A IMAGEM DE HELOISA:
SEUS SIGNIFICADOS E CONSEQUENCIAS

ANA AUGUSTA CARNEmo DE ANDRADE AItAaJO$

O presente trabalho 6 resultado da pesquisa intitulada 'as figures
femininas em Jean-Jacques Rousseau', iniciada em dezembro de 2004 sob a

orientagg.o do professor Dr. Jose oscar de Almeida Marques. A exposigao
este dividida em tr6s panes: a primeira relata sinteticamente a trama do
livro JzZZia ou A .ZVoua .HeZoilsa ou Carfas de dots amanfes hczbffantes de uma

cfdadezfnha ao pd dos AZpes. A segunda parte trata das imagens no texto
rousseauniano e a terceira parte concluia exposigao focando o conceito de

moral embutido no desenrolar da hist6ria.

A trama

JzZZfa ou .A .ZVooa .HeZofsa 6 a hist6ria de um pequeno grupo, de homens
e mulheres, isolados nos valet da Suiga. A principal personagem dense grupo

6 J61ia d'Etange. Jdia 6 uma bela e inteligentejovem aristocrata do s6culo
XVIII. O n6cleo central do livro 6 o romance entre J61ia e seu professor
Saint-Preux

Saint-Preux 6 contratado pda mie de J61ia para aprimorar deus

conhecimentos. Etta contratagao acontece na aus6ncia do pai de Julia, o

1: Discente do curio de graduagao em Filosofia da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP, bolsista PIBIC/CNPq. Orientador: Jose oscar de Almeida
Marques.
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austere Bario d'Etange. O professor 6 um jovem orgulhoso e voluntarioso
que se encanta, de maneira mega e incontrolavel, pda beleza e pelos modos
de sua aluna. Saint-Preux ngo se limita a lecionar e declara-se
completamente apaixonado por Julia.

Num primeiro momento, J61ia resiste a qualquer envolvimento com
seu professor alegando a necessidade de mantel um comportamento
incontestfvel perante amigos e familiares. Contudo, nio resiste por muito
tempo. Logo se entrega clandestinamente a paixao de seu preceptor. A paixao
6 proibida por doin motivos essenciais. Primeiro: os doisjovens nio seguem
as regras convencionadas pda sociedade para namorar e chem na
clandestinidade. Segundo: amboy pertencem a camadas sociais distintas e

incompativeis. Em fungal dos obstfculos sociais, os dais se tornam amantes
secretos que se declaram via cartas. Inclusive, todd o livro 6 uma Goleta.nea
de cartas trocadas entre o n6cleo dos principais personagens.

Os amantes correspondem a arqu6tipos romanticos; arqu6tipos que
alternam arbitrariamente desespero e sossego, excitagao e amizade. Elem

brigam e se reconciliam in6meras vezes por meio de narrativas
minuciosamente detalhadas, consolidando o amor sincera e definitivamente.
Tail reviravoltas ocorrem via confid6ncias. Para suas confid6ncias Julia

conta com uma kiel e incansivel confidente, sua melhor amiga e prima Clara.

Saint-Preux tamb6m possum um climplice dedicado, o ing16s Milorde Eduardo.
Cerro momento, Julia confessa a Clara que, a despeito da paix5.o, sente-

se desconfortgvel com a clandestinidade de sua paixao. Ela sabe nio ter fido

criada para omitir nada de ningu6m, principalmente de deus pals. A16m
disso, ter fugido ao recato da inf ancia 6 um comportamento estranho a.
natureza da jovem menina. Mesmo assim, Jana, absorvida pelo forte
sentimento da paixao, ng.o interrompe o fluxo de correspond6ncias com seu
professor. O mist6rio no comportamento de Jlllia levanta desconfiangas entre
os convivas maid pr6ximos. O pai de J61ia ao suspeitar do envolvimento da

filha com o pedante professor se declara violentamente contra qualquer
relacionamento entre os doin jovens.
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O leitor descobre, nesse porto, que tal situagao nio podera ser
contornada. Julia, por ser mulher, ngo pods calcar sua felicidade na
infelicidade de sous entes queridos. As mulheres nio t6m a liberdade de

agir a despeito da opiniao alheia. O julgamento do outdo 6 de considerfvel
importancia para Jlllia. Sua felicidade individual deve estar sempre em
conformidade com a felicidade daqueles que estio ao seu redox. E por isso

que tudo flea ainda mats complicado quando Julia descobre que este gravida.
A maternidade acentua os conflitos intimos que ela ja estava vivendi. O
medo da marginalizagao, da rejeigao e a angastia tornam-se grandes demais
em face a. plenitude da paixao. J61ia experiments em si mesma a contradigao

entre desqjos e deveres. Ela saba que 6 responsavel pda marginalizagao de
seu futuro filho. A16m disco, Saint-Preux este, ausente e fora de contato.

Neste ponte, durante uma calorosa discussio com seu pai, J61ia 6
esbofeteada e cai. A queda provoca um aborto espontaneo. A recuperagao de
Julia 6 marcada pelo sentimento de inadequag5.o ao ambiente familiar. Ela

prova pda primeira vez o gosto da revolta ao sentir o julgamento velado dos

O spice da trag6dia df-se quando a mie de J61ia encontra as cartas
trocadas entre os jovens amantes. Aparentemente, o abalo da descoberta
en6aquece a mie de Julia levando-a a morte. A morte da mie 6 um volpe
fatal na realidade de Julia e ela, como que absorvida por um transe em total

estado de choque, decide se casar com o homem designado por seu pai. E
assim que nossa jovem chega aos brazos do cerimonioso Sr. de Wolmar -
homem trinta anon mais velho que J61ia e melhor amigo do Barb.o d'Etange.

O Sr. de Wolmar 6 controlado e prudente, um feel amante da ordem e da
virtude.

Saint-Preux e Julia se afastam um do outdo durante quatro ands. Nesse

perl.odo Jxllia tem doin 61hos e se adapta a rotina de mie dedicada e esposa
atenciosa. A rotina equilibrada 6 abalada pelo retorno de Saint-Preux. Ao

saber da possjvel aproximagao de seu antigo amante, J61ia mergulha em
lembrangas que h6. muito havia arquivado. Num impeto cego ela conta dodo
seu passado ao marido, certa de que este sabers aquietar sua ansiedade.

pals
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Em resposta a esposa, o Sr. de Wolmar discursa sobre a amizade e garante
que o reencontro dos amantes sera passivo. Ele apazigiia a esposa
simplificando o sucesso do reencontro nos seguintes termos:

O prim.biro passe em diregao ao uicio 6 o de cotocar mist6rios n,as
ctQ6es in,ocentes e queen quer que Baste de escort,der-se cede ou tcLrde
tem mazda para escollder-se, (...): nunccl faqas nem cligas nada que
ndo quiseres que togo o m,undo Deja. e ouQa (...)". (ROUSSEAIU, J-J.
J&tia ou A Nada, Hetoisa,, pp. 371)

Realmente, num primeiro momento o contato entre Saint-Preux e J61ia
6 ameno e o leitor 6 quake convencido da magnitude da amizade. Contudo,
Julia passe a demonstrar sinais subs de desconforto com a presenga de

Saint-Preux. Ela iomega a agir de maneira controlada tentando evitar
qualquer espontaneidade comprometedora

E um inocente passeio de barco que revela ao leitor a intensa atragao

sexual ainda presente entre os protagonistas.

Ocorre, entao, um acidente: Jana, durante um outro passeio, mergulha
instintivamente num lago a 6lm de salvar um de sous filhos que estava se
afogando. O esforgo e o gusto causam alguma enfermidade em Julia e ela,

apes dias de febres, morre nos brazos de Clara. No final do livro o leitor, por
meio de uma Qltima carta de J61ia a Saint-Preux, tem acesso a um verdadeiro

desabafo. Julia assume, que independente do grande carinho que sense por

seu marido e pda vida est6vel que com ele construiu, nunca foi feliz. Ela

constata que nunca deixou de amor Saint-Preux e afirma ter se enganado
ao acreditar ser possivel uma vida sem o valor da paixao.

As imagens escondidas no texto

Enquanto romance, .A ]Vooa .27eZofsa apresenta uma hist6ria gasta e
desinteressante para o leitor do s6culo XXI. As cartas trocadas entre as
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personagens sao, na maioria, longas e cansativas para o leitor acostumado
a rapidez de informag6es do mundo atual. Mas, 6 exatamente por ipso que o

li\ ro nio pode ser lido coma entretenimento. Para se deixar cativar por A
.ZVooa .ZIZbZo£sa 6 preciso ler a16m do romance burgu6s que sustenta o livro.

A hist6ria 6 simpler e trata da rotina rural de homens e mulheres que
s6 querem sobreviver a condig5.o humana. A linguagem 6 facil e estimula a
construgao de imagens. Rousseau seria, nests aspecto, um pintor com as
palavras. Ele consegue, por meio de descrig6es minuciosas, transformar o
texto em uma sucess5.o de imagens dvidas na mente do leitor. Essay imagens
promovem o impacto necessgrio na sensibilidade do leitor sobre o conte6do
do texts. Pois, este 6 a maneira mats facil de se fazer compreender uma

informagao. Afinal, em Rousseau, o entendimento este intrinsecamente
ligado a sensibilidade

Justi6ica-se, assim, a avalanche de sentimentos vivenciados pdas

personagens de A AXoua .HeZofsa. Blas s5.o confuses e contradit6rias, como
todos os ceres humanos civilizados. E como todos os seres humanos
civilizados s6 compreendem algo quando sio intimamente afetados. Nesse

sentido, nada melhor para sensibilizar o leitor que um romance proibido.
Rousseau labia disso. E ao inv6s de apresentar ao pablico leigo um tratado

sobre a moral, de forma gerd e abstrata, optou por escrever um romance.
Um romance que particulariza a moralna personalidade de uma bela mulher.

'Ndo arenas silas fddfas, mas tambdm as $ormas Zfferdrias que eZe
fnpenfou trlurzHaram, e nerzhuma fr£z&7zHou mats do que se roma/zce
(..) Os romances sdo HacfZmente disponfuefs e modem ser Zidos sempre
qzze o Zeifor [em aZgum tempo /lure, sem as /imifagdes de forma do
oerso: de carta modo sdo amorfos, ou seJU, s&a capazes de misturar

re/Zexdo/iZosdPca, moral e poZfffca com interesse sentimental"
CB.L00.ZU, A. .Amor & A/nfzade, .224).

E assim que Rousseau lorna o acesso ao saber maid democrftico. A
imagem de Heloi.sa 6, nests sentido, a medida certa para o entendimento do
conceito abstrato de moral.
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A moral subliminar na protagonista

Julia foi educada conforme as conveng6es sociais de sua 6poca, e, at6

conhecer Saint-Preux, nio havia jamais questionado a validade dessa
educagao. A presenga de Saint-Preux rompe esse equilibrio. O professor 6
orgulhoso e nio se submete is regras de conduta. A sucessio de conflitos,
decorrente do encontro entre estas dual personagens, replete as contradig6es

do ser humano civilizado. A pequena comunidade do livro, visando a boa
conviv6ncia dos individuos, ababa por incentivar o choque entre deveres e

desqjos - transformando o bem do coletivo na supressao do interesse pessoal

Eis entio a questao essential do romance: Como viabilizar o particular
com o todo? A sociedade imp6e padr6es ao comportamento humano no intuito

de assegurar a harmonic entre os indivi.duos. Contudo, tats padr6es atropelam

os interesses pessoais de dada um dos personagens. Assim, nossa protagonista
tenta em vio conciliar suns vontades com os deveres morais que Ihe s5.o
impostor. Ela quer, ao mesmo tempo, viver a intensidade de deus sentimentos
e corresponder is expectativas de sua comunidade.

IBI,a. este em corttradiQdo com o m,un,do, mas n,do se sen,te cutpcLda
pots este con,uencidct do direito ncttural que pertence aos uerdadeiros
acai.xonctdos. (. ..). A desobedDn,ch de Julia ndo f coma a de Eua, que
sabemos ser umcl reuotta, pecaminosa, con,tra, Deus; 6 o regal,taco
necessdrfo do co?z/Zffo e/zfre a nafureza e a conuengdo, enfre a bondage
e a moran,dade". (BLooM, A. Amor & Am,izctde, pp. 132).

Tudo se transforms quando Jana, vendo seu comportamento refletido
numa outra pessoa, sente as conseqti6ncias de suas atitudes. Ela percebe

que a boa sobreviv6ncia num mundo civilizado implica na anulagao de subs

paix6es individuais frente a obedi6ncia aos deveres morais.

NdQ s6 ela a u noiucb natural dale,[Saint- Preux]o que CL margi7mtba,
cano sera a mde do $tho dole, o que tamp in marginalize a crianQa.
Podanto, a paiocdo roma,n,tl,ca de Julia tem con,seqa,enacts pctrct outrct
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pessoct pet,ct qua,t ela, ndo se respoltsabUiza,r6 ou terri a, tiberdade de
escotlteT ou rejeita7'" (BLooM, A. Arbor & Amizctde, pp. 132).

Justi$ica-se delta maneira o fato da tramp ter uma mulher como

personagem central. Afinal, s6 a natureza feminina 6 dotada da capacidade
de gerar. Neste aspecto a mulher 6 o n6cleo da sociedade, particularizando
em sua natureza toda a contradigao da moral convencionada.

Ao engravidar, J61ia deixa de ser um 6nico individuo. Ela se torna
responsgvel pelo nascimento e formagao de um outro ser. Nossa protagonista

precisa, por natureza, estar a16m de si mesma. A mulher 6, neste aspecto, a
primeira a negar suas paix6es em prol do bem estar comum.

Se ampliarmos etta abordagem, percebemos que, no infcio de A .ZVoua

.HeZo1lsa, J61ia tenta saciar suas paix6es por meio de seu relacionamento
com Saint-Preux. As conseqti6ncias desta opgao sio terrfveis. Ela sofre um
aborto seguido da perda da mie. A dor causada pelos dais acontecimentos
consecutivos a faz cred em uma vida convencional, livre do softimento causado

pdas paix6es individuais. Ela se casa, torna-se esposa feel, mie dedicada e
mulder virtuosa.

'Subffamerzfe fJIZZfa/ iomega a azhar que a uirtz&de d superior a today
as inctinctQ6es e que o amor peta arden 6 superior ao amor por um
homem,. Naquele install,te [do cctsamento]etct tem, CL esperctnQct de ser
fella superanda G opos o entry Q amor e Q deter par keio do amor
ao deoef'. (BLooM, A. Amor & Amizade, pp. 133)

Contudo, o retorno do ex-amante exp6e J61ia novamente a deus
interesses pessoais. Ela constata que ao corresponded i.s conveng6es nio foi
feliz. Por outdo lado, tamb6m nio foi feliz quando saciou deus interesses.

Conclui, entao, que a vida 6 o eterno conflito das paix6es com as conveng6es

e que n5.o ha um equilibrio, muito ments o acesso constante a felicidade.
JUia pasha a cher na felicidade para a16m delta vida e convenientemente
torre no final da hist6ria. A morte de J61ia retrata a descoberta da
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impossibilidade da felicidade num mundo civilizado ou a constatagao do
desequilibrio e sofrimento da vida em sociedade.
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A CONCEPgAO DE HOMEM EM
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ARCIVALDO GOMES DA SILVA$

1.1 0 Concerto de llomem

A definigao do conceito de homem 6 algo diflcil, mas nio 6 nosso objetivo

resolver esse problema, e sim discuti-lo, descrever como Jean-Jacques
Rousseau tentou deflnir esse ser (o homem). Faremos isso analisando

algumas de suas obras.
Na tentative de compreender o homem, Rousseau tentou atingir as

origens da humanidade, criando assim, hipoteticamente, o "estado de
natureza", no qual o homem vivid em igualdade de condig6es com as outras
criaturas. Esse "homem natural"l criado por Rousseau nio dispunha de
armas, ferramentas ou qualquer esp6cie de utens:clio e nem mesmo possuia
uma cabana onde pudesse passar a noite, e, geralmente ng.o dormia dual
noites seguidas debaixo da mesma frvore. Perceber e sentir, eis o primeiro

estado do homem natural, dizia Rousseau; querer e nio querer, desejar e
temer, eis as 6nicas operag6es de que 6 capa2.

Graduando em filosoHia pda UFU, orientado pelo professor Humberto A. de Oliveira
Guido.

Por "homem natural" entende-se o homem que vivia em estado de natureza, ou
sda, o homem que vivia antes da formagao das sociedades. Rousseau julgava o
homem natural um selvagem que vivid na floresta sem nenhum contato permanente
com outros homens



\t'civaido Gotnes da Siivc.

Possuidor do proprio compo, e apenas dele para poder se utilizar, o
homem tornou deus membros muito desenvolvidos. Era agil, robusto e nio

tinha nenhuma dificuldade em veneer os obstgculos e perigos que a vida na

floresta Ihe obrigava a enfrentar.

Assim, Rousseau descreveu o homem natural "$sico" como uma esp6cie

de maquina engenhosa submetida is leis da mecanica; uma maquina
aut6noma que responde por sua pr6pria conservaga.o. A distingao que torna
o homem siJxgular quando comparado aos outros animais, 6 a nogao de
liberdade; s6 o homem vive instintivamente as leis da natureza, por6m com

condig6es pr6prias de liberdade. Fisicamente esse homed natura16 muito
superior ao "homem social"z, que dispondo de ferramentas e utensilios para
Ihe facilitar a vida, se tornou fraco e lento em relagg.o ao homem natural

Mas, a diferenga entre homem natural e homem social nio para ai
Recorrendo a argumentos morals, esse homem natural tamb6m se difere
do homem social. Embora incapaz de formular projetos, fazed pianos ou

pensar algo abstratamente -- o homem natural s6 6 capaz de pensar o aqui e
agora e, tudo o que Ihe importa 6 a alimentagao, o repouso e a reprodugg.o

N5.o se preocupa com o futuro e nio precisa de outros homens -- ja possui
caracteristicas que o difere dos outros animais, tal como Rousseau afirma

na primeira parte da obra Dfscztrso sobre a Origem e os .Fzzndamenfos da
DesfguaZdade entry os .Hagens. (ROUSSEAU, 2000, P. 64).

O homem natural, embora em igual condigao com os outros animals,

possui um instinto e percepgao superiores aos outros animais, e mesmo nio
sendo capaz de pensar o futuro, fazed proDetos, anflises e, mesmo possuindo
um conhecimento tgo limitado: os zZnfcos bens que conhece no zzniuezso sdo

a aZimenfagao, zzma Plea e o repouso; os tZnfcos mazes que fame, a dor e a
Home ', possuia capacidade de evoluir (e um espirito capaz de aprender) maier

Por "homem social" entende-se o homem que vive em sociedade, SQja ela muito ou
pouco desenvolvida. Sqja uma grande metr6pole ou mesmo uma pequena aldeia.
3 ROUSSEAU. Jean-Jacques. .Dfscurso sobre a Orfgem e os Fundamenfos da
DesfguaZdade entry os .Homers. Tradugao de Lourdes Santos Machado. Sao Paulo
Nova Cultural, 2000. 101 p. in Colegao Os Pensadores. pg. 66 linhas 8, 9 e lO
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que a dos outros animals. O desenvolvimento dense espirito permitiu ao
homem a criagao e desenvolvimento da linguagem que o tornou apto a pensar

abstratamente, ou sda, se referir a argo sem a necessidade dente algo ester
necessariamente na sua presenga. A d6vida que atormentou Rousseau com

certeza atingiu muitos estudiosos ao lingo do tempo; A socfedade Ja
organ,izada, quando se in,sthuilrctm, as !ingucts, ou, as tinguas ja inuen,tadcts
qu,condo se estabel.eceu a, socieda,de 4

Rousseau, no entanto, se recuse a investigar tal questao e deixa-a para
quem se habilitar a tanto. Considerando que nesse moments nosso objetivo

6 discutir a "concepgao de homem", vamos passat adiante e buscar outras
caracteristicas que definam o homem enquanto tal.

A definigao de homem de Rousseau nio para ai. Ainda no .Ensafo sobre

a Or€gem das Zflrzguas Rousseau afirma que um homem 6 reconhecido por
outdo como um ser sensivel, pensante e semelhante a ele pr6prio. Embora
haha grande diferenga entre um homem natural e um homem social, certas
caracteristicas sio exclusivas do homem e nio o deixam ser confundido com

os outros animais, nem fisicamente nem metafisicamente.

Analisando a obra de Rousseau na sua amplitude, no que diz respeito a
caracteri.utica principal do homem e daquilo que o distingue dos demais
animais, 6 correto a8irmar que n5.o 6 nem a faculdade de se desenvolver e se

aperfeigoar, nem possibilidade de char e sim a liberdade e a bondade natural,

que sio as qualidades que o difere das outras criaturas. Mesmo nio tendo

condigao de contextualizar sua "condigao de ser livre", o homed 6 capaz de
assumir sua liberdade homo aquilo que Ihe da condigao de desenvolver sua
faculdade, de se aperfeigoar e assam criar uma linguagem. O homem 6,
portanto, para Rousseau um ser $nito dotado de liberdade infinita

A Critica de Rousseau aos £i16sofos que, segundo ele nio tiveram a
capacidade de entender que o estado "puro" de natureza nunca existiu 6

enderegada a Locke, lvlontesquieu, Gr6cio, PuHendorf, Bwlamaquie Hobbes

Segundo Rousseau, estes fi16sofos fizeram uma "volta partial" is origens

4 Iden fbldem, pg. 74 linhas 3 e 4
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humanas, pensando um homem natural que ja tinha nog6es de virtude,
vicios, bondade, maldade e ja possuiam at6 governo, poitanto, um homem

natural que jf vive em sociedade. Assam, a hist6ria humana para essen

fi16sofos nio comegou com o homem natural e sim com o homem social,

ainda que no inicio das sociedades ele fosse bastante simpler
Ernest Cassirer afirmou em sua obraA Quesfdo Jean-Jacques Rousseau,

que existem analogias formais muito especfficas entre a doutrina do homem
natural de Rousseau e a doutrina crist5. do homem original. Assim como o

homem origina] foi expu].so para sempre do parajso e exposto ao sofrimento
por culpa do conhecimento que adquiriu ao comer do auto da groove da
c£2ncia do bem e do znaz15 , o homem natural, quando se voltou para a sua

dimensio nacional e com ela formou sociedades, adquirindo paix6es e v:icios,

ele soeeu um certs "saito para baixo" o que o excluiu definitivamente do

estado simpler, seguro e feliz em que se encontrava at6 entio. Hoje, muitos
estudiosos critical elsa sese de Cassirer e afirmam que na visio de Rousseau

ng.o existiu nenhuma "queda" e sim uma mudanga de estado; uma passagem
do estado de liberdade para uma certs perda da liberdade e alienaga.o que
sofre frente a sociedade em que vive.

O homem ao gait do estado de natureza e format uma racionalidade,
forma a sociedade que Ihe contamina o ser atrav6s dos vicios, paix6es e

preconceitos. Ao adquirir a condigao humana de civilizado e, fornando-se
socidueZ e escrauo, lorna se Paco, medroso e sabseruiente, e sua madeira de

piper,/}oizxa e a$eminada, ababa por deZfberar clo mesmo tempo size Hoffa e

corlagemo . Esse passagem do estado natural para sociedade civil que o homed
natural enfrenta o faz perder a seguranga, paz, liberdade e felicidade. Mas,
difere do que ocorreu com Ad3.o em relagao a. sua expulsao do paraiso onde
comia os frutos e n5.o trabalhavam e passou a viver do suor de seu rosto

Rousseau nio a6lrma que o homem nunca mats voltarg a sua condigao

MOUSES. Genesis. .BfbZla sagrada. Tradugao de Joio Ferreira de Almeida. Brasilia
DF: Sociedade Biblica do Brasil, 1969. Cap 2. V. 17
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. Cft ., Pg. 62 linhas 30 a 33.
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anterior, na qual vivia em liberdade e seguranga, diferente de Mois6s que
a6irma nas Sagradas Escrituras que nunca maid o homem retornarg ao
paraiso, onde viveu at6 a irrevers:(vel expulsao. A "espada inflamada" que
andava ao redox do parafso impedindo o homem de a ele retornar e comer
do "auto da frvore da vida", nio existe em Rousseau. Jean Starobinski
(1991, p. 23), em sua obra Jean-Jacqzzes .Rozzsseazz: .A Transpa7"encfa e o

ObstdcuZo, afirma que a "queda" humana foi entendida por Rousseau homo
obra do homem e pode ser revertida por esse mesmo homem.

Para Starobinski, o advento do mal foi compreendido por Rousseau
coma um cato hist6rico e s6 ao homem Gabe a luta contra o mal que ele
mesmo engendrou na hist6ria. Assim 6 possivel pelo menos conservar na
bondade aqueles que ainda nio foram contagiados pda corrupgao, ja que
nio se pode livrar do mal aqueles quejg o sio. Apesar da alma humana ter
se degenerado, sofrido uma transformagao quash total, talvez posse
reencontrar sua beleza primeira. Pode se livrar do encobrimento a que este.

submetida pelos in6meros v6us e errol impostor pda sociedade.
Este 6 a maneira que Rousseaujulga o homem social: um ser artificial,

angustiado e infeliz. Talvez por terem fido moldados assim, homo Rousseau

afirma na obra Emilio ou Da Educagao que moZdam-se as pZanfas .Reza cuZfura,

e os homers .Reza edaca€do7 , ou deja, o homem 6 moldado pda sociedade e
adquire com ela os vicios, falsa polidez, infelicidade e angastia.

Mas na medida em que vai descrevendo esse homem natural, a hip6tese

rousseauniana ganha forma de ret6rica e vida e se transforma em convicts
certeza. Esse homem, muito pr6ximo da animalidade, essencialmente livre,

torna-se para o autor um fato irrefutfvel. Sua concepgao de homem 6 de
'livre, absolutamente livre das paix6es hoje existentes". Na medida em que

abre mio dessa liberdade natural, able mio tamb6m de sua condig5.o de
homem

ROUSSEAU. Jean-Jacques. EmfZfo ozz .Da .Educafdo. Tradugao de Roberto Leal
Ferreira. Sio Paulo: Martins Fontes. 1999. 684p. Pg. 8 linhas 7 e 8.
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1.2 A Virtude homo valor humano

Durante o s6culo XVlll -- o S6culo das Luzes -- a burguesia ascendente

queria acumular capital e enriquecer a qualquer custo. Em busca do lucro
ng.o media esforgos, o homem burgues explorava judo o que podia sem
nenhum escrapulo ou pudor. Elsa clause revolucionfria burguesa8 trouxe
muitos progressos para a humanidade homo descreveu Karl Marx em 1848
em sua obra ]/anfjesfo do Partido Comz&nfsta

A gran,de iRaQ,strip criou, o }nercado mundial, prepctrado peta,
descoberta da,A.m,4H,ca,. O mecca,do in,un,dial acderou prodigiosamente
o desert,uotui,m,en,to do com6rcio, dct nauegaQdo e dos m,Cios de
comzznfcafdo por terra. Esse deserzuoZuime/tfo, por sua uez, re/Zefiu
n.a, mten,s6,o da, ind&strh,; e, n.a. medidct em que CL i,7tdastha, o com,6rcio,

a nauegagdo e a$ esfradas de Berra se Sese zuoZufam, crescia fambgm
CL burguesiiaf, multipticando seas capkais e deixando em, segundo plano
as ctctsses I.egadas peict laude Media 9

Mas o bene$cio que essa classe trouxera contemplava apenas a ela

mesma, de outdo lado os camponeses europeus da 6poca (maid ou menos

70% da populagao) continuavam miserfveis e oprimidos. Esse 6 um ponto

em que Rousseau aborda em suas obras tomando partido dos camponeses
que "sustentavam" os demais seguimentos da sociedade europ6ia da 6poca.

Rousseau comega o Dfscurso Sabre as C£8ncfas e as Aries fazendo um

grandioso elogio a. cultura e aos bene$cios trazidos pda t6cnica e pdas

Esse termo "classe" apareceu apenas no s6culo seguinte e divide a humanidade
em dual classes, a saber: classe burguesa; os capitalistas modernos, donor dos
memos de produgao social e que exploram a mio de obra dos demais e, classe
proletaria; os trabalhadores assalariados modernos que, ngo tends meios pr6prios
de produgao, sgo obrigados a vender sua forma de trabalho para sobreviverem.
9 MARX. Karl. .ManfHesfo do Partfdo Comunfsfct. Sio Paulo: Global Editora, 2000. 9'
Edigao
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ci6ncias, mas logo em seguida, sua obra faz um movimento sobre si mesma
de 180' e paisa a criticar duramente as atitudes adotadas a parter de entgo
pelos supostos doutos, letrados e pda sociedade urbana da Idade das Luzes.

Enquanto os £i16sofos lluministas teciam grander elogios ao S6culo das
Luzes afirmando que o conhecimento 6 o llnico meio de veneer a superstigg.o,

a opiniao e a ignorancia, Rousseau velo em sentido contrario, afirmou que o
:saber" e as ci6ncias a16m de serem in6teis no objetivo a que se prop6e
(contribuir para o aprimoramento dos costumes) sio ainda maid perigosa

pelos efeitos que produzem. Rousseau afirmou que o progresso das ci6ncias
e das artes nada acrescentou a nossa felicidade e ainda corrompeu os
costumes. Elsa corrupgao dos costumes, segundo Rousseau, chegou a
prqudicar a pureza do gosto porque o desenvolvimento das luzes e dos vfcios
se faziam na mesma proporgao entre os povos.

Assim Rousseau, em name da verdade e da virtude, conde com judo o
que causa a admiragao dos pensadores da 6poca; uma posigao pouch c6moda

A denQncia de um paralelismo entre elevagao cultural e decad6ncia moral

custard. caro ao fi16sofo genebrino que aHirmava ser o luxo um grande mal
que raramente andava desacompanhado das ci6ncias e das antes e estas,
jamais andam sem ele

Alguns historiadores classificam a sociedade urbana europ6ia do s6culo

XVlll de libertina, luxuosa e falsamente polida e esse 6 outro ponto em que
Rousseau aborda em seu trabalho historiogr6.nico. Critica duramente a
sociedade parisienne em algumas cartas que o ficti.cio 6l16sofo Saint-Preux
escreve para sua amante J61ia. Maid do que ipso, Rousseau propunha um
comportamento virtuoso e uma vida utica dotada de valores morals bem
definidos. Suas mgximas de virtude sio expostas ao longo de subs obras e

ficam mats explicitas em JzZZfa ou A .ZVoua .HeZofsa - o ponto principal de suas

critical se encontra na carta XIV da segunda parte do livro - o seu desapego
aos bens materials, seu desprezo pelo falco comportamento e fblsa polidez e

sua aversio ao luxo e ao comportamento avarento que a alta sociedade

levava na corte parisienne
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O homem corrompido pda sociedade desenvolve seus talentos para
servirem de suplemento a. virtude perdida e forgam os pr6prios maud a
serem Qteis. Embora a covardia seja considerada um obstfculo para a

virtude, Rousseau enfatiza que utilizar de falsa coragem 6 muito mats um
vicio do que qualquer sinai de virtude, ou sda, faz-se passat por coraloso na
tentativa de compensar a virtude perdida.

A grande admirag5.o do homed natural leva Rousseau a identificar no

campon6s de sua 6poca, talvez aquele que mais se aproxime, entre os
europeus, do homem natural e dimples e, por ipso, defende que tal ser sega
lime, mas que continue na condigao de campon6s. Inclusive as mudangas de

condigao social nio s5.o bem vistas por Rousseau, pois acredita que cada um
consegue ser feliz onde se encontra, baste que sda livre e que nio deja
explorado pelos mats cortes.

Em sua convicga.o de que o homem pode e deve proceder de acordo com
a virtude, Rousseau deixa implicito que at6 mesmo o ateu pode ser um
homem virtuoso. A tele do "ateu virtuoso"ja havia sido posts por Rousseau
em 176 I em JzZZfa ou A .ZVoua .27eZo11sa quando Jana, a personagem principal
da obra, fHa do senhor de Wolmar com tanta admiragao que nos deixa a
id6ia de que, mesmo que se tratando de um ateu confesso, deja um homem

bom, justo e muito virtuoso.

J61ia afirma que 6 preciso em primeiro lugar fazer o que dove e depois

rezar quando se pode, afirmando assim que mesmo nio sendo um crente
pode-se, fazendo subs obrigag6es, ser uma pessoa virtuosa e boa. Sua
justificativa a respeito de que, mesmo sendo um ateu se pode ser algu6m

virtuoso 6 reforgada quando afirma que: Oproprio I)eus cobrfu slid ance co/n
um udzz. lo

Elsa passagem da obra -- JzzZfa ozz A zzooa .HeZofscz -- 6 dedicada por
Rousseau na demonstragao da angastia sofhda por Julia por ser uma cristi
fervorosa canada com um ateu. A afirmagao de J61ia de que deveria amar e

ROUSSEAU. Jean-Jacques. JfZfa ou A nova .HeZofsa. Tradugao de Fulvia M. L
Moretto. Campinas - Sio Paulo: Editora Hucitec. 1994. 659 p. Pg. 600 linhas 7 e8
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contemplar a Deus atrav6s de suas obras foi uma maneira de admitir que as
vezes se buscava a Deus e ngo o encontrava a nio ser por suas obras, o que

justi6lcava o ateismo de Wolmar.
Ajustificativa de Wolmar ser dotado de grande virtude apesar de nio

ser crente vem do cato de este n5.o ter encontrado prova interior da exist6ncia

de Deus, ou sqja, Deus nio se revelou a sua criag5.o. Seguia virtuoso ao
freqUentar as reunites religiosas e participar dos ritos religiosos quando
estava pr6ximo das pessoas dimples do local onde vivia, a16m de evitar falar

de seu atei.smo para evitar esc&ndalo.

Portanto, segundo Rousseau, condigao de "ser virtuoso" faz parte da
ess6ncia humana mesmo que o homem tenha fido contaglado pda sociedade

e adquirido os vicios trazidos pda difusio das ci6ncias e das artes.
Seguindo a de6inigao que Rousseau faz do homem, podemos observar

que este 6 considerado polo fi16sofo genebrino como um ser a16m de virtuoso,
possuidor de um dom natural, da "piedade". Mesmo na 6poca em que o
homem era um ser bastante simpler, muito pr6ximo da animalidade, que
ainda nio possuia nog6es de bom ou mal, virtudes ou v:icios, ja possuia,
assim como os outros animals, a caracteristica de ser piedoso com os deus
semelhantes

Rousseau considera, entao, como caracteri.sticas humanas a piedade e

a compaixao em um primeiro momento; quando ainda se trata de um homem
natural, um ser muito simpler, pr6ximo da animalidade e que nio tem nog5.o

de conceitos abstratos como bondade, maldade, vicios, virtudes etc... Em

um segundo momento, quando ja. vive em sociedade, o homem tem a virtude
come caracteristica fundamental. Embora muitas vezes deja contaminado

pelos preconceitos e vicios que uma sociedade letrada Ihe imp6e, o homem
6 um ser virtuoso segundo Rousseau.
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NIETZSCHE E O PROBLEMA DA VERDADE

CI.AUDIA SIMONE GAJ,hSSI$

Em toda a obra nietzschiana, podemos encontrar claramente uma critica

a nogao de verdade. Tal empreita, delimita-se mais pontualmente em obras
onde Nietzsche lanka m5.o da critica a modernidade atrav6s da da hist6rico-

genea16gica.

A nogao de verdade, que 6 o alvo de nosso trabalho, este. intimamente
ligada ao concerto de ci6ncia que, por sua vez, estaria caminhandojuntamente
ao homem das "id6ias modernas", porto que o que nutre a racionalidade
cientifica 6 a verdade

A investigagao sabre a verdade ababa $e tomando panto central tamb6m

para o proleto de "transvaloragao dos valores", onde o fi16sofo detecta e
atenta para o perigo da id6ia de verdade ser considerada homo um "valor
superior", into 6, homo ideal a ser perseguido, onde a vida que realmente
deveria ser considerada como valor absoluto acaba por subjugada.

A reflexg.o de Nietzsche busca mostrar o parentesco entre ci6ncia e
moral, explicitando quao imbricadas ambas estao, justamente pelo faso de
tanto uma como outta estarem totalmente inseridas no campo da busca
pda verdade. Neste caso, estaria a ci6ncia vinculada a moral, pris 6 etta

61tima que confere valor a. primeira.

Graduanda do 3' ano de Filosofia da UEL. Desenvolve projeto vinculado a um
proDeto maior intitulado: "Arte e conhecimento nos escritos de Nietzsche", coordenado
pele Prof. Jose Fernandes Weber do departamento de Filosofia. Este trabalho foi
orientado e corrigido pelo Prof. Jose Fernandes Weber
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A relag5.o e a nio independ6ncia da ci6ncia com a moral se da pda
vontade de verdade que remete a um tipo especifico de vontade de pot6ncia.

A vontade de verdade que este, na base da ci6ncia expressa uma vontade de

pot6ncia negative ou declinante, pois conduz ao niilismo e ao ideal asc6tico.
Para Nietzsche, este ideal metafisico que separa a apar6ncia da ess6ncia,

findando na separaga.o e preva16ncia conceitual rational ao instinto artistico,

teve seu ponto de partida atrav6s da critica do socratismo est6tico, into 6,
atrav6s da perspective socrgtica de Euripedes, criticando o tragico por nio
introduzir na arte o pensamento e o conceito, deixando assim de haver na
arte a capacidade critica. Neste momento, a consci6ncia e a raze.o tornam-

se novos crit6rios de produga.o e avaliagao da obra de arte.
Segundo Nietzsche, ao desprezar o instinto em nome da criagao artistica

conscience, na qual a Fazio este. presente, o socratismo acaba por condenar
a arte e o saber tragicos por representar uma criagao inconsciente.

A critica de Nietzsche ao problems da verdade se inicia justamente
com o advento delta arte nacional, onde "o saber tragico n5.o foi vencido

propriamente pda verdade, mas por uma crenga na verda.de, por uma 'ilusg.o
meta$sica' que este. intimamente ligada a. ci6ncia '

homo j6. dito antes, a critica da verdade em Nietzsche, que este
diretamente relacionada com a racionalidade dent:i$1co $1os6fico, inicia-se
no .ZVascfmento da Trag6dfa e acompanha toda a obra posterior do fi16sofo

alemio. Na primeira obra, Nietzsche lanka mio de uma outra meta$sica
para contrapor a dicotomia verdade-apar6ncia, ou sqja, a critica se faz em
none de uma "metaflsica de artista", ja nos texton posteriores, a critics se
realize a parter do "instinto de conhecimento" ou instinto de verdade.

Para Nietzsche, o conhecimento foi inventado pelo homem, a fim de

que se possa viver em estado de paz entre outros com o prop6sito de uma
auto conservagao de indivi.duos maid fracos perante outros que, nio
possuindo garras, homo aHirma Nietzsche em Verdade e Mentfra no senfldo

MACHADO, Roberto. .Nietzsche e a Verdade. Rio de Janeiro: Editors Grad
2002. P 31
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extra moral, precisaram desenvolver o intelecto para se aSlrmarem como
supenores aos animals.

E, tamb6m, atrav6s delta crenga na verdade que nio poderia ser
instinto de conhecimento e de verdade, pois os instintos sio maid
fundamentais do que o conhecimento - que forum estipuladas leis de
linguagem, de forma que sio estas leis que estabelecem oposigao entre
verdade e mentira.

Assim como na linguagem em que nio coincidem as designag6es As
coisas, mas antes correspondem a criag6es humanas ou metfforas para a

promogao da vida em sociedade, deixando de corresponder "is essencialidades

primordiais "z, da mesma forma se dg. a ci6ncia, ambas amparadas no instinto
de verdade, isto 6, na crenga na verdade.

Conforme Roberto Machado, "A verdade nio 6 uma adequagao do
intelecto a realidade; 6 o resultado de uma conveng5.o que 6 imposta com o

objetivo de tornar possivel a vida social, 6 uma ficgao necessgria ao homem

em. suas relag6es com os outros homens."a
O que se delimita aqui6 a id6ia de que o homem nio deseja

necessariamente a 'qerdade", mas as suas conseqti6ncias favoraveis, de forma

que o mesmo acontece com a mentira. O homem se afasta delta quando a
mesma Ihe causa danos.

A discussio de Nietzsche nio se reduz ao valor de verdade ou falsidade
na anflise do conhecimento das coisas. A grande cr(tica do fi16sofo alemio 6

a pretense.o de universalizar o que nio paisa de antropomorfismo. Nietzsche

pretende esclarecer a relagao do conhecimento e conseqiientemente da
verdade com a moral, de modo que 6 a partir desta relagao que o bem paisa

a ser sin6nimo de verdade
Pelo rata da questao do conhecimento ou da verdade estar diretamente

relacionada a. moral, de modo que, as morais para Nietzsche representam

NIETZSCHE, Friedrich. Sabre Verdade e ]Wentfra /zo Senffdo .Extra-.ZWoraZ. Obras
Incompletas. Tradugao de Rubens Rodrigues Torres Filho. Sio Paulo: Abril Cultural,

' Op. Cit. MACHADO.
1978
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linguagem Higurada dos afetos, isto 6, toda filosofia ou ci6ncia se revere a
confissg.o de seu autos, "mas uma confissgo que tem como germe inteng6es
morals"4, torna-se imprescindivel uma genealogia da moral, a fim de que se

averigtie em qual estilo de vida se adequa a avaliagao do conhecimento,
porto que os valores morais sio valores vitais.

Dente modo, $ca claro a critica de Nietzsche a. Platao, de forma que o

mesmo distanciou-se dos gregos arcaicos, considerados o ideal nietzscheano,

pois postulou a id6ia de bem homo supremo concerto, id6ia etta que fora
difundida por toda a cultura ocidental cristg..

Coma dito anteriormente, o ponte culminante acerca da critica da
verdade em Nietzsche se dg. maid significadamente atrav6s da via hist6rico-
genea16gica. lsto acontece por doin motivos. Primeiro, a critica nietzscheana
6 dirigida diretamente a uma 6poca especi$ica, ou sqja, a partir de Socrates

e dais severamente a. modernidade, em contraponto a Gr6cia arcaica.
O segundo motivo se da por um modo de marcar uma posigao, into 6,

de delimitar sua excegao 8'ence a filosofia traditional, ancorada nas magens
de uma metaHsica moral segundo sua denllncia.

Delta forma, a genealogia torna-se uma reflex5.o filos6fica vista a partir
de uma extensio da nogao de hist6ria, pois Nietzsche nio acredita e ainda
rechaga a id6ia de valores eternos, de modo que sua afirmagao estende-se
para a nowa.o de valores hist6ricos, ou sega, construidos ou "em devin". Para
Nietzsche, "o que quer que tenha valor no mundo de hole nio o tem em si,
conforms sua natureza -- a natureza 6 sempre isenta de valor: foi-the dado,
oferecido um valor, e fomos n6s estes doadores e ofertadoresl O mundo que

tem algum interesse para o ser humana, ramos n6s que o criamosl"s
Aqui, encontramos a necessidade de mats uma vez afirmarmos que o

problema central a. critics de verdade nio se reduz a discussio sobre a
fdsidade ou veracidade dos juizos; se assam fosse, a reflexio nietzscheana
estaria fadada a uma outra id6ia de verdade. O loco da discussio 6 demonstrar

Op. cit. bIACHADO. p. 53
5 NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia C£8ncla. Tradugao de Paulo Cesar de Souza. Sio
Paulo: Companhia das Letras, 2001. $ 301.
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a medida em que um juizo este apto para promover a vida juntamente com
o cuidado para que ng.o os tome como absolutos. Neste sentido, o proprio
Nietzsche nos responde em AZdm do .Bem e do ]WaZ: "por que 6 necessgrio
acreditar em taisjuizos?t...]" "[...] devemos, no entanto, acreditar na verdade
deles com uma fe que se contenta com a fachada e a apar6ncia, uma crenga
que pertence a utica da vida e a. sua perspectiva".e

Dito isto, Nietzsche estabelece sua preocupagao em ressaltar n5.o a
verdade do conhecimento, mesmo porque a apar6ncia, na maioria das vezes,

6 elogiada pelo fi16sofo. Assim, o que importa 6 a forge do conhecimento que
este diretamente relacionado a vontade de pot6ncia, ou seja, o juizo de valor
estabelece uma ascend6ncia ou um deal:ido a. vida? Representa sintoma de

abundfncia ou degenerag5.o vital? A preocupagao do fi16sofo se restringe a

resposta destas perguntas.
Em suva, se existe um lipo de dda ativa e um tipo de vida reativa, a

servigo de que tipo de vida este o conhecimento?

Para responder tail quest6es, Nietzsche analisa atrav6s da hist6ria
doin tipos fundamentais de moral: uma moral de senhores e uma moral de
escravos. A trajet6ria percorrida pele genealogists a fim de detectar estes

tipos antag6nicos perpassa desde a Gr6cia antiga at6 os deus dias, onde
encontra estes tipos que emergiriam na hist6ria atrav6s de um possivel
sentimento de .pathos da distancia, possibilitando a diferenciagao e a
hierarquia entre estes indidduos .

EmAZdm do .Bem e do .ZI/aZ Nietzsche resgata as figuras de noble como

dominador de sie cunhador de valores,juntamente com a figura de escravos,
homo dominados e dependentes da aprovag5.o do senhor, a fim de demonstrar

que o sentimento que dada tipo comporta dentro de si6 que possibilita aquele
sentimento de distfncia e diferenga de uns em relag5.o a outros, distinguindo

os typos que caracterizam uma vida constituida pda forma maior de pot6ncia
ou pda vontade que nada quer, a ng.o ser a afirmagg.o de sua pr6pria negag5.o

NIETZSCHE, Friedrich. AZdm do bem e do maZ; PreZzZdfo a zzma .Ffloso/Za do .Futzzro

Tradugao de Paulo Cesar de Souza. Sio Paulo: Companhia das Letras, 1992, $ 11
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homo relata o Anffcrfsfo.

A utica aristocrgtica compete a criagao de valores imanentes, que
constituem modos de vida transbordantes das forgas vitais, definindo o homem

por sua pot6ncia. Em contrapartida, a moral dos escravos adele um sistema
de jui.zos em termos de bem e mal, referindo-se a valores meta$sicos ou
transcendentes.

E neste sentido que Nietzsche afirma a positividade da primeira moral
ou maid especificamente a utica de aristocratas. ]i assim que Nietzsche os
diferencia dos outros, pois estes representam plenitude, afirmagao de si e
da vida e os outros, a moral dos escravos, reduzem-se a uma negatividade
ou a um declinio da vida, de modo que afirmam-se ap6s a negagao tanto do
nobre quanto pda impossibilidade do viver no mundo, criando para tanto
um mundo a16m

Nietzsche aproxima moral e ci6ncia, pois as duas t6m necessidade do

verdadeiro e into implica o situar-se no ponto de vista da vontade de pot6ncia,
into 6, expressam um determinado tipo de vontade de pot6ncia

Para o 6i16sofo, a ci6ncia significa nio a oposigao, mas a consumagao
dos valores morais dominantes que t6m origem na moral judaico-crista,
representados pda moral dos escravos, definida acima, cujo ideal dominante

6 o asc6tico, onde a vida paisa a ser dominada por forgas reativas.
A ci6ncia acaba por perseguir o mesmo "empobrecimento da vida" que

define a moral dos escravos. Assam coco o cristianismo que reporta a vida
terrena para um mundo a16m, a ci6ncia moderna com sua erudigao e
afirmagao ateista conserva a mesma id6ia de unidade e perfeigao. Continua

afirmando um mundo ideal e, delta forma, preserva a nowa.o de realidade
onto16gica e de culpa e castigo do devin. Assim, falar da ci6ncia "implica a
den6ncia da hipocrisia que consiste em continuar pretendendo confiar num
simpler deficit do Ideal, em continual a sustentar a possibilidade de
justificagao utica da exist6ncia ou ordenagao e significagao moral do mundo."7

GIACOIA, Oswaldo Jr. faZ)frfntos da Alma:.ZVletzsche e a auto-supressdo da moral
Campinas-Sao Paulo: Editora da Unicamp, 1997, p. 122
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Tamb6m mica claro, que o importante na critica do conhecimento e da
verdade para Nietzsche 6 salientar e denunciar o antropomorfismo que os
caracteriza e a falta de neutralidade que este. contida nesta crenga na
verdade, de modo que nio pode haver conhecimento isento de instintos,

desejos e puls6es. O que ha sio apenas perspectivas e estas correspondem a
um tipo de vontade de pot6ncia.

O objetivo do conhecimento nio 6 possuir a verdade, pols etta
nio existe. O conhecimento nada tem a .descobrir, de forma que nada

hg. para ser conhecido. Ele precisa 6 inventar, into 6, criar.
Novamente, lick estabelecido o porqu6 que Nietzsche refute a vontade

de verdade, pois etta representa para o fi16sofo uma impot6ncia da vontade
de criar e, ao mesmo tempo com ipso, traga-se uma apologia a arte, cabendo
ao artista o estatuto de dar forma juntamente com a criagao de valores.

asta apologia a. arte no projeto nietzscheano remete a. possibilidade de
se pensar numa experi6ncia dionisiaca, significando assumir frente a vida

uma postura artfstica e transfiguradora, rementendo-nos ao pensamento
do surgimento de um espirito livre que, liberty de todd a metafisica dos
costumes, estaria pronto para vg.rios experimentos com o pensamento,
implicando num sim dionis:taco a vida em tudo o que ela comporta na sua
totalidade, sem nada tirar e nem negar.

Desta forma, parece que Nietzsche deixa claro sua posigao denunciadora
face a fdsidade na verdade, ngo deixando de apresentar uma outra altemaliva

quando se trata de conhecimento, into 6, sua alternativa na apresentagao de

perspectivas.
Entretanto, esta nio poderia deixar de ser uma alternativa que dada

martens para a indagagao de que Nietzsche estaria apresentando-nos o
proleto de uma verdade outra, ou uganda as palavras de Roberto Machado:
;uma verdade dais verdadeira", ao apresentar o perspectivismo, de forma

que para nossa suspeita ser bem sucedida, Nietzsche teria que se colocar
num espago exterior a. ilusg.o, contradizendo assim a si mesmo.
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Conforme Silvia Pimenta,s a Qnica forma de resolver esse dilema seria

atribuir ao perspectivismo um estatuto meta-perspectivo, a nlm de que sua
solugao sqja preservada. No entanto, parece que este nio 6 o faso, pols a
pr6pria comentadora nos apresenta uma sailda que nio deixa margens para
se pensar um perspectivismo nietzscheano como adequagao de uma verdade

outra, porto que Nietzsche recusa a. possibilidade de uma exterioridade com
relag5.o ao perspectivismo, mantendo-se tamb6m sob o ponto de vista de
uma crenga, uma ilusio igual as demais, onde sua fllosofla aceita manter-se
nos abismos da suspeita.
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SABRE A POSSIBILIDADE DE UMA
n])IALETICA DO ESCLARECIMENTO MUSICAL" NA

rbl0SiCA NAO-AUT6NOMA

DANIEL PUCCIARELLI$

l

A dec[aragao de Adorns, no Preffcio FiZoso#a da Napa ]WzZsica, de

que "o livro este, concebido como uma digressao a 'Dia16tica do
Esclarecimento"': possibilita-nos retirar conclus6es que se aplicam, por um
lado, a experi6ncia do Esclarecimento e, por outro, a experi6ncia relativa ao
proprio material musical e seu conte6do social imanente. Tats conclus6es
se referem, em primeiro lugar, ao prolongamento da experi6ncia
esclarecedora ao dominio da superestrutura e, em segundo lugar, a um
reflexo do "material musical" na pr6pria infra-estrutura

No ensaio de 1932 intitulado "Sobre a situag5.o social da masica", Adorno
chamou de "substg.ncia social" do material musical este reflexo do mesmo a

infra-estrutura, o qual tem sua causa no isolamento da mQsica a
imediaticidade social. Por sua vez, tal isolamento concretizou-se, segundo o
fi16sofo, com o advento do capitalismo, no qual todos os resquicios de
imediaticidade da mQsica foram simplesmente expurgados. Segundo o fi16sofo,

:atrav6s da total absorgao de ambas as esferas musicals - produgao e consumo

Graduando em Filosofia pda UFMG e bolsista do grupo PET (6rgao fomentador:
SeSu/MEC). Orientado pele Prof. Dr. Rodrigo Duarte
ADORNO, T. FfZoso/Ea da ]Voua JI/zZsfca. Pfgina 11. Doravante, ao mencionar este

texto, utilizarei FNM.
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pelo processo capitalista, a alienagao do homed a. mUsica tornou-se
completa":. Essa alienagao, de alguma maneira, evidencia-se nas c61ebres
passagens finals do primeiro capitulo daFfZoso#a da Nova ]bfzZsica, segundo
as quais ningu6m quer ter nada a ver com e]a [a mt]sica nova/dp], nem os
individuos nem os grupos coletivos. Repercute sem que ningu6m a escute,

sem eco (...). A asta experi6ncia tende espontaneamente a mQsica nova,

experi6ncia que a m6sica mecfnica realiza permanentemente: a experi6ncia
do esquecimento absoluto. E verdadeiramente uma mensagem encerrada
numb garrafa.3

A "subst6.ncia social" do material, coma dissemos, configura-se a partly

da pr6pria m6sica em estado de isolamento. Alheia a imediaticidade social

que Ihe da origem, a mdsica torna-se, como chamou Adorno, "ilus6ria"' , e o
mgximo que a ela 6 possivel 6 refletir em sua estrutura as pr6prias condig6es
e causal do seu isolamento. Por outro lada, a alienagao da mUsica, em relagao

a. sociedade imediata, permitiu-the que ela se configure enquanto a7"te,

desvinculando-se por complete de sua esfera magico-ritualistica. S6 a partir
dessa alienagao, pressuposto para a mQsica artistica, foi possivel o advento,

no inicio do periods burgu6s, da assim chamada "m6sica aut6noma". Em
virtude dessa autonomia, ou ainda, do alheamento da m6.sica a realidade,

ela replete as condig6es que sio causa dense isolamento. No seu material,

na produgao e na conseqtiente recepgao da mQsica pda sociedade,
confguram-se as contradig6es que impossibilitaram-na de exercer sua fungao
social imediatamente na sociedade, ou deja, as causal de seu alheamento

Compreende-se, pois, que a "substi.ncia social" do material tem como pr6'
requisito a autonomic do proprio, uma vez que a mQsica nio-aut6noma, por
estar imersa na sociedade em forma de mercadoria, n5.o compartilha desse
isolamento e assam ng.o replete, em sua estrutura, as aporias que deram

origem a tal situagao.

ADORNO. T. On f/n social sftuaHon o/Music. Pg. 391. In: .Essays on .Muzsfc. Doravante
ao mencionar este texto, utilizarei OSM.
3 FNM, pag. 107 e 108.
OSM, Pag. 392.
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Entretanto, um conelato da "substgncia social" do material se evidencia
na m6sica ng.o-aut6noma, uma vez que ela se configure coma produto da

situaga.o social vigente. Tal correlato, segundo nos parece, nio se configure
homo uma caracter:istica imanente ao material musical - tal como a
:subst5.ncia social" --, mas se efetua na m6sica mediante a comercializagao

da pr6pria. Nesse sentido buscaremos evidenciar uma possivel "dia16tica do
esclarecimento musical" na anglise adorniana da m6sica fetichizada, de modo

a explicitarmos coco a mQsica mercantilizada tamb6m replete, de alguma
maneira, as contradig6es sociais -- representadas aqui homo as caracteristicas

principais do esclarecimento unilateral --, por6m de maneira diverse a mdsica
aut6noma. Para tal, serf necessgrio uma breve exposigao da problemftica
central da .DfaZdtfca do .EscZarecfmento, a16m da breve formulagg.o, segundo

a FiZoso/Ea na Aroma MzZsfca, de coho se efetua o que Adorno chamou de
:dia16tica do esclarecimento musical" na m6sica aut6noma.

11

Em linhas gerais, a DfaZdtfca do .EscZarecfmento se articula de modo a
evidenciar que, embora o objetivo primordial do Esclarecimento deja o de
colocar os homens homo senhores da natureza mediante o
desencantamento" da pr6pria - de modo a constituir, assim, a cultura -, o

m6todo dense "desencantamento", que consiste em promover a dissolug5.o
da consci6ncia mitica substitui.ndo-a pelo saber cientifico, com o objetivo de

efetuar a progressiva dominagao da natureza, acabou por inserir os homens
em um verdadeiro estado de alienagao em relagao a esse mesma natureza.

No keio da culture, o Esclarecimento regride, pris, a mitologia, "da qual

jele] nunca soube escapar",; e a natureza convene-se, coho salientam os
autores, em meta objetividade, em mero "substrato de dominagao". lsso

ADORNO. T. & HORKHEIMER, M. Z)faZdfica do EscZarecimenfo. Pg. 39. Doravante:
ao mencionar este texto, utilizarei DE.
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ocorre, sumariamente, devido a um certo entrelagamento entre racionalidade

mitica e racionalidade t6cnica que postulam os autores, pois amboy objetivam,

mediante ordenagao, calculabilidade e repetigao, exercer a influ6ncia sobre

o ambiente externo. Entretanto, diferentemente do mita e da magma, a ci6ncia

opera mediante a absfraGdo, que tem homo pressuposto o distanciamento
progressivo em relag5.o ao objeto, ao pasco que a mitologia e o ritual maglco
operam pda mlmese.

Jg. a "dia16tica do esclarecimento musical", no cano de Sch6nberg, se
efetua com a dominagao do material musical, mediante os assim chamados

'fermentos antimito16gicos", ou SQja, impulsos que eliminam da mQsica deus

elementos magico-ritualisticos empreendendo, assim, a racionalizag5.o do

proprio e sua conseqtiente dominag5,o. Naturalmente, o "material" com o
qual se depart Sch6nbergj6 se encontra por demais distante de sua esfera
ritualistica, e os ditos "fermentos antimito16gicos", compreendidos como

agentes de racionalizagao, operam no sentido de expurgar da m6sica herangas
tanto formats quanto de conteQdo que, de algum modo, se encarnavam no

material e o constituiam. Mediante elsa dominagao e racionalizagao,
operados no sentido de emancipar a m6sica progressivamente, a natureza --

i.e., o material musical --, paradoxalmente, recaia um estado de
inconsci6ncia, de "encantamento", sendo que um dos objetivos do
esclarecimento era o "desencantamento". A t6cnica dodeca:f onica, instaurada

por Sch6nberg no curio do seu desenvolvimento, ao pasco que Ihe permitiu
maid dominar a natureza musical, mais fez da pr6pria uma esp6cie de
:materia ca6tica sujeita a dimples classi6icag5.o"c, enrjjecendo-a e, de certs
maneira, coisificando-a.

A anflise de Adorno do "progresso" sch6nberguiano 6 realizada
imanentemente, de modo que os conceitos aqui apresentados sio
relacionados a estruturas intrinsecamente musicais. A ang.life do

contraponto, por exemplo, da face da atonalidade livre at6 a instauragao da
t6cnica dodecaf onica, constitui uma riqu:issima anflise do rompimento das

6 DE, pg. 24
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;travas do material", no cano da atonalidade livre, at6 se connigurar como

um evidente ennlecimento do material, no cano da mQsica dodecafonica.

Entretanto, nio serra cabivel aprofundarmos nesse porto, uma vez que nosso

objetivo 6 evidenciar uma possivel "dia16tica do esclarecimento musical" na

m6sica nio-aut6noma. O que devemos salientar 6 que, no faso da m6sica
aut6noma, elsa dia16tica 6 evidente no proprio material, como apresenta

Adorns na FiZoso#a (Za ]Voua ]Wzfslca, ao passe que na misica fetichizada
ipso ocorre de maneira extrinseca ao material musical.

O cargter de fetichismo na masica, caracterizado como a supressao de

um suposto "Valor de uso" da mQsica por um "valor de troca", de modo a

promover de forma ideo16gica o desaparecimento do primeiro, corresponde
a. contraparte objetiva do processo de mercantilizagao da mesma, i.e., que
se dg. na estrutura da pr6pria m6sica. O fetichismo propriamente dino, tal

come apresentado por Marx, nio se aplica diretamente aos bens culturais,
uma vez que categorias homo "valor de uso" e "valor de troca" teoricamente
se direcionam unicamente a mercadorias.7 Entretanto, com o capitalismo

monopolista, homo se babe, o fmbito da mercadoria se estende, inclusive,

aos pr6prios bens culturais. A isso se coaduna a id6ia da expansao do pr6prio
Esclarecimento a 6mbitos que estariam, em sese, alheios a ele, tal homo
dissemos no inicio dense artigo. Com o fetichismo, pois, o suposto "valor de

uso" da obra de arte e, nesse cano, da m6sica, ou sega, a sua imediaticidade,
6 totalmente absorvida pelo "valor de troca" e, portanto, paisa a ser vendida

a promessa delta pretensa imediaticidade. Assam, o "valor de uso" desaparece,
ideologicamente, e a apar6ncia de imediaticidade dos bens culturais --
apar6ncia elsa, naturalmente, ilus6ria -- 6 absorvida pelo "valor de troca" e
vendido como tal

Para que tal carfter se configure, entretanto, de modo que haha uma
demanda e uma oferta pda mercadoria cultural e que, assim, sega possivel

propriamente que o bem cultural se converta em mercadoria, 6 necessfrio

7 ADORNO. T. W. Sobre o cardfer de 6effchfsmo na mtZsfca e a regressdo da azzdfgao.

Pagina 173. Doravante, ao mencionar este texts, utilizarei SCF
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um longo processo que, ostensivamente, encontra seu germe ja na Gr6cia
clg.ssica. O agente dense processo corresponde ao que Adorno chamou de
'fungi.o disciplinadora da masica", o qual tem como objetivo guiar os

indidduos e a sociedade ao progresso. A "fungao disciplinadora da masica",

conforme Adorno, foi "considerada o bem supremo desde a no6tica grega e
homo tal se manteve"s, ejg. se encontra representada no Livro 111 da RepzZbZfccz

de Platao, no qual o sgbio grego bane da cidade ideal os modos hipolidio,
lidio, mixolidio e j6nico, a16m da flauta e dos instrumentos de muitas cordas,
por serem considerados prqjudiciais ao individuo e, por conseguinte, a, cidade.
A m6sica que merece o cultivo na cidade deveria, ao contrario, imitar de
forma adequada "a voz e expressao humanas", a16m de conduzir o indivfduo
a bravura e a forma numb situagao de guerra ou em qualquer outra aWaD.

]lm outras palavras, a mQsica deveria promover a dominagao da natureza
interna para que, assim, o individuo domine a natureza externa, atrav6s da

bravura e da forma.
Salienta Adorno, entretanto, que as recriminag6es de Plano coadunam-

se com as critical que permeiam a atividade musical desde "o limiar da

6poca hist6rica"o, e dais recriminag6es correspondem is queixas acerca da

decad6ncia do gosto musical, a qual 6 representada pda mQsica que promove
a superficialidade, o prazer sensorial e a atividade diferenciada da
consci6ncia.io Em Platao, os modos e instrumentos supramencionados sio

banidos, no entender de Adorno, por promoverem tats elementos, e suas
respectivas restrig6es, como dissemos, "fazem parte do progresso, tanto sob
o ponto de vista social homo sob o est6tico especi6ico".u Tal campanha de

purificagao plat6nica se orienta, em outras palavras, no sentido de eliminar
da mUsica os elementos que se apresentam coma inimigos da
autoconservagao do individuo, a qual 6 pr6-requisito para o domfnio da
natureza interna e externa e, portanto, caracteristica exemplar do

8 SCF, pg. 165
SCF, Pg. 165
SCF, Pg. 168
SCF, Pg. 168
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Esclarecimento. Adorno veio a caracterizar, inclusive, o Esclarecimento
unilateral como "imp6rio da autoconservagao '

Conforme Adorno, as recriminag6es plat6nicas, agentes do progresso,

correspondem de algum modo ao paradigms de "boa mdsica" que permeou a
atividade musical do ocidente. Dessa maneira, a super6lcialidade, a atragao

sensorial e a consci6ncia diferenciada sempre forum condenadas pda m6sica

ocidental homo aspectos inferiores dos quaid, progressivamente, a m6sica
deveria se libertar. A masica, entretanto, deveria, como dissemos,

progressfuamente se libertar de tais aspectos, o que nio foi feito
imediatamente: salienta Adorno que a forma artistica, a si.ntese musical, a
articulagao critica dos elementos particulates com a totalidade -- ou ainda,

de alguma maneira, a autonomia da arte -- permitiram a articulaga.o destes
elementos no interior da estrutura artistica, de modo que des foram
condicionados segundo a pr6pria forma musical. Assim, os elementos
restringidos ou, na expressao adorniana, "degustativos", se articulavam na

obra e integravam uma totalidade que "nio somente conserva a unidade da

apar6ncia e a protege do perigo de derivar para a tentagg.o do
:bonviv&utismo"',i2 mas axa uma situagao social na qual a m6sica se
apresenta homo uma verdadeira.promessa de felicidade, justamente devido
a articulagao da obra, ou ainda, a forma fechada da obra. Entretanto, elsa
situagao 6, como veremos, totalmente instgvel, e torna-se problematica com
o advento do capitalismo monopolista.

Diff amos, pois, que no "imp6rio da autoconservagao", os elementos

que podem vir a prdudicar a autoconservag5.o dos individuos e assim a
dominagao da natureza sio proibidos. As recriminag6es que subjazem a
campanha de purificagao plat6nica, dessa maneira,ja se orientam de certo
modo no sentido de se configurarem homo "fermentos antimito16gicos",

objetivando, coma dissemos anteriormente, dissolver a consci6ncia mjtica --
hesse casa, o retorno a est6gios anteriores de natureza e tornar os homens
senhores da pr6pria

i2 SCF, pg. 168
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Entretanto, se a campania plat6nica e a sua recepgao pda mQsica

ocidental, ou ainda, se os "fermentos antimito16gicos" da m6sica oUetivavam,
mediante a dominagao da natureza, a emancipagao e felicidade dos homers,

na 6poca em que o Esclarecimento unilateral se encontra em sua versio
acabada, "os tradicionais 'fermentos antimito16gicos' da m6sica conjuram
(...) precisamente contra a liberdade, a mesma liberdade que havia fido
outrora a causa de sua proibigao".is Nos tempos que ocorrem, nos quais o
bem cultural se convene em mercadoria, nos quaid se evidencia o cara.ter
de fetichismo da masica, os elementos sensoriais, ou kinda, "degustativos",

desvinculam-se da totalidade na qual estavam inseridos e na qual faziam

sentido, e passam a integra-la sem a articulagao critics que era sua condigao
de possibilidade. Mediante a mercantilizagao da masica, os elementos
sensoriais sio oferecidos isoladamente, sem dialogarem com a obra,
sacrificando intel'amente a assam chamada "forma artilstica". Tail elementos,

que ao se articularem configuravam-se homo "impulsos produtivos que se
opunham is conveng6es"i4, assim organizados guiam a obra musical ao seu
fracasso

A pratica dos arranjos empreende, em larga medida, a organizagao da
obra musical segundo eases padr6es. Nio apenas a m6sica dita "leve",
produzida para o consume e para a reprodugao radios onica, mas a pr6pria
m6sica "syria" 6 submetida a elsa prftica. A obra facilmente vendfvel 6,
indubitavelmente, aquela na qual a oferta de prazer 6 evidente, e 6
justamente esse oferta e a primazia do prazer na obra que promovem a sua
depravagao, pols, assim organizadas, das passam a se constituir apenas
como uma miscelinea de "achados" -- elementos sensoriais facilmente

fetichizados - sobrepostos

A pratica dos "arra=njos" opera um "distanciamento progressivo" do oUeto
musical sobre o qual se ap6ia, uma vez que toma a obra original, por exemplo

SCF, Pg. 168
SCF, Pg. 168
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a considerada "clfssica", desarticula deus elementos internos, abstraf de
sua unidade critica e recomp6e a obra, criando assim o "arranjo", coma
produto dessa abstragao sobre a obra original. A mercantilizagao musical,
seja da obra syria que sole o "arranjo", deja da obra ligeira, que 6 produzida
segundo as regras do "estilo" vigente, em gerRI tem coma pressuposto o
arranjo que, invariavelmente, promove a deturpagao e o h'acasso da obra
musical. A ess6ncia dessa pr6.rica -- a abstragao --, pois, 6 semelhante a.
ess6ncia, segundo Adorno, da ci6ncia, que opera, como dissemos
anteriormente, mediante um distanciamento progressivo em relagao ao
objeto, de modo que baja a assim chamada "fungibilidade universal" -- um
ftomo no laborat6rio 6 substituivel por qualquer outta, assam como uma
cobaia.is Dessa maneira, a pr6pria pratica do "arranjo" encarna as
caracterjsticas principais que definem a ess6ncia do saber do Esclarecimento

e, com elsa pratica, o "material musical" torna-se, efetivamente, apenas
'um substrate amor6o passivel de dominagao"lc -- evidencia-se uma regressao

do material, sob a 6gide do Esclarecimento, a uma esp6cie de
'encantamento", contra o qual o Esclarecimento musical se posicionava.

Em conclus5.o, evidencia-se uma certa "dia16tica do esclarecimento

musical" que se efetua na mUsica fetichizada, mediante a comercializagao
da pr6pria. Como tentamos evidenciar, tanto a mQsica aut6noma quanto a
ng.o-aut6noma recaem vitimas delta dia16tica. Entretanto, a m6sica

aut6noma se posiciona no sentido de buscar resolug6es is aporias que
constitujram o seu isolamento, ao passe que a m6sica fetichizada apenas

replete, como um espelho, as caracteristicas principals do Esclarecimento
unilateral, de modo a confirms-lo.

DE, Pg. 25
'c DE, pg. 28
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A HIERARQUIA DOS HOMENS EM PLOTINO

ELISA IFR.ANNA E FERREIRA#

Plotino inicia o tratado 38 (.En VI 7) colocando em questao a ocorr6ncia,

necessgria, de uma previsao divina quanto a sensagao, is faculdades e aos

6rgaos (atualizagao da faculdade ou pot6ncia) sensitivos. Ele assim o faz
levantando hip6teses de Deus, o Intelecto ou Espirito (po6€) raciocinar, como

a de que a alma ja possuia as faculdades e foi-the dada os 6rg5.os ou se ela
recebeu os alois.i Se ela tem a faculdade de sentir para entrar no devin, 6

natural que ela entre no mesmo, ou sega, ela jg. foi preparada para tanto.z
Contudo, dessa forma, haveria um raciocinio divino,3 ja que o devin a ligaria

ao compo, ao mal, e, assam, ester no devir seria natural a ela. No entanto,
elsa conclusio 6 inaceitgvel para um plat6nico, para quem a vida da alma
no compo, presa a ele (ao sensivel, propriamente), nio 6 natural, mas sim a
vida no inteligivel, ou bela, 6 estranho a ele dizer que 6 natural que a alma
sega destinada para o devir e, dense modo, escapar do devin e entrar no
inteligivel syria contra a natureza. Plotino argumenta que a provid6ncia

Graduanda em Filosofia pda UFMG e bolsista PET, orientada peso professor
Leonardo Alves Vieira.
Cf. .En V] 7 [38], 10-15

2 No capitulo 7, Plotino concluirf que a capacidade de sentir 6 inerente a Forma e a
alma pre-existentes, mas que a sensagao "daqui de baixo" 6 apenas uma degradagao
daquela "la do alto:
3 Elsa constitui uma hip6tese gn6stica: uma criagao por um deus que, por vontade e
raciocinio, 6 capaz de decidir a produgao e a destruigao do mundo, sendo.responsgvel
pele mal no qual a alma estaria no sensivel ou devir, o que implica absurdidades
para Plotino



Elisa Franca e Ferreira

(npov6ta) nio 6 resultado de um raciocinio(hoytaF6;), vista que esse tem
principio e alm (area de atuagao) no Intelecto,' do que decorre que Deus nio
poderia prever as coisas coma seriam fora dele, do Intelecto. De outro modo,
ele nio teria condigao de antecipar o que aconteceria com a alma no devir,
pois seus raciocinios nio se referem a objetos sensiveis. Como bem lembra

Hadots, elsa 6 uma questa.o plat6nica, relativa ao Tf/neu, em que se discorre

sabre um demiurgo, um artesgo divino que raciocina para engendrar o
mundo.

Ao ratificar elsa incompatibilidade de uma deliberagao divine relativa
a um objeto sensivel, Hadote explica que o raciocfnio 6 um movimento de

um ponto de partida a uma conclusao, sendo que hg. dots pontos de partida:
a sensagao e o Intelecto. Todavia, racioci.nio divino nio pode partir da
sensagao, uma vez que Deus situa-se antes do sensivel; poderia partly do
Intelecto, mas Plotino estabelece que nio pode haven raciocinio no mesmo.

Plotino discorre sobre o raciocinio em gerd e sobre aquele que diz respeito
a futuros contingentes, que nio pode existir no Intelecto: por exemplo, a

previsao, ligada a des, tem alternativas possiveis para escolher7, as quais,
por6m, nio existem nele:

torque, em efeito, a previs a visa ao que ndo € "ipso", mas "aquila'
e eZa fema que Fido sda ansi/n de aZguma madeira. ]Uas Z(io?zde s6 hd
aquUo', n,do hd preoisdo. O 7"acioclln,io escothe "aquino" no tugctr de
ipso", mcLS se hd arenas um dos dais, torque rctciocin,a,r?" 8

Mesmo os princfpios anteriores ao raciocinio, como o de conservagao, estio no
Intelecto e na ess6ncia. Cf. .En VI 7. 20-25
5 Cf. HADOT, P. Traf£d 38/ V7, Introdugao, pg. 20-26.
6 Cf. HADOT, P. .lbfcj. , pg.197

7 A previsao, portanto, deixa margens a d6vidas, havendo espago para a nesci6ncia
(avgnoia) e, por conseguinte, para um conhecimento defeituoso, o que ngo condiz com
o navel de conhecimento do Intelecto
.En V] 7 [38], 1, 35-40.
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Elsa questao acerca do t'acioc:ido divino introduz uma investigagao da
natureza e estruturao do Intelecto divino, que serf retomada mais garde (do
capitulo 08 ao 21), sendo que, no segundo capitulo, discorre especificamente

sobre as Formal no Intelecto, sobre a produgao delis. Ele afrma que das

nio sio engendradas por uma raze.o particular ou polo proprio Intelecto,
mas t6m sua raze.o de ser ou porqu6 (dion) nelas mesmas, no ser delay
mesmas;:o ipso signinca que, nele, a coisa e seu porqu6 sio id6nticos.
Ademais, as Formas este.o no Intelecto de maneira simultanea, ou deja, ha
uma integralidade delay no mesmo e disco decorre que dada uma 6 o Intelecto,

o todo e vice-versa: o dodo este. presente em dada uma delis, nio havendo

necessidade de separar o presente e o futuro e, dessa forma, se ng.o ha antes

e depois, nio ha previsa.o ou deliberagao.u Em outros termos, por ser tudo
simult6neo no Intelecto, ng.o ha escolha possivel, porto que hf uma totalidade

das Formal, estando tudo ja nele.ia Conseqaentemente, o dodo, enquanto

simultaneo, 6 apenas "aquilo", tendo, por ipso, sua Fazio de ser nele =es=o.i3

Mas em que medida cada Forma tem sua razio de ser nell mesma? Ora, ha

uma relagao entre as panes e entre das e o todo: coda parte 6 relativa ao
todd, into 6, dada coisa tem seu porqu6 nela mesma e na totalidade ou ainda,

por um lado, sua razgo de ser 6 proveniente de sua relagao com ela mesma
e, por outro, da relagao com o todd. Dessa maneira, na relagao com o outta,
ela mostra o que ela 6 (sua razio de ser interna) e, na relagao com ela
mesma, mostra o todo, exprimindo e simbolizando o organismo e a
sistematicidade. Apesar de Plotino desejar mostrar a riqueza do Intelecto,:

9 As quaid o homem parece nio conhecer quando aHirma que ha raciocinio no Intelecto
divine. realizando uma balsa prQjegao de seu intelecto naquele
o Os objetos sensiveis tamb6m t6m deus porqu6s neles mesmos, uma vez que des

sio um reflexo da Forma.
/b£d.. 1. 45-50
Na medida em que tudo ja este no Intelecto divino, v6-se que a almaja tem, la em

ama, judo que Ihe 6 necessfrio.
13 /bfd. . 1. 55

A16m do quej6 foi dito, Plotino explicita que o Intelecto tem as qualidades sensfveis
do paladar, do olfato, da vista e do tata em uma 6nica qualidade. Cf. Ibid., 12, 23-30
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6 importance ressaltar que ele o faz, para, maid tarde, nos capitulos
precedentes a estes iniciais os quaid foram analisados, colocar sua questao
fundamental no tratado: definir o Uno ou Bem, com o qual o Intelecto tem

um parentesco ou semelhanga, mas ngo o 6.
Sends assim, a Forma do Homem - que 6 produzida eternamente e n5.o

no devir,is nio havendo, por ipso, um raciocinio para tanto, pois ele este.
ligado a conting6ncia e a sucessio temporal - no Intelecto represents a
totalidade dele, refletindo-o e ela mesma; seu reflexo, entao, 6 a expressao

da totalidade. Ela 6 uma totalidade que se basta, tendo tudo que precisa
para atuar no devin, portanto, n5.o Ihe 6 preciso acrescentar nada, uma vez
que, sob forma ideal, tem tudo que constituio homem, at6 mesmo, ent5.o, a

sensagao, que se exerce na queda da alma no sensivel; ngo que ela s6 se
realize no sensfvel, ha a percepgao do incorp6reo la em ama,ja que a sensagao

do sensfvel 6 uma degradag5.o, um reflexo do inteligivel. Por6m, tal percepgao

se realize de uma madeira pr6pria ao Intelecto e nio como a alma se desdobra
no sensivel, no devin. Portanto, tends tudo que bode e devs ter, o homem
eterno ou universal ji. este pronto desde o inicio, ao contrfrio do homem

engendrado, que, no devin ', necessity de acr6scimos para ser complete. Nesse
sentido, cada homem "daqui de baixo" tem apenas um aspecto do homem
integral ou do ser deli: os olhos e a sombrancelha, por exemplo, mostram
somente um aspecto da totalidade da Forma do Homem, a qual ngo pode
deixg.-los (nem nada) de lado,ja que fazem parte dela no que diz respeito ao

dom:ido da materia. Desse modo, Plotino resolve a aporia da pr6-exist6ncia
da sensagao ou faculdade de sentir no Intelecto, que ele responde
afirmativamente: ela nio foi engendrada por um demiurgo, mas pr6-existe

nele, na Forma do Homem de modo incorp6reo ou inteligivel.
Elsa Forma do Homem ou Homem em si6 referida por Plotino ora

coma primeiro homem, a partir do Intelecto, ora como terceiro homem, a

15 Nesse ponto, Hadot observa que parece haver uma contradigao com o Tfmeu , que
se revere a um raciocfnio ligado a produgao do homem no devin. Cf. HADOT, /bid., pg.
205, 206
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parter do sensivel, especificamente, do homem sensitivo, que, por sua vez, 6
referido por primeiro, partindo-se dele e por terceiro, partindo do Intelecto,
da Forma do Hlomem. Como esclarece Hadot, pda Forma do Homem tem-

se um estado primeiro e puramente espiritual do homem, pele homem
racional, o segundo homem, um estado da alma nacional e pelo homem
sensitivo. um estado da alma in'acional, sensitiva. Esse segundo, partindo-

se de baixo, do sensitivo e de ama, daquele no Intelecto, 6 tamb6m

denominado primeiro, superior e ainda inteligivel porto que ele nio "deuce

para o sensivel, mas permanece "lg. no alto", nio se separando do inteligivel
Para compreender o Homem "la do alto", Plotino o analisa em

comparagao com o "daqui de baixo", suns definig6es e albums de deus aspectos

esse possui sensag6es obscurecidas,ja aquele 6 "o homem de uma alma qzze
6 j& mats diuinct: esscl alma passat u'm, b.omen method e sensaQ6es mai,s
cZaras";lo e ainda, o "daqui de baixo" utiliza o corpo de maneira primeira e
imediata e o de la, mediate. Logo, cada homem, hierarquicamentej tem a

sensagg.o que Ihe corresponde (nao s6 no sentido empirico), percebendo de
maneiras diferentes. Diferentemente do homem sensitivo ou inferior, o

primeiro homem ou a Forma do Homem - e tamb6m a vida - 6 completamente
separado do corps e o segundo tem uma vida que se realize juntamente ao

corpo, sem, todavia, se separar do alto.17 Faz-se necessgrio destacar aqui
que esse homem inferior nio 6 o corps, mas o homem capaz de sensagao,
into 6. a alma sensitiva, que, mesmo sem o compo, ja. 6 homem devido ao

logos de homem que recebeu: tem-se o homem homo alma determinada por
um logos. E, na medida em que ela 6 determinada por um logos, no qual a
sensagao este. incluida, e, se ele 6 uma expressao da Forma que se encontra
no Intelecto, enta.o, mais uma vez ratifica-se que a sensagao e a capacidade

de sentir ja estio na Forma
A elsa teoria dos homens, acrescenta-se a nogao de logos, contudo, 6

mister ressaltar que, em Plotino, ela nio porta os significados ordin&'ios

.c .rb£d., 5, 20-25
i7 /b£d., 6, 19-21
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;palavra", "discurso", "razio" e termos do g6nero, mas representa uma
ess6ncia ou forma que sup6e uma Forma inteligivel da qual ele depende e
devido a qual ele se manifesta, into 6, ele 6 uma prolegao da Forma nos
pianos inferiores. E, na medida em que consiste em uma prod egao da Forma,t8

ele a imita e, por conseguinte, a alma imita, j6. que ela age segundo o logos
do homem. Observa-se, portanto, que ele explicita a necessidade de haven
uma Forma do Homem no Intelecto para Ihe conferir seu conte6do.i9 Tal

logos este presente hierarquicamente no homem racional e no sensitive,
expressando-se no navel discursivo da atividade racional e na espacialidade
do corpo respectivamente.

No que diz respeito a definigao do homem e sua constituig5.o, Plotino
relaciona o logos a alma, o homem nacional e o sensitivo a alma rational e

a sensitiva, respectivamente. Ele tece algumas indagag6es tail homo: de
onde v6m as raz6es formais (Zogof) que fazem com que o homem deja
homem,ao se o homem 6 uma alma de um certs tipo e kinda, se ele 6 uma
alma acrescida de um corps tamb6m de cerro tips. Extra-se em uma definigao
do platonismo de que o homem verdadeiro 6 a alma(identiHlcando alma e
homem) e sobre a qual v6-se que Plotino acrescenta que aquele nio 6
simplesmente a alma racional, mas subentende-se que pedence a ela, ja
que ela escolheu o logos do homem,2t ou ainda, que ele 6 a alma mats o

logos do homem, pols 6 a alma racional que, possuindo todos os Zogof possiveis,
escolhe o do homem e o atualiza. Sends assim, tem-se o homem como alma

1; Em alguns tratados, encontra-se a alma coma sends o ZoEos do Intelecto e, em um
certo sentido, tamb6m uma atividade do mesmo. A alma 6 o logos pele qual o Intelecto
manifesta-se, por ser uma imagem dele, o que a leva a original a forma no sensivel
No entanto, ele nio caracteriza somente a parte superior da alma, mas a alma em
sua totalidade. Para uma anflise dense aspecto do logos, Cf. SANTA CRUZ, M.I. Za
genese du monde sensfbZe dens Za p.hfZosophfe de .PZoffn, pg. 70-77 e MOREAU, J.
PZotfn ou Za gZofre de Za phfZosophfe antique, pg. 105.
9 Cf, HADOT, P. /bfcZ., pg. 215
Cf. .En V17[38], 4, 5-10/ 5, 5-10.
Cf HADOT, P. a£d., Pg. 221
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determinada por um logos ou razio formal, coco foi ditz acima. Em sumo,
as etapas para a formagao do homem sio: primeiramente, o homem tem a
allma vegetativa, e, posterionnente, a sensitiva, que produz o composto alma-

corpo (o compo homo uma imagem sua) e a essa 6 acrescida a nacional com o
logos do homem nacional, do qual o sensivel recebe as raz6es formais.z '

Diante de diferenciag6es desses homens, kinda assim, poder-se-ia

perguntar se des s5.o, de fato, vg.rios homens ou um s6 sob maid de um
aspecto. E a pergunta perpassa porque Plotino, como plat6nico, estrutura
seu pensamento, dentre outras, na nogg.o de imagem: o homem sensitivo 6
uma imagem(-rb }t(ftTlfta) do homem nacional, que o ilumina:'(:XXaB$ct) e 6

iluminado pda Forma do Hlomem, anterior aos outros homens: ".E o .Zlibmem

n,o EspllrUo € o hom,em que este an,tes de todos os outros homers". O primeiro
homed, o .27omem no Espilrffo fZumfna o segundo e esse o terceiro".u Observa-

se que coda um desses homens 6 a imagem do outro que Ihe 6 superior e
tamb6m t6m neles esse imagem. Ora, ent5.o, a alma sensitiva, por exemplo,

ji, tem nela uma imagem do homem nacional e a modela nos corpos 25 E,
segundo Vogel,2c na medida em que o homem "daqui de baixo" 6 um reflexo

22 Cf. HIADOT, P. .rb£cZ., pg. 220
3 Plotino recorre a esse metffora da iluminagao (etllamyiv") muitas vezes,

principalmente no tratado 9 (En VI 9), para tentar ilustrar o moments do cantata
co' m o Uno. No capitulo 7, 12-16, v6-se que a alma deve se despqar de suns impress6es,
de judo, a 6im de que, sem forma, em um estado de indeterminagao, possa ter a visio
do Uno sem forma, ou sqja, para que sear iluminada pda presenga do Princjpio
Supremo A metgfora tamb6m ilustra coma argo do Uno permanece em tudo que ele
engendra, assim coma a luz que este nas coisas que ela ilumina, apesar de ngo se
confundir com das. Para esse sentido da nogao de iluminagao, Cf. PRADEAU, J.F.
L'im,station du prim,ape. Plotin. et !a participation , Pg. 67-68
24 .En V] 7 [38], 6, 10-15.

:5 Cf. HADOT. P. /bfcl, Pg. 221 omme cha .PZotin ef Za cHtfqzze delambZiqz&e", pg. 152.
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do homem racional (primeiro e inteligivel), esse ilumina aquele porque o
engendrou. Dessa maneira, Plotino traga e desenvolve seu prop6sito nesse

tema, que consiste em definir o homem e investigar se esse ji. este no
inteligivel, respondendo pda afirmativa ao lingo de seu discurso.
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A DErtNlgAo AnisvovELicA DE
CONHECIMENTO CIENTIFICO E AS

SEIN CARACTERISTICAS DOS
PRINCiPIOS DA CIENCIA

FR.aNCINE lbIARIA RtBEtRow

Introdugao

No 1ivro I dos Segundos Analiticos, que 6 material de estudo dessa
pesquisa, Arist6teles nos apresenta uma definig5.o gerd de conhecimento
cientiflco, e tamb6m nos oferece uma teoria do silogismo demonstrativo,
que ele entende ser o instrumento por meir do qual obtemos conhecimento
cienti.nico.

No entanto, antes de falar do que entende por conhecimento cienti6ico
propriamente, o fi16sofo, tendo como pano de fundo a "aporia de M6non",
defende a necessidade de um conhecimento pr6vio, que seria a origem de
dodo ensinamento e aprendizado nacional. No primeiro capitulo dos Segundos

Analiticos, Arist6teles nos coloca diante de dois modos de conhecer

previamente, a saber, conhecer que (3 o faso e conhecer o que 6 aquilo de

que se fda. No entanto, dada um desses modos corresponderia a naturezas
diversas de conhecimento e, assim, ora Arist6teles falaria de um
conhecimento pr6vio em relag5.o ao modo pelo qual apreendemos a estrutura
do mundo via sensagao, ora falaria de um conhecimento pr6vio na order do

discurso, que diz respeito a nossa forma de apreender essa estrutura do
mundo pele intelecto, ou sega, de uma forma racional.

:l: Graduando em filosofia pda Unicamp, orientada pelo Prof. Dr. Lucas Angioni.



F'ratlcine Maria Ribeiro

O conhecimento cientifico, sendo um tipo de conhecimento nacional, 6

alcangado a partir de um conhecimento pr6vio. Mas, o conhecimento que

Arist6teles chama cientilfico apresenta dung caracteristicas fundamentais e
especificas, que o fi16sofo enuncia no capitulo doin do Limo 1, em termos de
conhecimento da causa e conhecimento da necessidade de que aquilo que

conhecemos sega de tal modo e que sqa impossfvel ser de outro.

De acordo com Arist6teles, existe um m6todo pr6prio a partir do qual

podemos alcangar o conhecimento cientifico. Assam ele afirma que, "de fato
conhecemos atrav6s de demonstragao" (71b16), sendo que por demonstragao
entende "silogismo cientifico; e por cientifico entende aquele segundo o qual

conhecemos cienti6camente por possum-lo" (71b17).
Tamb6m no segundo capitulo, Arist6teles enuncia leis caracteri.sticas,

que segundo ele, devem ser satisfeitas polos "principios" a partir dos quaid
seguem as demonstrag6es. Diz o fi16sofo que "6 necessgrio que o conhecimento

demonstrativo provenha de itens verdadeiros, primeiros, imediatos, mats
cognosciveis que a conclusao, anteriores a ela e que sham causas dela" (71b

O presente trabalho deve explorar os argumentos apresentados por
Arist6teles nesse segundo capitulo, em favor da definigao proposta por ele
de conhecimento cientifico e das leis caracteristicas dos principios das

demonstrag6es, a fim de buscar elementos que expliquem as relag6es e
implicag6es que essay caracteristicas t6m entre si, e, tamb6m as implicag6es
para a concepgao gerd de conhecimento cientifico, proposta pelo fi16sofo.

19)

O conhecimento Cientifico

Arist6teles inicia o capitulo dais, dos Segundos Analilticos, com sua
definigao de conhecimento cienti6lco, dizendo que:

Jz&Zgamos conhecer cfentlPcamenfe uma coisa quaZquer, sem mats
(e ndo do modo so$stico, por banca Thtancia), quando 3ulgamos
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regan,h,acer, cl respeito da causal pelct qual ct coisa €, que eta 6 cctusa
disco, e ndo 6 posslluel ser de outta modo" (71b 9)

Nesse trecho, o fi16sofo nos fornece as duas caracteristicas fundamentais

do que ele entende por conhecimento cientiflco (epistasthai), a saber, um
conhecimento que responda pda causalidade daquilo que pretendemos
conhecer e pda necessidade de que aquilo que se conhece deja desse modo

e n5.o possa ser de outro, em oposigao ao que ele a6irma ser um conhecimento
soflstico ou por concomitfncia. Assim, entendemos que Arist6teles chama
de sofistico aquele conhecimento que nio diz respeito nem a. causa, nem a
necessidade daquilo que se conhece.

Arist6teles nio explora nesse livro o terra da causalidade, e perguntar

pda causa de um fate 6 perguntar por que ele 6 de tal e tal modo, sem fazer
a traditional distingao dos tipos de causa em formal, material, eficiente e
final. A necessidade desempenha papel muito importance na distingao entre

o que pode ser cientificamente conhecido e aquilo de que teremos apenas
opiniao e, por ipso, o fi16sofo dedica um capitulo inteiro a ela. Segundo
Arist6teles. o conhecimento cientifico 6 universal e procede a partir de itens

necessgrios, e aquilo que 6 necessgrio nio pode ser de outdo modot e,

portanto, mesmo quando existem alguns itens que sg.o verdadeiros, mas
sg.o passiveis de serem de outdo modo, 6 evidente, entao, que, a respeito
deles. n5.o hg. conhecimento cientifico.z Arist6teles completa dizendo que

julgamos ter opiniao quando aquino que sabemos ser o cano pode ser tamb6m
de outdo modo, mas, quando julgamos nio ser possivel que sda de outdo
modo, julgamos ter conhecimento cientifico.3 No entanto, elsa distingao
entre conhecimento cienti6lco e aquilo de que temos opiniao 6 um assunto

que necessitaria um estudo a parte da nossa pretense.o atual

Ao justificar o conhecimento cientffico em termos de causalidade e
necessidade, Arist6teles parece, num primeiro momento, desenvolver uma

I Segundos AnaZ11ffcos, 88b 30
: Segundos .AnaZtlf ices, 88b 30
3 Segundos AnaZftfcos, 88b 35
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argumentagao puramente dia16tica (dia16tica entendida homo argumentagao
a partir de opini6es aceitas). Pois diz o fi16sofo: "E evidente que conhecer
cientificamente 6 argo dente tipo; pois tanto os que nio conhecemjulgam estar
assam dispostos, coma tamb6m os que conhecem assam se disp6em de fate '

(71b 11). No entanto, parece apressado demais afirmar que tal argumentagao
visa unicamente convencer-nos, por meio de uma argumentagao dia16tica, de
que o conhecimento cientifico deja como ele definiu. Em outras palavras, ng,o

parece que o interesse de Arist6teles deja unicamente inserir sua definigao de

conhecimento cientifico entre as opini6es comumente aceitas. Antes, nos parece

plausivel supor que tal modo de argumentar expressa uma crenga aristot61ica

na exist6ncia de uma estrutura do real, do mundo, a qual devemos nos adequar
para que possamos ter ci6ncia dos fates que nos aparecem. Assim, poderiamos
supor que aquele conhecimento pr6vio de que nos fHava Arist6teles deva ser

entendido como uma apreensao incompleta dessa estrutwa, e que s6 se completa

quando sabemos nio apenas que tal coisa 6 de tal e tal modo, mas, conhecemos

tamb6m o por qu6 de tal coisa ser de tal e tal modo e que ela nio pode ser de

outro modo que n5.o esse. E esse conhecimento por sua vez seria possivel
atrav6s de demonstragao ou silogismo cientifico, coco nos diz o proprio fi16sofo.

Se ha tamb€m um outta modo de conhecer cientificcbmente,
unuestigaremos depots, mas a$rmclmo$ que de tata eonhecemcs
ltrau6s de dem,on,strcLQdo. E por demon,stra,Qdo en,ten,do sitogislno
cientffico; e por"ckntifko" enteTldo aquele segundo o qualconhecelnos
cienti$camente por passat-lo" {71b 16).

Arist6teles entao, apresenta-nt)s o silogismo cientifico ou demonstrativo
coma o m6todo por meir do qual expressamos o conhecimento cientifico.

Por outdo lido, ele deixa em aberto a possibilidade de que exists um outro
modo de conhecer cientificamente, que n5.o o demonstrativo, o qual, no
decorrer do texto, somos levados a associar a um dos typos de conhecimento
pr6vio, anteriormente anunciados. Arist6teles identifica a cientificidade do
silogismo demonstrativo com a pr6pria posse do conhecimento resultante
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da aplicagao do m6todo, quando diz que por possum-lo (o silogismo cientifico)
conhecemos cientificamente

Como o pr6prio Arist6teles diz, se conhecer cientificamente 6 como
propusemos,4 ou deja, se o conhecimento cientifico 6 um conhecimento obtido

por meio de silogismos demonstrativos tendo como panto de partida um
conhecimento previamente disponivel, 6 necessgrio que os itens dos quaid

prov6m o conhecimento seJ am itens verdadeiros, primeiros, imediatos, maid
cognosc:iveis que a conclus5,o, anteriores a ela e que sejam causal dela

Assim, temos enunciadas as sein caracteHsticas que o 6l16sofo atribui
aos itens primeiros dos quaid partem as demonstrag6es. A seguir, o que
faremos 6 explorar a argumentagao aristot61ica quejustifica cada uma das
caracteristicas enunciadas, e ao mesmo tempo, estaremos buscando

encontrar as relag6es que das t6m entre si, de modo a oferecerem, em
palavras do proprio £i16sofo, principios apropriados ao que se prova, ou sqja,
principios apropriados is ci6ncias.

As sein caracter:isticas dos principios das ci6ncias

De um modo gerd podemos afirmar que essay sein caracteristicas
resultam do desdobramento das tr6s caracteristicas anunciadas
anteriormente, a saber, que todd aprendizado racional tem origem em um

conhecimento pr6vio, que conhecer cientificamente 6 conhecer a causa
daquilo que se conhece e, ainda, conhecer a necessidade de que aquino que
se este. conhecendo sega assim e nio de outdo modo.

Arist6teles primeiramente justifica a verdade dos itens de que partem
as demonstrag6es. Segundo ele:

Segundos H.naZ11f£cos, 71b 19.
5 Segzzndos AnaZiltfcos, 71b 19
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E precise que tats i,ten,s sejaln oerdadeiros, torque ndo 6 possiuet
conhecer ctquno que n&o 6 o casa, por exemplo, que CL diagonal 6
comer,surdue1," (71b 25).

Diante das palavras do fil(5sofo, parece razoivel questionarmos a relagao

existente entre a necessidade da verdade, enunciada em termos de
impossibilidade de se conhecer cientificamente aquilo que n5.o 6 o faso, e
aquele modo de conhecermos previamente que o fi16sofo havia enunciado
coma conhecer que 6 o cano, e que, conforme ficou estabelecido por n6s,

corresponderia a nossa forma de apreender a estrutura do mundo via
sensagao. Pois, se realmente Arist6teles estiver nos dizendo que aquele
conhecimento que temps de particulates via sensaga.o 6 um conhecimento
verdadeiro, ele tamb6m este nos dizendo que pda experi6ncia comum n6s
temosja um conhecimento verdadeiro, que apreendemos previamente, mas
que, no entanto, ao desenvolvermos os silogismos demonstrativos,
estarilamos apreendendo elsa mesma verdade via intelecto, ou deja, de um
modo racional

Quando aos itens serum primeiros e indemonstrgveis Arist6teles nos diz

E precise p7"0cede7 a, pctrtir de itCH,s primeiros e in,demon,st7dueis,

porqz&e, casa contrdrio, ndo serif possfueZ conhecer cienff/icamenfe
sem possuir demo zstragdo deZes (pdfs conhecer cfenff/Zcamenfe ndo
por concomit0,n,act ctquito de que hd demonstraQdo 6 possuir
demonstraQdo)" (71b 25)

Ao fhlar que os principios s5.o indemonstrgveis porque nio seria possivel

conhecer cientiflicamente sem possuir demonstragao dos principios,
Arist6teles con6lrma, de certs modo, a validade dos principios, e sugere
entio um outta modo de conhecer que nio o demonstrativo, outdo modo
que sda tio seguro e verdadeiro quanto aquele. No capitulo 3, ao dizer (em

72b 18) que n5.o s6 ha conhecimento cientffico mas tamb6m um certo principio

de conhecimento cientifico por meio do qual reconhecemos as definig6es,
Arist6teles claramente faz alusio a esta passagem, sugerindo que um certo
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principio de conhecimento seria responsavel pda apreensao desses itens
primeiros e indemonstrgveis (72b 18).

No capitulo 33, Arist6teles arguments (em 88b 30) a respeito dos itens
que nio sio necessarios, ou sqa, que embora verdadeiros, podem ser de
outdo modo.e Para o fi16sofo ngo ha intelig6ncia de trig itens, por intelig6ncia
ele diz entender principio de conhecimento cientifico.7 De acordo com ele
ainda, nio h6, conhecimento indemonstrfvel de tats itens, e por conhecimento

indemonstrgvel ele entende concepgao de uma premissa imediata. Eases
comentfrios do $16sofo nos fazem supor que a indemonstrabilidade dos
principios seria aquilo que ele chama de principio de conhecimento cientifico,
mas que tal caracteristica por sua vez, terra intima relagao com a necessidade

dos principios. De modo que, tudo aquilo que fosse indemonstrfvel syria
tamb6m necessgrio.

Outdo ponto que nos champ atengao 6 que Arist6teles parece estabelecer
uma identidade entre os termos imediato e indemonstravel, ao substituir o

primeiro pelo segundo. A16m disso, na hora de justificar o ser primeiro e
indemonstravel, o fi16sofo apresenta uma justiflcativa anita, a saber, a
impossibilidade de se conhecer cientificamente aquilo que 6 demonstrgvel
sem ter demonstragao do mesmo, sugerindo uma semelhanga nos sentidos

em que emprega os termos ser primeiro e ser indemonstrgvel ou imediato.
Finalmente o £l16sofo nos diz que:

€ p7eciso qu,e tats itCH,s sda,m acLU,scLS, mats Gogh,osc€uei,s e ctn,teriores;
causes, torque conhecemos ctenttficamente quarLdo sabemas as
cau,scLS, e, se s&o causes, € precise que sejcLm anteriores e preuictmeltte

6 "0 conhecimento cientifico 6 universal e procede atrav6s de itens necessarios, e
aquilo que 6 necessgrio nio pode ser de outro modo. Hf alguns itens que sio
verdadeiros, into 6, que sio o casa, mas sgo passiveis de serum de outdo modo. E
evidente, entao, que, a respeito deles, nio ha conhecimento cientifico" (88b 30).
:'Tampouco ha intelig6ncia desses itens (por "intelig6ncia", quero dizer principio de

conhecimento cientifico), nem conhecimento indemonstrfvel (isto 6, concepgao de
premissa imediata)" (88b 35).
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conhecidas ndo arenas por compreende Lets(segundo o autre modo);
m,a,s talnb6m por saber que sdo o casa" (71b 25).

A primeira observagao que podemos fazer sobre esse trecho diz respeito

a inverse.o na ordem em que essay tr6s caracteristicas forum expostas em

que saojustiflcadas (causa, anterior, maid cognoscfvel - em 71b 25). Podemos

perguntar o que esse alteragao pode significar, ou melhor, se tal alteragao
representa alguma informagao relevance para a definigao de conhecimento

cientifico proposta pele fi16sofo; podemos ainda, perguntar se tal inversao,
na hora de justi6lc5.-las, syria um elemento explicativo para as relag6es
existentes entre as leis caracteristicas. Talvez possamos estabelecer uma

relagao entre a ordem em que maid cognoscivel, anterioridade e causa foram
apresentadas primeiramente, e a nossa forma de perceber os fatos por meio
da sensagao. Por outdo ladd, causa, anterior e maid cognoscfvel, estaria na
ordem 16gica, ou do discurso. Talvez com ipso pud6ssemos inferir que ser
causa 6 maid importante, na order do discurso, que ser anterior e maid
cognoscivel.

Doin outros pontos merecem ser observados com cuidado; primeiro
Arist6teles substitui mats cognoscivel por previamente conhecido, sugerindo
que sejam uma s6 e mesma coisa. Segundo, ajustificativa apresentada para

que os itens sejam anteriores e mats cognosciveis ou previamente conhecidos
6 a mesma, a saber, a necessidade de que a causa anteceda a conclusao, mas

essa necessidade seria ja. com relagao ao discurso e a pr6pria estrutura de
realidade dos fates

Em 71b 33 Arist6teles estabelece uma diferenga entre aquilo que seria

anterior e maid cognosc:ivel para n6s e aquilo que seria anterior e maid
cognoscivel por natureza. Diz o fi16sofo:

En,ten,do coho an,teriores e ma,is cognosctueis petra, n6s CLS coisas

m,ais pr63cimas da sensctgao, e, coma anteriores e mats cognosciluel.
sem mats, as weis aHasfadas. E sdo mats aHnsfados os mats unipersais,
clo passe que sdo m,ais pr63ci,mos os particula,res, e ales se op6em
entry si" (71b 33).
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No entanto, parece que o fi16sofo nos sugere certs correspond6ncia
entre os sentidos que emprega para o que 6 anterior e o que 6 mais

cognoscivel. Em 71b 30, ao utilizar essen termos, ele parecej6. ter em mente
esse correspond6ncia e ao mesmo tempo a distingao que apresentada no
trecho arima. Podemos dizer ainda que, em 71b 30, Arist6teles utiliza os
termos maid cognoscivel e anterior no segundo sentido apresentado, ou

sda, daquilo que 6 maid cognoscivel e anterior por natureza ou sem mats
Esse distingao entre dais modos de argo ser anterior e dais cognoscivel

6 semelhante a. separagao que fzemos entre os doin modos de se conhecer

previamente, em que, por um lada, teriamos a apreensao sensivel, e dense
modo, um conhecimento de particulares, e por outro teHamos uma apreensao

intelectual, portanto, um conhecimento de universais obtido via indugao.
Assim, pareceria razo6vel reafirmar certs correspond6ncia, entre os sentidos
dos termos imediato e previamente conhecido. Desse modo, teriamos dais

tipos de prince.pics imediatos, seguindo a mesma distingao de anterior e
maid cognoscivel, ou bela, principios imediatos porque maid pr6ximos da

sensagao e prindpios imediatos mats distantes da sensagao.(lsso considerando

que Arist6teles entende anterior e maid cognoscivel coma uma mesma colsa,

e que ambos, por sua vez, teriam certa correspond6ncia com o que ele chama
conhecimento pr6vio).

Os problemas pertinentes a elsa discussio de modo algum foram
esgotados nessa abordagem, e entendemos que muitas coisas ha a serum
acrescentadas nas etapas seguintes desse estudo.
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UMA TENTAT]VA DE ENTENDER AS PA]XOES
IUMANAS NA FILOSOFIA HOBBESIANA TENDO

O"CO]VATUS" COMO PONTO DE PARTIDA

HltlLio ALEXANDRE DA SiLVX8

O trabalho que aqui nos propomos a desenvolver tem como objetivo
central discutir em linhas gerais o conceito de "conatus" na filosofia
Hobbesiana. Mas, precisamente, discutir esse conceito a luz da teoria das
paix6es. N5.o nos interessando nesse momento tratar dense conceito no
imbito da fisica do autor ing16s.

Dente modo, 6 necessgrio que iniciemos partindo da teoria do movimento

e de sua relagao com a peoria das paix6es.
Hobbes possui dual concepg6es de movimento s5.o des: Os movimentos

vitais e os movimentos animais, como deixa claro logo na abertura do VI

cap:itulo do .Leofafd

H.d n,os ani,mai,s dais typos de mouirrTlpen,to que !hes sQo pecuLI,ares.
Um dates chctma-se oitat; comeQct com CL geTaQdo, e continua sem
inferrup do dzzrante todd a ufdct. Desk fifa sdo a circzzZaGdo dosan8ue,
o pulse, & respiraQdo... O outta tide f o dos mouim,en,tos all,im.ais
fambdm chamados mouinzerzfos uoZzzntdrios, coma anbar, lamar,

moyer qucLtquer um dos membros, da mctneirct cano anteriormente
fai imaginada peta monte" (}iOBBES, 1983, P, 32).

!: Aluno do 4' ano do curse de Filosofia da UNESP (Universidade Estadual Paulista)
Texts apresentado no XIX Encontro de Pesquisa em Filosofia na Graduagao.da
UNICAMP (Universidade Estadual de Canpinas) entre os dias 03 e 05 de outubro
de 2005. Bolsista CNPq/PIBIC. Orientador: Prof ' Dr. Ricardo Monteagudo
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Os movimentos vitais sio aqueles que comp6em a pr6pria condig6.o de
:ser vivo" do homem tats homo a circulagao do langue, o pulso, a respiragao,

a digests.o, a nutrigao, a excrega.o etc. Ja os movimentos voluntgrios s5.o
aqueles resultantes das sensag6es external causadas no interior do individuo
atrav6s do que vemos, ouvimos etc, de onde derivam os nossos atom $sicos

mats comuns tail coco correr, sentar, levantar, pegar, soltar, etc.
Para o trabalho que nos propomos a desenvolver ng.o seri. necessgrio

abordar os movimentos vitais, ja que des sio componentes de todo individuo

que estiver vivo; 6icaremos entgo apenas com os movimentos voluntfrios.
Dense modo temos movimentos (vitais) que se iniciam com o nascimento do

individuo e cessam com a monte; des s5.o "automaticos", ou sda, isso significa

dizer que des nio necessitam de auxilio da imaginagao ou de qualquer
faculdade da mente. Jg. os outros movimentos (animals) e que sio chamados

tamb6m volunt&ios (andar, friar, etc) pressup6em a imaginagao como uma
esp6cie de faculdade auxiliar que antecede a execugao desses movimentos.

De acordo com essay considera96es, poderiamos dizer que "as paix6es

humanas" resultam da agro de corpos externos (agente) que causam
movimentos internos em outros corpos (paciente). Sendo que corps agence
seria aquele corpo que, "ao e/7zpurrar zzm oufro, gerd moufmento nesfe zZZffmo;

e paciente, aquele que, "ao ser e/7zpurrado .por um oufro recede moufmento
desk zZZtfmo" (MARGUTTI, 1998, p. 178).

Essa relag5.o de agro e reagao de corpos externos em corpos internos
n5.o da conta do que realmente ocorre no fmbito das paix6es humanas do
ponto de vista de sua formag5.o. Elsa relagao poderiamos dizer que 6 apenas
um efeito do que se processa no homed, into 6, um segundo memento que
propicia a ocorr6ncia das paix6es. Antes dessa interagao agente/paciente ha

uma forma que aqua no interior do homem e que 6 a grande responsavel pda
forma com que se dio as paix6es.

Essa forma 6 o primed'o movimento que se processa no interior da mente,

que por uma s6rie de transmiss6es culmina na realizagao do movimento
corporal, aqui estamos no panto base da teoria hobbesiana das paix6es.
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Esse movimento (esforgo) se da no campo da imaginagao e precede a
relaga,o de afecgao dos movimentos no vetor externo-inferno, e ainda, por
sua vez, 6 a origem interna dos movimentos externos. Esse movimento

original primeiro, interno e microsc6pico se inicia no interior do compo antes
que se manifeste de forma definitiva em agnes externas e 6 o que Hobbes
denomina conafzzs.

Mesmo que os homens nio denham conhecimento desses pequenos
movimentos, des existem, e este.o nos "inicios do mouimenfo, no inferior
do corps do homed, antes (Ze se manfHesfarenz no anbar, rza Haze, /za Zztta e

outras czgdes uisrueis" (HOBBES, 1983, p. 32). Esse movimento comumente
chamado "conafus" aparece ainda no original ing16s do De Corpore como
'endeavour" (esHorfo)

O complexo modelo cienti6ico materialista-empirista de Hobbes nos
leva a algumas conclus6es que coloca o autor dentro de uma tradigao que
nos remonta a Galileu e a Bacon. Ao primeiro, 6 devedor da concepgao da
6sica do movimento que conduz seu pensamento; e do segundo, Hobbes
recebe toda teoria do racionalismo que atravessarf os s6culos e que perdurara,

em suas bases maid fundamentais, at6 os dias de hole
Dentro dessa concepgao que situa Hobbes coma herdeiro de Bacon e

Galileu existe algo que tem como base de desenvolvimento o dado empirico,
e esse "algo" 6 o nosso objeto de investigag5.o.

Sabemos que as paix6es humanas sio caracterizadas de acordo com
aquilo que Ihe 6 externo, ou deja, determinada atitude serf vista coma uma
m6. atitude na medida da conseqti6ncia que ela trarg. ao sujeito que a praticou.

Assim, se entre doin homens existir uma desconfianga reciproca e um deles,
num golpe, tirar a vida do outdo, elsa atitude serf ben6fica para aquele que
desferiu o golpe, podendo ele reclamar homo boa a sua atitude. lsto 6 claro,
nostra o qug.o relativista 6 a teoria das paix6es, e ipso este. na trilha do que
Hobbes diz no capitulo VI do Leviatg., ou sqja, que nio ha lei do certo ou do

errado enquanto nio houver Estado.

A16m dessa citagao do .Leufatd, Hobbes nos da dubs outras. NoA .ZVatureza .Hztmana
diz: "Todo homem por sua pr6pria conta, chama BEM aquilo que Ihe agrada e que
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Dense modo, vimos que o bem e o mal s6 podem ser medidos de acordo

com a conseqti6ncia que cada ag5.o provoca num determinado indivfduo,
sendo que o que pode significar o bem de um pode tamb6m ser o mal de

outro, e ainda, o que 6 bom hde pode nio o ser amanda, sends que a partir

dessas definig6es devemos caracterizar today as paix6es humanas tail homo

justiga, felicidade, amor, etc. Assim tamb6m o conafzzs (endeavour) 6 gerado
nos homers a partir da sensagao produzida por um objeto. Quando um
determinado objeto consegue afetar os homens, ou melhor, provocar neles
um esforgo no sentido de tentar alcanga-lo, Hobbes champ esse impulso de
'apetite ou desejo". Quando esse esforgo se df no sentido de afastar o objeto

recebe o nome de "aversio". Em suma desejo e averse.o significam
movimentos, um de aproximagao, outro de afastamento, sempre em relagao

aos objetos que afetam os homens. A imobilidade diante desses objetos, ou
sqja, a indiferenga, 6 o que ele chama de "desprezo" (HOBBES, 1983, p. 32-3).

Esse n6cleo (conafus) que se caracteriza homo movimento primeiro

deve ser pensado sempre no vetor sujeito-objeto, homo sendo aquilo que se
manifesto em diregao ao que Ihe provoca

Este esforQO quando uat em direQaa CL alba que a causal, Ghana-se
a,petite ou desdo, sen,do o begun,do o Rome mai.s gerd, e o primeiro
ftequerLtemente limttado cb signi$tcar o desejo de atimento... Quando
o esforQO uaino sentida de Guitar alguma coisa Ghana-se geralnlente
auersdo" (HOBBES, 1983, p. 32).

C) grande fundamento, o motor de todo aparato passional reside no faso

elementar do "eonafz&s", ou SQja, no desdo primeiro de se atingir algo. Ele 6
a pedra que ampara o ediflcio da constituigao e da composigao humana do
ponto de vista de suas paix6es, 6 o movimento que traz para si aquilo que 6

Ihe 6 deleitavel; e champ MAL aquilo que Ihe desagrada. De modo que, tanto quando
os homens diferem entre si pda sua compleigao, des tamb6m diferem no que se
revere a distingao comum entre o bem e o mal. Tgo pouco existe aldo que sega... um
bem absolute". (HOBBES, 1987, p.94) Ver Tamb6m .Do Cldaddo 111, $ 31-2.
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itil para a conservagao do homem, e tamb6m a forma que repudia, que afasta
tudo que posse servir de ameaga a esse conservagao. Ora, se o conatus 6 ao
mesmo tempo aldo que graz para sio que 6 atil e que afasta o que possa
parecer ameagador, poderiamos de pronto anlrmar que o "conafus" syria
dubs forgas: uma que busca os objetos que visam a conservagao (apetites) e

outra que afasta os objetos que a ameagam (aversao). Para esclarecer elsa
afirmagao, talvez seja importante recorder a uma discussio que, no mais,
tem sido realizada atrav6s dos tempos, into .6, comparar o pensamento de
Hobbes ao de seu ilustre contemporaneo Rend Descartes.

Em linhas gerais amboy partem das mesmas matrizes, o materialismo,
o racionalismo, a presenga de Deus, (mesmo sabendo que o papel
desempenhado por Deus na teoria de ambos deja diferente, este. claro que a

exist6ncia de Deus no pensamento dos doin autores 6 algo latente). Contudo,
Hobbes n5.o recorre ao dualismo caracteristico do frances. Ele mostra homo

que, mesmo enfrentando um problema semelhante ao discutido por
Descartes, ou sqja, o problems da origem do conhecimento ou da forma com

que podemos apreender algo, sua resolugao nio caminharf nos mesmos
tri[hos da resposta proposta pe]o autos das ]]/edffag6es a/efa/fsicas. Deixando

claro que o conhecimento da proposigao cartesiana "eu existo" depende
realmente da proposigao "eu penso", contudo, questiona ainda: de onde vida

elsa 61tima? E sua resposta nio recorre ao dualismo onto16gico entre
substfncia extensa corp6rea e substincia espiritual pensante como faz
Descartes quando diz:

de um ta,d,o, ten,ho ulna, id6ia, ctcLrct e distinta, de mim mesmo,
n,CL medida em que sou apencts uma, coisa pensctnte e inextensa,
e que, de outta, ten,ho um,a, idfia, distill,ta do compo, ncl medidct
em que d apertas zz?na coisa exferzsa e que ndo pensa, d carlo
que este eu, into 6, minha cttma, peta, qual eu sou o que sou, f
in.tei7ct e uerda,deiram,Cute distill.ta de m,eu. compo e que ela Fade
ser ou existir sem ete" (DIESCARTES, 1973, p. 142)
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De acordo com o que Descartes a6lrma podemos trabalhar em doin
pianos distintos: o da substfncia corp6rea e o da substfncia pensante, a

primeira extensa e a segundo espiritual. Hobbes por sua vez aborda a mesma
problems.tica, por6m nio fazendo a mesma distingao de Descartes, ou seja,

nio recorre ao dualismo onto16gico caaesiano, mostrando como n5.o podemos
conceber qualquer pensamento sem uma coisa que pense, uma vez que a
origem de todo pensamento este diretamente ligada a:

aqufZo qzze denomfnamos sensagdo (bois ndo hd nenhuma concepgdo
no espirko do holxem, que p metro ndo teRRa fido ol'iginada, total ou

parcialmente; nos drEaDs dos sentidos)" (HOBBES, 1983, P. 9).

Delta forma podemos observar homo Hobbes enfatiza a id6ia de que o
sujeito de um pensamento serf sempre um suleito corporal. Sendo ele
(sujeito) um compo assim como tamb6m o sio os objetos que o afetam, delta
fonda Hobbes %orcdosamente /"edzzz todd a reaZfdade a zzm cozdunfo de corpos

em mouimenfo" (MARGUTTI, 1988, p. 177).
Assim, para sermon coerentes ao modelo hobbesiano, devemos dizer

que ng.o hg. espago para dualismo em seu pensamento, e nesse sentido o
conafzzs 6 uma Unica forma:

I)os apetites e auers6es, algun,s nclscem, com o homed, coho o apetite
petal comida, o apetite de excreQdo e exonerctQdo (que modem tctmb6m,
z mats propricLmente, ser chctmctdos ctuers6es, em rel,aldo ct argo que
se sen,te den,tro do compo)" (HOBBES, 1983, p. 33).

Dentro da filosofia hobbesiana nio ha espago para qualquer tipo de
dualismo original como podemos ser levados a pensar. O que de fato ha 6
uma tend6ncia que nos induz a tomar certas atitudes e a repudiar outras,
resguardando sempre o mesmo desdo que se manifesta, ora em forma de
aproximag5.o ora em forma de distanciamento, de acordo com a realidade do
sujeito, e tendo sempre homo finalidade o desejo de auto preservag5.o.
Portanto, se existe um dualismo em Hobbes esse seria modal, 16gico e n5.o
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onto16gico como em Descartes. Caminhemos maid alguns passes
O desejo sup6e sempre a aus6ncia do objeto, este sempre relacionado a

busca de argo que ainda ngo se possui, essa caracteristica implica na exist6ncia

de um mecanismo que funcione como uma esp6cie de "estoque de imagens",
esse mecanismo 6 a mem6ria, que toma o passado homo medida para oriental

o futuro. No faso dos desdos que nio s5.o matos,' ou deja, dos que sio
adquiridos, devemos supor nio apenas as experi6ncias passadas como
tamb6m as inter-relag6es humanas. E, nesse casa, abre-se um campo de
in6initas possibilidades no que concerne a extensio do Ambito representativo

que servirf de base para a derivaga.o das paix6es, e sua proporcional extensio

no que se revere aos pr6prios desejos, o que significa que os desdos nio
estio exclusivamente voltados para a conservag5.o da esp6cie. A exclusiva
garantia de preservagao apenas, n5.o basta para descrever o papel
desempenhado pdas paix6es humanas .

Coma foi mencionado arima, o desejo pressup6e a aus6ncia do objeto,

ipso pode nos levar a cher que, ao atingir o objeto desejado, o homem se
dang. por satisfeito, mas na realidade ipso n5.o 6 o que decorre dense fato. Ao
tomar contato com o objeto desqjado, o homem nio se dente completamente

saciado na sua vontade de alcangar metas, atingir fins e conquistar feitos,
ele apenas supre aquele desejo espec:ifico que de certa maneira o incomoda
e o induz a tomar certas agnes na diregao dos objetos dos quads ele tenha a

esperanga de que possa satisfaz6-1o. Mas o desejo como marca ou como
caracter:istica humana sempre irf se sobrepor ao contentamento
momentfneo derivado de um Him alcangado, ou melhor, de um desejo saciado.
A exist6ncia humana se caracteriza como uma espiral aberta, que se
desenvolve de desdo em desqjo de forma in6inita at6 que elsa caracteri.utica

naturalmente humana tenha 6tm, o que significara tamb6m o t6rmino de
sua vida, a monte. O primeiro principio que move o homed 6 um princfpio
que anseia por um desejar constante, poderiamos aqui, nos arriscando um

Os desejos matos sio os de respiragao, excregao, nutrigao etc
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pouco, chang-lo de principio de desdo.3 0 estado de guerra nance exatamente

de uma utilizag5.o irrestrita do direito do homem de satisfazer deus desqjos,
nesse momento 6 que se faz necessfrio a viabilizagao do Estado Civil que
garantirf um outro direito fundamental do homem, qual sda, a conservagao
da vida.

Contudo, Hobbes nos mostra que, a16m de sua conservagao, o homem
tamb6m anseia por prazer, alegria, sa6de etc. Uma passagem em que ele
nos mostra tal cato 6 na sua definigao de felicidade, dizendo que ela "consfsfe:,

ndo em fer.prosperado, mas noir(iprfoprosperar" (HOBBES, 1987, p. 96) e
ainda no .Leufafd

O su,cesso conlin.uo na, obtenQdo dctquelas coisas que de tempos em
tempos os homers desejam, quer dUeT, o prosperar coltstan,te, f ctquUo
cb que os homers chamurn fe! cidade" (HOBBES, 1983, p. 39).

lsso porque "a .prdprfa ufcZa ndo .passe de moulmento, ejamafs .Rode

defxar de hatter desdo" (HOBBES, 1983, p. 39). Portanto, tal comentfrio se

faz pertinente na medida em que levantamos a possibilidade de tomarmos o
Estado dnicb. e exclusivamente como uma grande prisao, ou sqa, coco

instituigao que nos traz a garantia da vida, mas que nio nos oferece qualquer

tipo de possibilidade de felicidade.

3 0 que ocorre nesse memento 6 algo semelhante ao que se paisa no aparelho psiquico,
segundo Freud, e que ficou conhecido na hist6ria de seu pensamento homo "principio
de prazer". Na filosofia de Hobbes, no estado de natureza o homem 6 dotado de uma
liberdade total no campo dos desqjos, contudo esse liberdade tamb6m 6 respons6vel
pele estado de tensio vivido pelo homem, que 6 caracterizado pda guerra de todos
contra todos e que significa a ameaga constance de monte. Em Freud ocorre tamb6m
uma liberdade total do individuo quando vive sob o principio de prazer, ja que este
pode lever o homem, em 61tima instancia, a aniquilar-se, e para que isso nio ocorra
6 necessgrio que se estabelega algo que regule elsa liberdade que pode ser fatal,
esse mecanismo regulador 6 o que Freud nomeia "principio de realidade". No maid,
sabemos que comparag6es dessa ordem podem maid complicar do que esclarecer,
pois como enuncia Freud: "Ngo 6 facil lidar cientiflicamente com sentimentos'
(FREUD, 1978, P. 133).
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O prop6sito hobbesiano nio 6 assim tio precfrio e seu modelo de
Estado tampouco, Hobbes gabe que os indivi.duos nio prezam apenas pda
vida, mas que almelam tamb6m um certo nllmero de condig6es sem as

quads des ng.o podem viver bem. E nesse cano a diferenga 6 not6vel, conforme
destaca Zarka.4

Bem, para terminar, tomemos agora coma diregao de nossa investigagao
o desenvolvimento das relag6es entre doin peres fundamentais para a

constituigg.o do aparato passional humano que 6 a inter-relagao entre desdo
e aversio e entre prazer e dor.

O mecanismo que provoca o prazer deve ser tomado como um efeito
ben6flco do movimento vital causado pelo objeto da sensagao no c6rebro

que como movimento, se transmite ao coragao. Em outras palavras:

.Fal coma na sensa&ao aquilh que real!;m.erie asta dentro de n,6s 6 a,pencts
mouimertto...prouocado peta aQao de objetos eacternos. Mets em,
a,pa,ranciar: Pa.rct a, vista, a, tuz e cl cor; petra o ouuido, o som,; para, o
oZHafo, o odor e etc,... mas a afar?ncaa ozl sensafdo dense mouinzenfo d
o que se chang detente, ou en,tdo perturbctQdo do espirtto. Este
mouimenfo a qzte $e chang apefite, notadamenfe em sua manfHesfafdo
coho detente e Frazer, parece constituir uma, corroborctQdo do
m,oui.menlo Dual, e uma, c6uda prestada G este"(HOBBES, 1983, P. 34)

O deleite ou prazer, quando se referir a um objeto, 6 chamado amor;
no cano contra.rio temos o 6dio; de modo que se observarmos todo o
desenvolvimento do complexo arcabougo passional hobbesiano, veremos que

se trata sempre de um mesmo fen6meno, ou sda, 6 num Qnico processo

que podemos diferenciar a "forma geradora" (desejo/aversao) e seu efeito
simultfneo (prazer/desprazer) e sua relagao com o objeto (amor/adia)
Contudo, ao afirmarmos que se trata do mesmo processo, nio estamos
a6lrmando uma identidade puja. Existe uma distingao importante que
devemos salientar no que concerne a identidade do desejo e do prazer ou do

desejo e do amor.

ZARKA, Y. CI. Za .Decisfcin Mefaphyslque de .Hobbes, p. 39
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O desejo e o CLmor sdo ct m,emma coisa, satuo que por deselo sem.pre
se auer slgnfPcar a aus8rzcfa do oblefo, e quando se Haze em arrzor
geralmente se quer in.dicara presenQct do mesmo. Tarnb6m por auers&o
se signiEcct a ausancia, e quando se rata de 6dio, pretends-se indycar
CL presertQct do objeto" (HOBBES, 1983, p.33).

Sob este ponto de vista, o desejo 6 esforgo e torna-se amor ao ter contato

com o objeto, de onde se pode afirmar que a aus6ncia dele (objeto) significa

a exist6ncia do puzo e dimples sentimento de desdo. Assim, para Hobbes, a
relagao desejo/prazer nio pode ser pensada em separado, mas sim como
doin fen6menos que sio participantes de uma mesma escalada processual,
donde o prazer se atualiza no decorrer dense processo, de modo que o que

caracteriza o desqjo 6 uma esp6cie de inacabamento, uma malta, ou sqja,
uma realizagao incompleta.
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Joan IPAUtO HENnIQUE E REGiANI CRISTINA JAcwTo8

Desde a face final dos deus estudos no co16gio Jesuits em La Fldche,

um dos melhores co16gios da 6poca, Descartes percebera a nagilidade do

que aprendera, ja que ele se encontrava em meio a muitas dividas e
incertezas. A parter do que, ele se torna um grande critico da maneira coma
era transmitido o conhecimento at6 ent5.o. O ensino, que era baseado na
autoridade, afastava a.queles que se dedicavam ao estudo, impedindo que
encontrassem a verdade. Pautar-se pda autoridade, segundo ele, era uma
forma de adquirir "preju£zos"(preconceitos,pre/rages). Estes "prejNzos", por

sua vez, constituem uma barreira no processo de aquisigao do conhecimento
verdadeiro.

Segundo Descartes, um sujeito cuja mente estqa impregnada por
preconceitos apresenta dificuldades de analisar com exatidio algo que se
apresenta a ele, o que permitira que esse sujeito Gaia muitas vezes no euro
e conceba como verdade aquilo que apenas Ihe parega verdadeiro. Em meio

a suas investigaQ6es, Descartes percebe que mesmo os sgbios adotaram
como verdadeiro o que era apenas verossimil e, por ipso, foray levados ao

Para que sua critica fosse sistematizada, Descartes elaborou um quadra

em que explica os graus do conhecimento a que chegara a trading.o. Segundo
ele todd o conhecimento a que chegara deus antecessores se resume a quatro

errol

Alunos graduandos do Curso de Filosofia da Universidade Federal de Uberl&ndia
DESCARTES, Rend. Carta pre/Echo aos Prfnclbios de /ilosoPa, p. 7 a 8



Jade Pahic Henriqtfe e Regiani Cristina Jack

graus de sabedoria, sends des: nog6es claus em si mesmas, experi6ncia
proveniente dos sentidos, o convivio com outros homens e, o 61timo, a leitura
dos livros escritos por pessoas sfbias.

O primeiro grau cont6m nog6es muito claus, que se fazem presented a

qualquer pensamento,jf que podem ser adquiridas sem "meditagg.o", isto 6,
sem o esforgo necessfrio a esse lipo de pensamento investigador que
caracteriza as descobei'tas da ci6ncia. Sio nog6es, como o principio de nio-
contradigao, que sio requisitos de qualquer pensamento e, por ipso, sio
reguladores da sua expressao. O segundo grau representa um sair de $i, ou
bela, o conhecimento atrav6s da experi6ncia. O terceiro grau compreende a
troca de id6ias possibilitada pele convivio entry os homens. O quarto grau
representa um desejo de obtengao de um saber mais elaborado, visio que
ele compreende a leitura dos livros escritos por pessoas capazes de nos
instruir.

Apesar de sua critica, Descartes n5.o desmerecia a imports.ncia dos
ensinamentos que obtivera nos co16gios. Ele admitia que o conhecimento
das lingual proporcionava o acesso aos livros antigos, e que a leitura dos
bong livros 6 uma conversagao meditada com seus autores, pois que des
nela apresentam os melhores de seus pensamentos.e

Embora os homens mats s6.bios tivessem acesso apenas a essas formal

precarias de saber, poucos se langaram na busca de um bem major, a saber,

os fundamentos ou principios de toda a sabedoria. E, os que o fizeram, se
perderam por caminhos que os conduziram a errol e, assim, maid distantes
des permaneceram da verdade. Segundo Descartes, deus enganos provinham

de deus preconceitos e da extrema confianga no que Ihes parecia como muito
claro mas nio o era.

Essen preconceitos t6m origem no conhecimento que se adquire atrav6s
da experi6ncia dos sentidos, pris um espirito que nio fora acostumado a

analisar suas representag6es, nelas confiarf demasiadamente, visto que nio

2 DESCARTES, Rend. .Dfscurso do mdtodo, Primeira parte, Sio Patio: Abril Cultural
1973, P. 39.
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distinguira o efetivamente percebido das nog6es que pretensamente o
organizam e Ihe dio sentido, muitas das quaid meramente subjetivas. Dessa
forma, um sujeito que nio acostumara seu espirito a obedecer a certas
regras que Ihe permitam chegar is coisas mesmas, livres de acr6scimos
subjetivos, ficarf preso a verossimilhanga e ipso parecera tio certo e seguro

que dificilmente ele percebera seu engano.
lsso se torna mats grave quando indivi.duos que buscam conhecimento,

compartilham experi6ncias. Pois, a16m do faso de confiar demasiadamente
em suas pr6prias id6ias, ha o risco de cain num ergo ainda major quando
acrescentam-se id6ias de outrem is suas id6ias. Essa justaposigao de
representag6es subjetivas levarf o sujeito que deseja conhecer a caminhos
muito distantes da realidade

Segundo Descartes, Plata.o e Arist6teles foram os primeiros que
procuraram por um saber mais elevado. Elem foray chamados de fi16sofos

porque desdavam encontrar os principios de today as coisas, por meio das
quaid des pudessem deduzir as raz6es de tudo o que Ihes fosse possivel
saber. Essen fi16sofos possuiam muito daquele saber adquirido pecos quatro

graus. Platao, que seguira os ensinamentos de seu mestre S6crates, fora
sincero ao dizer que n3.o conhecera nada de seguro, e a partir de suas
hip6teses, ele imaginou certos principios que seriam a causa de today as
coisas. Arist6teles, que fora seu discipulo, nio professou outros principios
apenas alterou a maneira de apresentar os principios de seu mestre e
considerou-os como verdadeiros.3

Embora essen fi16sofos tenham desejado encontrar um grau superior
de sabedoria, des, segundo Descartes, nio conseguiram superar aqueles
quatro graus de conhecimento, e, permanecendo presos a des, n5.o se
livraram de seus preconceitos. Plano nio conseguiu alcangar um
conhecimento dais objetivo, pris permaneceu prego apenas ao que Ihe

parecia muito claro. Mas, ele foisfbio ao reconhecer e professar deus escritos
homo hipot6ticos e os principios a que chegara coma verossimeis. Arist6teles,

3 DESCARTES, Rend. Carta pre/Hcfo aos Princ1lpfos de /iZoso/ia, p. 5 a 6
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por tomar os ensinamentos de seu mestre como verdadeiros e por nio proferir
outros principios mais seguros, nio p6de superar o grau de conhecimento
do seu mestre. Com efeito, ele foi mesmo menos sgbio que Platao, pois
considerou o que nio era evidente como verdadeiro, ou deja, concebeu id6ias
obscuras coco claus, e a partir delay deduziu as causal de today as coisas.

Devido a sua conduta, Arist6teles nio conseguiu um conhecimento seguro,

pols suas conclus6es foram tirades de fhlsos principios.

Os sucessores desses fi16sofos nio cuidaram de procurar por um saber

mats efetivo, pois, motivados pda impossibilidade de se atingir a verdade
absolute, alguns deles acreditavam que o mellor caminho para a felicidade
era suspender ojuizo de today as coisas,jg. que today as coisas sio incertas.
Outros, homo Epicuro, colocavam a certeza das coisas como dependente dos
sentidos. Os primeiros, por estenderem suas dQvidas at6 as agnes da vida,

eliminaram a prud6ncia em subs agnes. Dessa forma, des erraram, pois
desconsideraram a necessidade de viver com prud6ncia, 6 necessfrio que

todo homem viva da melhor maneira, e para que ipso ocorra 6 necessfrio

que ele sica certas regras de conduta coma o proprio autor sugere em sua
okra Discurso do M16todo "(...) a8m de u a parecer irresoluto em minlws
ctQ6es, enquctnto a, razdo me obrigctsse Q sa-to, em deus jullzos, e de ndo dakar
de piper desde enfdo o mats BeZfzme7zfe possfueZ, Horne! para mim mesmo
uma moral.proofs(irda (...)".5 Os outros se equivocaram por acreditar que os
sentidos t5.o somente revelavam a verdade. Seus errol nio perduraram por

muito tempo,ja que posteriormente des foram revistos, pols, reconheceram-
se os enganos a que os sentidos poderiam nos conduzir.

Depois dos epicuristas e dos c6ticos, surgiu a tradig5.o esco16.utica que

nio se propos propriamente a buscar um grau mats elevado, seguindo ainda
maid cegamente Arist6teles.

LEOPOLDO E SILVA, Franklin. A meta/[sfca da .Modernidade, Sio Pau]o: Moderns
2004, P. 40.
DESCARTES, Rend. .Dfscurso do mdf odo, Terceira parte, Sio Paulo: Abril Cultural

1973, P. 49.
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Por adotarem e confiarem plenamente nos principios aristot61icos, os
esco16.sticos cultivaram os erros de Arist6teles, permanecendo no engano e

tomando homo verdadeiro aquilo que era verossimil. Pois, como o proprio
Descartes a6irma em sua Carta Pref ado "toads as concZusdes ffradas de zzm

principe,o que ndo € Golden,te nd,o modem ser tamb6m eui,den,tes, ]nesmo que
denham sfdo deduzfdas eufdentemente". Descartes critica ainda a diversidade

de opini6es que predominava em seu tempo. Segundo ele, era imposs:ivel
que sobre a verdade, sends elsa uma s6, vg.das opini6es discordantes tenham

Para o fi16sofo frances, torna-se maid fgcil a.queles que nio se
submeteram ao estudo acad6mico, ou sega, aqueles que nio corromperam
sua razio, tomando como verdadeiros, conhecimentos tirados de falsos

principios, aprenderem aquilo que, segundo ele, serra a verdadeira Filosofia.
Tratemos agora desse grau maid elevado, que no quadro exposto por

Descartes, 6 classificado como o quinta grau. O quinto grau consiste nos

principios de um sistema inabalfvel do conhecimento. A busca dense quinto
grau 6 o que define a aut6ntica reflexio filos66lca.

Os verdadeiros principios sio caracterizados por dung raz6es: a clareza
e a fecundidade. Os principios sgo claros pda maneira como foram
encontrados -- Descartes os encontrou ao duvidar de tudo o que acreditava

conhecer -- e por terem fido sempre conhecidos e considerados verdadeiros
e indubitgveis por quase todos os homens, salvo a exist6ncia de Deus que

chegou a ser questionada por alguns homens que confiaram demasiadamente
nos sentidos. Sua fecundidade deriva do cato de ser somente a partir deles

que se podem deduzir sodas as outras coisas e que nada pods ser deduzido
sem des

Logo, no inicio do .Z)fscurso do M6todo , Descartes afirma que "nio basta

ter um esp:into bom, mas 6 preciso aplicf-lo bem, e, para tanto, possuir um
bom m6todo". A investigagao cartesiana parte da d6vida e busca, duvidando

de tudo, encontrar algo que deja certo, indubitfvel. Esse principio, ao ser
encontrado, deve ser sujeito a uma nova anglise a fim de saber como a
verdade se coloca no encadeamento das raz6es, e, se, de fato,
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obrigatoriamente a parter dele eu posco deduzir todo o resto. O cuidado e a
atengao devem ser muito grander, pois aqui irg. se definir o ponto
fundamental de toda a ci6ncia reconstruida pelo autos. Descartes, muitas
vezes em suas obras, chama a atenga.o dos leitores para os obstfculos ao
entendimento dos quaid ningu6m este totalmente livre. Os preconceitos,
que todos possuimos, a pressa, que leva a. precipitag5.o e o desanimo, pr6sente
nos espfritos mats moderados, atrapalham e podem nos conduzir ao errs

Devemos procurar o equilibrio em nossas agnes para que nossa investigagao
tenha 6xito

Dessa forma, seguir o caminho que o proprio autor percorreu para
bem conduzir a sua raze.o 6 partir da davida,o que nos liberta dos prejui.zos e
nos prepara o espirito para descobrir o que existe realmente de verdadeiro.
A d6vida cartesiana, estendida a tr6s graus,7 difere-se da d6vida vulgar por
partir de uma decisio e ngo por ser engendrada por experi6ncia. Ela 6
sistemgtica e generalizada e considera false o que 6 apenas duvidoso, e
admite sempre como enganador o que alguma vez tenha fido causa de engano.

Descartes enfatiza a importancia da d6vida e a necessidade de tomb-la
radicalmente, pris, coma ele alirma na Segunda !vleditagao, "quanto maid a
d6vida for vivida de forma radical, maid as certezas que se impuserem, em
seguida, se apresentarao como inabalgveis'

Na busch por um conhecimento seguro, ao rejeitar today as coisas
passiveis de davida,8 chegando mesmo a estend6-la i.s ess6ncias matemfticas,
Descartes encontra-se sem nenhuma certeza. Nesse panto n5.o se pode

A d6vida 6 muito abordada nas obras de Descartes, pris se trata do ponto de
partida de sua investigagao Silos6fica.

Descartes, em sua Primeira Meditagao MetafTsica, percorre o caminho da d6vida
em tr6s graus. O primeiro grau 6 o argumento do erro dos sentidos, o segundo 6 o
argumento do sonho, ao passe que o terceiro grau cont6m o argumento que estende
a d6vida ao valor objetivo das ess6ncias matemfticas atrav6s do Deus enganador e
do G6nio Maligno.
8 O fi16sofo, na Segunda Meditagao, afirma procurar afastar-se de tudo o que poderia
imaginar a menor ddvida
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afirmar certamente a exist6ncia de nenhum ser -- sol, corpus terrestres,
Deus -- nem mesmo a sua pr6pria exist6ncia homo individuo. Assim, ele

acaba percebendo que "quem de tudo quer duvidar nio pode duvidar que ele
mesmo 6 enquanto duvida". E, mesmo "admitindo a exist6ncia de um ser
ardiloso que busch sempre me enganar,o ng.o h6. dQvida alguma que sou
enquanto ele me engana; e, por mats que me engane, nio podera jamais
fazed com que eu nada sda, enquanto eu pensar ser alguma coisa". Descartes

chega, aqui, a exist6ncia do pensamento homo primeiro principio. Eis a
primeira certeza, clara, indubitavel, que gerd. tomada como fundamento do

O pensamento existe, e eu mesmo, enquanto penso, existo; o ser
pensante, enquanto duvida, existe como pensamento, uma vez que a d6vida,
como a imaginagao, o sentimento, 6 uma de suas modalidades. Eu sou,
enquanto eu imagino, enquanto eu pinto, pols essas faculdades, mesmo nio
sendo propriamente intelectuais, me pertencem porque implicam o
pensamento. Por6m, somente o pensamento pertence realmente a minha
natureza. A proposigao eu sou, eu exfsto, 6 necessariamente verdadeira
sempre que for enunciada ou concebida por um suyeito em seu espirito. Sei
que ha algo em mim que existe enquanto pensa, e apenas enquanto pensa,
pois se eu deixasse de pensar, deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir.io

Sei tamb6m, que "sou uma coisa pensante, um espirito, um entendimento,
uma Fazio"; e minha natureza 6 puzo pensamento, exclusivo de todd elements

corporal. O que eu percebo 6, na verdade, o que eu penso perceber, ou deja,

o pensamento 6 indispensavel ao conhecimento da coisa.

saber

O ser ardiloso, ou o Grande Embusteiro tem a mesma fungao do G6nio Maligno,
criado hipoteticamente por Descartes para aumentar a seriedade da d6vida, inscrev6
la kinda maid em minha mem6ria e estend6-la ao valor objetivo das ess6ncias
matem6ticas, segundo a interpretagao Gerard Lebrun. Os Pensadores, Sio Paulo
Abril Cultural. 1973
o DESCARTES, Rend. Medffagdes, Meditagao Segundo, Sgo Paulo: Abril Cultural:
1973, P. 101.
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A certeza alcangada peso fi16sofo, at6 agora, 6 subjetiva, pois depende
inteiramente do sl4jeito. "S6 posco saber realmente que sou, enquanto penso",

mas, em contrapartida, permanego sem saber, admitindo a hip6tese do G6nio

Maligno, se estou sendo enganado sobre o conhecimento de sodas as outras

coisas. Renta-me descobrir c6mo posco ter certeza das coisas ao meu redo?,

se existe, de fato, um Deus, e, se ele procura a dodo tempo me enganar ou

Cumpre saber se exists uma id6ia cuba realidade objetiva sda tal que
Ihe sega impossivel imputar a sua causa ao pensamento. E importance
lembrar aquio principio de causalidade cartesiano: "deve raver
necessariamente numa causa, ao menos, tanta realidade que no seu efeito:

Devo procurar saber entio se ha realidade objetiva em alguma de minhas
id6ias que reconhego claramente fora de mim, e que, portanto, eu mesmo
nao posco ser a causa.

Seguindo elsa anglise descobrirei, depois de um exame minucioso, que,
'de today as minhas id6ias", somente a id6ia de Deus - "uma substi.ncia
infinita, eterna, imutavel, independente, onisciente, onipotente, e pda qual

eu proprio e today as coisas que foray criadas e produzidas" -- presente em
meu espirito com todos essen atributos tg.o grander e eminentes nio pode
ter side causada por mim mesmo, e, portanto, 6 necessfrio que tenha fido
causada por um outro ser. Tendo em vista que "eu, uma substi.ncia anita,

nio conseguiria conceber a id6ia de uma substincia infinita se ela nio fosse
colocada em mim por alguma substfncia que fosse verdadeiramente infinita'
E nio caberia aqui supor que a id6ia do infinito 6 a negagao do finite, uma

vez que, na id6ia do infinito hf maid realidade objetiva do que na id6ia do
6lnito, sendo obrigatoriamente aquele anterior a este, ou, Deus anterior a
mim.n A "id6ia de Deus 6, portanto, a mats clara e distinta de todas as
minhas id6ias, pois possum major grau de realidade objetiva e, ao mesmo

nao

li DESCARTES, Rend. Meditag6es, Meditagao Terceira, Sio Paulo: Abel Clultural
1973, P. 116.
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tempo, garante a verdade de today as minhas outras id6ias". Deus 6 a raze.o
de ser de today as verdades. E "eu, sendo uma subst6.ncia anita, nio poderia
ter criado a mim proprio, pois se assim fosse, teria me criado sem as
imperfeig6es que sei que possuo, ou deja, teria me dado today as perfeig6es
e, dessa forma, serif Deus'

E na reflexio sobre mim que acabo encontrando Deus, pois este, ao me

friar, teria deixado em mim impressa uma id6ia de si homo a marco do
artifice em sua obra. Tamb6m 6 evidente que Deus nio poderia ser o grande

enganador, pols, o erro esb ligado a car6ncia, e quem carece de algo 6
porque nio alcangou ainda a perfeigao, o que 6 impossivel para Deus.

Este.o assam estabelecidos os princfpios que servirio de base para toda

a filoso6la cartesiana. O coglto 6 a primeira certeza na ordem em que foi
encontrada, mas nio a maid alta. Apes ter encontrado o cogito e a partir
dele Descartes encontra, de faso, a verdadeira certeza. A exist6ncia de Deus

e sua definigao homo ser perfeito 6 o verdadeiro principio. judo serf deduzido,

de maneira clara e distinta, a partir dos principios e sem des nio pode ser
construido.

Em seguida, a partir desses principios, Descartes deduz os principios

fisicos que s5.o a estrita de6lnig5.o da materia homo corpos extensos, largura,
comprimento e proftlndidade, assumindo diversas configurag6es e movendo-
se de diversas maneiras

Em sua Carta Pre/8cfo aos Prlncfpfos da F[ZosoPa e]e enfatiza ter fido
o primeiro a reconhecer os principios e para provar sua autenticidade ele
recorre a experi6ncia, ao convidar os leitores a leitura do livro Os Prfnc#)fos

daft,osofta.
Os princ:ipios sio base de toda a metaHsica cartesiana, ou, segundo a

pr6pria comparagao feith por Descartes, da filosofia coco uma arvore, em
que as raizes seriam a Metaflsica, o tronco a f(sica, e os 6'utos serial as
outras ci6ncias, principalmente a Mecanica, a Medicina e a Moral Definitiva,
etta illtima seria o Qltimo grau da sabedoria.
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A CADEIA CAUSAL DA AWAD EM HOBBES

LUIZ C}ARLOS SANTOS DA SILVA$

No capitulo X da versgo latina do Zzufafd, Hobbes utiliza o tempo.pofenffa
para designar o poder que os homens t6m para atingir os deus objetivos.
Nests sentido, o poder consiste nos meios de que um homem disp6e para
obter aquilo que considera um bem para si mesmo.i Trata-se de uma
concepgao de poder que parece remeter ao sentido frsico do termo, tal como
uma forma, eflcfcia ou capacidade de realizar algo. Por outdo Indo, no titulo
da obra, assim como nos demais capitulos onde o autos disserta sobre o
poder do Estado, Hobbes utilize o termo pofesfas (e nio .pofenffa) para se
referir ao poder politico.a Tends em vista a diferenciagao que Hobbes faz, na
versa.o latina do .Leulatd, entre o poder de um homem (para o qual ele utiliza

o terms.pofenffa) e o poder do Estado (para o qual ele utilize o termopotesfas),

o presente projeto pretende investigar se a dennigao de poder, condizente
com a primeira parte do .Leufafd, into 6, aquela que trata do homem

:l: Graduando em filosofia pda Unicamp e bolsista Fapesp. Orientado pda professora
Yara Adgrio Frateschi.

O poder de um homem (universalmente considerado) consiste nos meios de que
presentemente disp6e para obter qualquer manifesto bem futuro." .Leufatd, capitulo
X, pagina 53
2 Na versio inglesa do .Leuiatd, Hobbes utiliza o termopower para se referir ao poder
em gerd (deja o poder de um corps, de um homem ou mesmo o poder Soberano). No
caste da versgo latina, o autor utilizapofenffa para se referir aos dais primeiros tipos
de poder e potesfas para se referir ao poder politico. Esse diferenciagao dos termos
parece ilustrar uma tentative do autor de, por um lada, assemelhar o poder dos
homens ao poder dos corpos (potenfiaJ e, por outro lado, diferenciar o poder Soberano
@otesfas) desses outros doin
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independentemente da associaga.o pol:inca, tem seu fundamento na Fisica
hobbesiana. De antemao, podemos dizer que o fato de Hobbes pretender
explicar o funcionamento das faculdades cognitivas humanas e o
comportamento humano natural a partir das leis que regem o movimento
dos corpos em gerd, nos permite supor que este concepgao de poder como
poztenaa tem sua g6nese na Fisica e 6 obtida a partir da teofia do movimento,
que Hobbes aplica ao homem a fim de explicar o seu comportamento natural.

Pretendemos, portanto, investigar em que medida a concepg5.o

hobbesiana de .porter homo .pofencfa funda-se na Fisica e, maid
especificamente, na teoria hobbesiana do movimento. E 6 sob esse prisma

que analisaremos aquela afirmag5.o de Hobbes, segundo a qual ha "uma
tend6ncia gerd de todos os homens a um perp6tuo e irrequieto desejo de

poder e mats poder, que cessa apenas com a norte",3 a fim de investigar se
uma tal tend6ncia se explica mediante a aplicagao dos prince.pios que regem
os corpos em gerd a natureza humana.

Para que possamos tratar da nowa.o de poder homo .pofenffa faz-se
necessfrio recorder a primeira parte do .Leufafd, onde IElobbes explica as
faculdades cognitivas do homem e o comportamento humano natural. Deve-

se, nests primeiro memento, explicar o que podemos chamar de "cadeia
causal da agg.o", ou sda, as causal que levam um homem a agir e a se
movimentar na diregao de um bem almqjado. Como veremos, Hobbes parte

da explicagao do modo de funcionamento das faculdades cognitivas (sensagao,

imaginagao, mem6ria e cadeia de pensamentos) para entio explicar como
se da a formagao do desdo e quaid sio as causas das agnes volunt6.das. Nas

linhas que seguem tentaremos expos de maneira breve esse caminho
person'ido por Hobbes e que se inicia, no capitulo 1, com a nogao de sensagao,
e culmina, no capitulo VI, com as nog6es de desdo e movimento voluntfrio.
Com ipso, pretendemos explicitar como se dg., em Hobbes, a cadeia causal

da agate, e mostrar que toda agro voluntfria visa a obtengao de album bem
para aquele que age, ja que em today as suas agnes os homens procuram

3 .Leofafd, capitulo XI, paglna 61
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atingir aquilo que consideram um bem para si mesmos. Em seguida,
abordaremos a nogao de poder homo .pofenffa, ou bela, aquela que remote
aos meios que um homem disp6e para obter aquilo que considera um bem
para sl

Tendo em vista que o objetivo dente estudo 6 investigar se a nogao de

poder como.pofenffa tem origem na Fisica, recorreremos a. teoria hobbesiana
do movimento, de modo ainda rudimentar, pois este serf objeto de
investigagao futura. Por enquanto, recorremos apenas aquelas passagens
do .Leufatd, principalmente do capitulo 11, nas quaid Hobbes exp6e a causa
do movimento e do repouso. Neste capitulo, Hobbes revela o principio que
rege a sua teoria do movimento, a saber, "que nada pode mudar por si s6".4

Decorre dente principio que o estado de movimento de um corps s6 buda
pda ag5.o de outdo corpo, de modo que o movimento de um compo 6 causado
por outro corpo, e, uma vez iniciado, esse movimento ngo termina a menos

que argo externo o raga paras. Disco se segue que um compo em movimento
tende a permanecer em movimento a menos que algum obstfculo se
interponha. Com ipso, Hobbes este recusando uma concepgao teleo16gica do
movimento e assimilando uma explicagao meca.nica, isto 6, que recusa a
exist6ncia da causa final e admite apenas a exist6ncia da causa eficiente. Se
o movimento de um compo nio termina com a atualizagao do que 6 em
pot6ncia, ou com a "realizagao" do feZos, mas sim com a agro de argo externo,

6 porque a caracteristica do movimento 6 a persist6ncia, a sua continuagao.
Da{ Hobbes dizer que "quando um corpo este em movimento, move-se
eternamente, a menos que aldo o impega".s Pretendemos investigar se e
em que medida etta teoria que explica o comportamento dos corpos em

gerd este na origem da concepgao do poder humano como potenffa e se ela
tamb6m explica a tend6ncia que os homens t6m a um "perp6tuo e irrequieto

'Nenhum homem duvida da seguinte a6lrmagao; quando alguma coisa este im6vel,
permanecera im6vel para sempre, a menos que algo a agILe. Mas nio 6 tgo facil
aceitar etta outta: que quando uma coisa este em movimento, permanecera
eternamente em movimento, a ments que algo a pare, muito embora a razio sega a
mesma, a saber, que nada pode mudar por si s6" (Leufatd, capitulo 11, pagina ll).
$ 11dem
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desqjo de poder e maid poder, que cessa apenas com a morte". Trata-se de
avaliar se esta peoria do movimento, quando aplicada ao homem, permite
explicar que o desqo de poder e mats poder 6 natural e proprio da natureza
humana. Em outras palavras, trata-se de avaliar se a tend6ncia humana de
desqjar poder pode ser explicada a partir da tend6ncia dos corpos em gerd a

conservarem-se em movimento. O que nos faz levantar etta suposigao 6 o
faso de que Hobbes identifica vida e movimento: viver 6 ester em movimento,
paras 6 morrer.e Se viver 6 estar em movimento, os homens tendem, de
acordo com a natureza, a persistir em movimento, into 6, a conservarem as
suas vidal. Para ipso 6 preciso terpofenffa, na medida em que ter.pofentfa
6 possuir os meios que pezmitem a continuidade do seu movimento na diregao
da satisfagao dos desejos. Talvez este deja um caminho para engender porque,
segundo Hobbes, a tend6ncia humana de desejar poder 6 natural: os homens
naturalmente tendem a persistir em movimento e para isso precisam ter
pofenffa. E se 6 o poder (como pofentfa) que permite a continuidade do
movimento, o desejo de poder cessa apenas com a monte.

No capitulo X do .Leufatd, Hobbes define o poder de um homem como
'os meios de que presentemente disp6e para obter qualquer visivel bem
futuro".7 Compreendido cano maid, o poder consiste no caminho pelo qual
um homem 6 capaz de alcangar aquilo que considera um bem para si, into 6,
o objeto do seu desqjo. Se, portanto, o desQjo 6 um movimento interno de

aproximagao ao objeto que no$ agrada, o poder 6 aquilo que permits que
esse movimento, uma vez externado, continue sem obstgculos e deja "eficaz '

no alcance do objeto do desdo. Se "quem tem a expectativa de um prazer
futuro, deve, a16m disco, conceber em si mesmo algum poder pelo qual esse
prazer possa ser atingido",' 6, entao, pda posse do poder que somos capazes
de fruirmos o objeto desejado.9

"Pois vendo que a vida nio 6 maid do que um movimento dos membros, cl4jo initio
ocorre em alguma parte principal interns (...)". .Leuiatd, Introdugao, p. 5.
Leufatd, capitulo X, pg. 53
A natzzreza hzzmana, 8. 3

Uma vez que para Hobbes toda concepgao de futuro 6 a proUegao de uma recordagao
para um tempo vindouro, s6 somos capazes de conceber algo no futuro na medida em
que presentemente sabemos raver capaz de produzi-lo. (cf! M.H. cap. 8).
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Essa concepgao de poder, uma vez compreendida homo condigao de
continuidade do movimento, parece ser tamb6m causa ePcfente da ftuigao

do objeto alcangado. Segundo Hobbes, "a causa 6 dita a respeito de alba jf
produzido",:o tal como dizemos que o movimento dos corpos externos 6 causa

da sensagao, ou mesmo que a sensagao 6 causa dos nossos desejos e avers6es.

Assim, com relaga.o a fruigao de um objeto, dizemos que o poder 6 sua causa
mats imediata, uma vez que foi condigao para que ele tivesse fido atingido.

Deve-se observar aqui que para Hobbes nio ha um fim 61timo ou um
bem supremo que pudesse, uma vez obtido, satisfazer definitivamente o
homem. Hobbes recusa a exist6ncia de um fim 61timo porque nio pode

aceitar a finitude do desejo: enquanto vivemos temps sensag6es e as
sensag6es causam, inevitavelmente, desejos. Ao recusar a exist6ncia do Pm
&Ztfmo no qual repousaria o desejo, Hobbes estabelece a distingao entre
dots tipos de nns: os fins pr6ximos e os longinquos:

No que se refers aos fins, q tgurts sdo chctmados de propinqui, into 6,
pr6ximos; outros sdo chamados de remote,ou mats tonginquos. M. as,
quando comparados os /Zns mafsprdximos com os mats Zongfnqzzos,
redo se cttc 71u os mah pr6ximos fins, mas me s, e caminho parct
a,qu,ewes (...) pots enquan,to uiuerm,os, tends desejos, e desejos
pressupdem u/n/im mats Zongfnquo" CZ nafz&reza h nzana, 7, OD

Se, pois, o desqjo pressup6e um fim maid longinquo, uma vez atingido
este deixa de ser 6lm e passe a se constituir coma meio para alcangar um

.De corpora, caput X, articulo I
Pesto que, tudo o que este contido num agente sgo acidentes, os quads, sob todos

os pontos de vista, sio necessariamente requisitados para se produzir algum efeito
num paciente, entio dizemos agence aquilo que 6 capaz de produzir aquele efeito; se
de algum modo ao paciente tenha fido aplicado. Mas, no capitulo anterior, indicamos
que eases mesmos acidentes constituem a causa efliciente, de modo que causa
eficiente e acidentes, portanto, sio a mesma coisa, e as quais constituem a pot6ncia
do agente [poder agente]. Pot6ncia do agente e causa eHlciente, nessa medida, sio
uma mesma coisa, diferindo apenas quanto ao modo como sio consideradas" (.De
corpora, kaput X, articu]o 6 [tradugao nossa ]).

Cede/ /?os da G/'adtragao, Campinas, n' 07, 2007 99



Lt£i= Ca} {os Santos da Silva

6im maid adiante. E assim que, ao obtermos um objeto do nosso desejo,
passamos a desejar outdo, pois o objeto obtido deixa de ser fim ou escopo do
nosso desdo e passe a ser meio e caminho para a obtengao de outro adiante.
A felicidade, nessa medida, nio consiste no repouso de um esp:into satisfeito,

mas no continuo sucesso na obtenga.o dos objetos do desdo. O poder de um
homem, sob esse prisma, 6 a condigao e meio de realizagao desse "processo '
chamado felicidade, de continuidade do movimento que mant6m os homens
vivos. E, posts que os objetos mats pr6ximos integram-se ao nosso poder

(pois, se pr6ximos, os objetos deixam de ser fins ou escopo do nosso desdo e
passam a constituir maids de se alcangar outros objetos adiante, tal homo a
pr6pria definigao de poder), entio dizemos que o poder 6 causa do pr6prio

poder.i2
E com base nessas considerag6es que a concepgao hobbesiana de poder

homo.pofentEa parece ter origem na Fisica: trata-se da "forma" ou "capacidade'

que um corpo possui para conservar-se em movimento.
Como vimos, no capitulo ll do .Leufafa, Hobbes afirma que "quando um

corpo este im6vel, permanecera im6vel para sempre, a menos que algo o
agate" e que "quando uma coisa este em movimento permanecera
eternamente em movimento, a ments que algo a pare". Com base nessas

a6lrmag6es, Hobbes estabelece que:

Somente corpos agitam ou obstruem o movimento de outros corpos

Os corpos nio criam ou extinguem por si s6 movimento.

2 Se o desejo pressup6e um fim mais longinquo, s6 podemos conceber um
contentamento no proprio prosseguir. Entao, diz Hobbes: "nio nos admiremos
portanto, ao ver que quanto maid os homens obt6m riquezas, hondas ou outro poder
(...) quando des atingem o 61timo grau de um certo poder passam a perseguir outro:
(A nafureza humana, 7,7). E com vistas a ipso que, no capitulo X do .Leufafd, Hobbes
procure exaustivamente mostrar coma, atrav6s do poder, adquire-se maid poder, tal
como os poderes instrumentais, que sio adquiridos mediante os poderes naturais,
e constituindo tamb6m meios e instrumentos para se adquirir maid poder.
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Vimos que o desdo 6 o comego de um movimento em diregao a algo
que nos agrada. Alcangar este algo 6 o flm ou escopo do nosso desqjo, de
forma que o poder constituio meio de alcanga-lo. Considerados em dimples
estado natural, os homens sg.o portadores de um direito que se identi$ca
com "a liberdade que cada um possui de usar seu pr6prio poder, da maneira
que quiver, para a preservagg.o de sua pr6pria natureza, ou sqja, de sua
vida".i3 Mas, como nesse estado de natureza nio ha um poder coercitivo

(potesfas) que posse gerenciar a conduta humana "se torna manifesto que,
durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de
os manter todos em respeito, des se encontram naquela condigao a que se
chama guerra; e uma guerra que 6 de todos os homens contra todos os
homens:

Com vistas a. concepgao de que "a vida 6 movimento" e que a felicidade

6 "o proprio progredir",:s Hobbes define a liberdade homo"a aus6ncia de
impedimentos externos".ie E nio s6, mas que tamb6m "tail impedimentos
muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de fazer o que quer,
mas nio podem obstar a que use o poder que Ihe renta, conforms o que seu
julgamento e razio Ihe ditarem".:' Por ipso, "o poder, simplesmente, nio 6
maid do que o excesso de poder de um homem sobre o de outro homem".IS
Explica-se.

Quando nio ha um poder maier que possa ordenar a conduta dos
homens, des obstruem o caminho uns dos outros, ou ainda, se constituem

como obstg.culos para a continuidade do movimento uns dos outros. homo

3 .Z,eoiatd, cap. XIV.
I,eufatd, cap. Xlll
Hobbes. em 10. 21 do A nafureza humana, compare a vida a uma corrida, onde

'sobrepujar continuamente quem vem adiante 6 felicidade" e "abandonar a corrida,
e morrer'' .
i6 .Let;!atd, cap. XIV.
n .Leuiafd, cap. X.IV.
is A nafureza humana, 8, 4
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nio hg. uma inst&ncia soberana que possa direcionar coda um dos homens
na busca do seu objeto do desqjo, segue-se o conflito:to

fCopzsfderando queJ "opocler de zlm horned resfste e enfraua os eHeifos
do porter de outta homed; o Bader, simptesmente, n,d,o f m,a,is que o
eoccesso de porter de um homed sabre outs"0 homed. Pots, se poderes
i,guais se op6em, destroem-se m,utu,ctmente" ao

Se, portanto, doin corpos movimentando-se em direg6es opostas se
chocam, o .pode7" resuZfante 6 a diferenga dos poderes de amboy os corpus.
Se, por6m, estes doin corpos possuirem poderes equivalentes, o .porter
resuZfanfe entre des 6 nulo, tal como nio houvesse poder algum. O poder
dos homens, semelhantemente, nio 6 maid que o excesso de poder de um

homem sobre o de outdo homem. Ao poder de um homem nio se atribui,
portanto, um valor absoluto, mas sempre reZaffuo ou comparaZlfuo.

Compreendido coma "os meios que presentemente se possui para
alcangar um aparente bem futuro",:: o poder parece conduzir os homens a
um processo de continua marcha de um objeto a outdo. Pols, se os fins mats
pr6ximos nio sio considerados fins, mas meios, concebemos a felicidade
como "um continuo progresso do desejo, de um objeto para outro, nio sendo

a obtengao do primeiro outra coisa senio o caminho para se conseguir o
segundo".zz Nessa medida, a felicidade n5.o consiste no repouso de um espirito

9 Segundo Monzani: "0 estado de natureza nio 6 lugar do isolamento para Hobbes
mas sim o da coexist6ncia sem regra universal (. ..) Todo sujeito 6 guiado por interesses
estritamente egoistas, isto 6, pda realizagao do seu desqjo, seu deleito e prazer. Na
aus6ncia de regras, ele 6juiz de si mesmo e resolve, com Fazio, o que Ihe 6 convenience
ou nio. Mas, se meu desdo 6 a regra e a norma da minha conduta, nio hf nada
acima dele que o freie e o regule. (...) O confronto nasce quando um sujeito defronta
se com outro que, segundo os mesmos princjpios, pode colidir com o primeiro" (.Deselo
e .Frazer na !dade moderns, pg. 88).

A nafureza .Hzzmana. 8.4.
feufafd, cap.X.

22 .Z,euiata, cap.XI
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satisfeito, de modo que os homens buscam nio apenas conseguir, mas
garantir os meios para o seu desdo futuro

Assinalo assam, em prim,biro lugar, cano tendon,cia. gerd de toads
os homers,s, um perp6tuo e irrequieto desdo de porter e ma,is porter,
que cesscl apencLS com a, matte. E a cau,sa disco nem sempre 6 que se
espere um prctzer mats in,tense do que aquete quej6, se alcan,Qou, ou
que ca,da um n,do posse con.ten,tar-se com, um coder m,oderado, miLS
o fate de Fido porter garanttr o porter e os melds que atualmente se
possuem sem ctdquiar ma.is ain,da" (Leuiata, XI).

Elsa continua busca de poder e mats poder parece nio ser maid do que

exige o principio de continuidade do movimento. E nio 6 porque um objeto
parega proporcionar um prazer maior ou mats intenso do que outro que o
desdo dos homens migra. Estar em posse do objeto nio 6 um fim, mas um
meio, de modo que nio ha como garantir o que "presentemente se possui",

sengo adquirindo ainda mats. Por ipso, o que os homens buscam nio 6 realizar

um inico desejo e uma 6nica vez, mas garantir os caminhos de seu desejo
futuro

Destarte, aquela concepgao hobbesiana de poder como pofenffa parece
ter origem na Fisica: trata-se da "forma" ou "capacidade" que um compo possui
para conservar-se em movimento. Em decorr6ncia disco, "a felicidade (pda

qual entendemos um conti.nuo prazer) consiste, nio em ter prosperado, mas

no proprio prosperar",23 de modo que aquilo que atualmente possujmos
constitui meios para alcangarmos argo adiante. Disso, portanto, 6 que parece

resultar aquela afirmagao hobbesiana de "uma tend6ncia gerd de todos os

homens a um perp6tuo e irrequieto desejo de poder e mats poder, que cessa

apenas com a monte".z'

23 .A nafzzreza hu/nana, 7,7

2a .Leufatd, cap. XI
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EXPLANAgAO NA METAFJSICA DE ARIST6TELES

lblIATEtJS Ric.aRDO FERNANDES FERREIRA8

Encontramos, na ]Wefa/isica de Arist6teles, tr6s teses aparentemente
bem fundamentadas. Sio das:

(1) A de$migg.o de uma ess6ncia goza de uma unidade distinta da unidade

dos compostos acidentais;

(2) A definigao de todd ess6ncia 6 composta de materia e forma;
(3) Materia e forma, ou pelo menos a forma, t6m poder explanat6rio

em relagao a ess6ncia que constituem.
Pretendemos, na primeira parte dessa comunicagao, explicar essay teses

e mostrar coma das encontram respaldo nos textos de Arist6teles. Por fim,

pretendemos mostrar que das diflcilmente podem coexistir em um mesmo
sistema

l

No initio do livro H, Arist6teles afirma que se "procuram as causas, os

principios e os elementos das ess6ncias" (H 1, 1042a 3-6). Ao anrmar isso,
Arist6teles assume como escopo investigativo um sentido bastante preciso

do termo "ousia". Conforme indicag6es do livro V da a4eta/isfca, esse terms

8 Graduando em filosofia pda Unicamp, bolsista Fapesp orientado pelo professor
Dr. Lucas Angioni

IJma tradugao adequada para "ousia" nesta acepgao 6 o terms "subst6ncia"; nio
obstante, ele este lange de dar conte do segundo sentido daquele conceito
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pode ter doin sentidos: ele pode designar tanto entidades auto-subsistentest

--os animals, as plantar e suas panes, os corpos celestes, os elementos dimples,
etc. --, homo tamb6m a causa do ser ("action tou eina£") dessas entidades.2 E
esse Qltimo sentido que Arist6teles assume como escopo investigativo nos

livros Z e H; ele procure a causa das ess6ncias (ousiai) serem aquino que
precisamente sio.a

Maid precisamente, ele procura crit6rios que permitam reconhecer que
esp6cie de coisas apresenta um poder explanat6rio em relag5.o is ess6ncias.
Mas o que significa, exatamente, procurar crit6rios que permitam estabelecer

a causa das ess6ncias serem aquilo que precisamente sio? Se com isso
Arist6teles pretendesse que se devs investigar por que um item 6 ele pr6prio,
a causa aduzida perderia seu poder explanat6rio.4 Investigar por que uma
coisa 6 ela mesma pode ser explicado a .priori, pois, para todo x, 6 uma 6nica

e mesma a causa dele ser x. Um crit6rio a .priori anico, no entanto, nio tem

poder explanat6rio, pris determinado conjunto de enter ou fen6menos explica
a exist6ncia de outros porque des sio causas apenas deles e nio de outros.

Para que se possa colocar uma questao de natureza causal a respeito

de uma ess6ncia 6 necessfrio que etta sda uma estrutura complexa e, assim,

2 Para facilitar a mengao destes dois sentidos de "ousia", designaremos o primeiro
por ousiai e o segundo por ousla2.

Para corroborar elsa tese, a16m da passagem hf pouch cicada, cf. tamb6m Z 3,
1028b 33-36; 13, 1038b 6-9; H 2, 1043a 2-4. E importante ressaltar que, ao proper
a questao "o que 6 ess6ncia" em Z 1-2, Arist6teles toma o terms "ozzsia" em sentido
conotativo. Ele ngo tem como escopo de investigagao elencar um conjunto de enter
que podem ser denominados de ess6ncias, mas estabelecer um conjunto de crit6rios
segundo os quaid a]go pode ou ngo ser denominado ess6ncia. Code [1997] este de
acordo com este ponte. Entretanto, elejulga que, ao proper aquela questao, Arist6teles
jf loma o termo "ozzsia" em sua segunda acepgao; cf. p. 359. Parece-nos, contudo, que
este sentido somente aparecera em Z 3 e que em Z 1-2 Arist6teles ainda tomb
ousfa" coma entidade auto-subsistente. deja homo for, 6 patente que o objetivo

principal de Arist6teles em Z-lJI ngo 6 definir um ente especifico, mas estabelecer
cHt6rios gerais para a deHlnigao de toda ess6ncia sensivel. Pois, se encontrar crit6rios
para atribuir a algo o papel de ousla2 6 relacionf-lo com outdo item, o qual pode ser
uma ousiai (i.e., x 6 ozzsia2 de y e y 6 uma ozzsial), e se expressar a causa de algo 6
define-lo, ent8o estabelecer crit6rios para o uso denotativo de ousia2 6 definir ousfai:

Cf. Mef. Z 17, 1041a 14-17.
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de algum modo desarticulfvel. Se ela for tomada homo indivis:ivel, uma
questa.o a respeito da causa dela ser aquilo que ela 6 ng.o podera ser diferente
da forma "por que x 6 sc". Por ipso, uma investigagao da causa do ser de uma

ess6ncia E pressup6e (i) que ela deja desarticdgvel em doin elementos, tal
que E = ic + y, e (ii) que conhecer E 6 saber por que x 6 y. Mas que tipo de

coisa poderia preencher adequadamente os itens x e y na composigao de
uma ess6ncia sensivel. A resposta de Arist6teles 6 clara: toda ess6ncia

sensivel pode ser decomposta em sua materia e sua forma,' e 6 sobre a
jungao de ambas, por que a uma certa materia sobrev6m uma certa forma,
que incide a questao causal.c A questao que naturalmente agora se imp6e 6
saber qual tipo de ente seria capaz de exercer, para Arist6teles, esse papel
explanat6rio ou, em palavras maid precisas, qual seria a causa da materia
de uma ess6ncia ser determinada por sua forma. Seguramente, seriam,

para ele, todos aqueles enter que exercessem a pr6pria fungao de forma
nessa mesma ess6ncia:7 "se investiga a causa da materia (e etta 6 a forma)

pda qual ela 6 algo determinado: e este causa 6 a ess6ncia" (A/ef. Z 17,
1041b 7-9). Arist6teles sugere que, na defining.o da ess6ncia sensivel, a causa

n5.o sera. um terceiro item a16m da materia e da forma em que ela pode ser

decomposta, mas a pr6pria forma, um dos elementos internos da ess6ncia.
Para mostrar que Arist6teles defendeu as teses (2) e (3), o que foi exposto

at6 aqui parece ser suficiente. Quanto a tess(1), ela 6 uma conseqti6ncia
fundamental do essencialismo aristot61ico;8 ela 6 um crit6rio gerd para a

definigao das ess6ncias:

Julgamos que a investigagao do devin de Z 7- 9 tem coma um de seus pa:)els
principals, na economic interna do livro Z, justamente introduzir elsa perspectiva
hilemor$1sta na investigagao das ess6ncias sensiveis
6 Cf. .Met. Z 17, 1041b 5-6
E importance ressaltar que, para Arist6teles, matdrza e korma nio denominam um

194b 8-9 e Brunschwig [1979], P. 145-6
B Nos limites dense trabalho nio nos 6 possivel explorar esse panto; apenas
mostraremos que essa tess 6 aristot61ica.
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Ha 'o que era ser' de judo aquino puja enunciada deBniQao. E um
enunciada f de$ni$do nQo se o Home signi$tcar o mesmo que um
enuncfado bois, nesfe casa, fodor os enuncfados serial de/in£g6es=
pdfs haPerfa enunciadopara quaZquer Home que Hesse, de modo que
tamb6m CL ll£ada syria uma de8niQao), mas sim se o enunciado for de
alba pHmeiro: e f cle tal tide judo aquila que se diz Tsao peta cato de
um outta ser a$rmado de um outdo" (Met. Z 4, 103Qct 6-11).

Uma denominagao Qnica nio gerd. suficiente para conceder unidade a
um enunciado, pois se os deus elementos nio podem ser reduzidos a algo
comum; a nomeagao 6nica nio paisa de um recurso extrinseco, incapaz de

fazer com que os deus elementos designem alba 6nico. E neste sentido que,
se fosse suficiente para a unificagao dos elementos de um enunciado a samples
denominagao comum, a ./Zfada syria uma definigao; ela 6 um conjunto de
verses e lantos denominado por um Qnico nome, "lliada". Tomemos outro

exemplo de Arist6teles, o termo "veste" designando o composto acidental
'homem bianco". Mesmo que "homem branco" sqja denominado "veste", os

elementos desta Qltima ainda designam coisas distintas e que cujas definig6es
sgo totalmente heterog6neas.

O enunciado de uma ess6ncia 6, entao, uma definig5.o estrita porque
ha alguma depend6ncia definicional entry deus elementos. Quando a unidade

de um ente adv6m meramente pda denominagao anica, nenhum nexo de
necessidade une as panes da de6lniga.o. As determinag6es essenciais de um
x que 6 homem nio implicam, de modo algum, que este x deva possuir
necessczrfamenfe as determinag6es essenciais de branch. A heterogeneidade
entre as definig6es de ambos torna manifesto que cada um delis pods ocorrer

independentemente do cato de que o outdo ocorra ou nio. Aquilo que 6
requerido para que des sqjam produzidos ou engendrados nio 6 o mesmo

para amboy. Por ipso suas definig6es sio distintas; a exist6ncia deles depende
de causal distintas.

Uma vez que os elementos de sua definigao n5.o podem ser
independentes, mas devem estar unidos por algum lago de necessidade,
somente a presenga de elementos comuns 6 capaz de liga-los uns aos outros.
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Pols, se as definig6es dos elementos da ess6ncia nio podem ser totalmente
distintas, entao, peta menos em parte, das devem coincidir. O g6nero, por

exemplo, nio 6 fofaZme/zfe distinto em relag5.o a esp6cie porque, ainda que
as subs respectivas refer6ncias sejam distintas, os elementos da definigao
do g6nero estio contidos na de6inigao da esp6cie. Na definigao de homed se

encontram todos os elementos da defining.o de anfmaZ.9 ]i por ipso que hg
uma relagao envolvendo o g6nero e a esp6cie que obedece a um certo nexo

de necessitagao 16gica: o g6nero (animal) d condigao necessiria para a esp6cie
(homed) e a esp6cie(homed) 6 condigao suficiente para o g6nero(animal).io
A partir dessas considerag6es, pode-se afirmar que a esp6cie nio goza de
uma unidade apenas por denominagao, mas de uma unidade intrinseca.

11

O impasse que aquelas tr6s teses geram, tomadas conjuntamente, 6 o

seguinte: de que modo a tele (2), a exig6ncia de que a definig5.o de uma
ess6ncia sda constituida por doin elementos, uma materia e uma forma.
pode satisfazer a sese (1), nio infringindo os requisitos langados em Z 4?

Como assegurar a unidade da ess6ncia, se necessariamente ela 6 algo

9 Formalmente, podemos dizer alf homed = {Pl+P2+P3....+Pn} e cif anfmaZ =
(Pl+P2+....+Pm}, tal que m<n. Elsa relagao se da tanto com a diferenga 61tima e o
genero pr6ximo quanto com as diferengas inferiores e os seus respectivos g6neros
' Com ipso, enunciados em que figuram coma predicados panes da mesma qtiididade

nio podem ter condig6es de verdade independentes. Pris, quando doin predicados a
se predicam de um sl4jeito x e entre des ha heterogeneidade, as sentengas que

assim se formam tem condig6es de verdade que nio podem ser deduzidas uma da
outta. Por serem distintos deHinicionalmente, o cato de um predicado pertencer ao
sujeito ngo implica que o outro tamb6m deva ou nio pertencer. Contudo, quando
entre a e b hg homogeneidade, ao serem atribufdos a um sujeito, as sentengas que
assim se formam t6m condig6es de verdade inter-relacionadas; da verdade de uma
das sentengas pode-se deduzir a verdade da outta. Se a proposigao "homem 6 bipede"
6 verdadeira, necessariamente tamb6m a proposigao "homem 6 animal" o 6, ainda
que nio se d6 o inverso
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composto?n E manifesto que as definig6es de materia e forma sao, de um
modo ou de outdo, distintas, faso contrfrio nem mesmo seria pertinente
colocar uma questao causala respeito da jungao de abbas. Consoante a
sese (1), por6m, das tamb6m nio podem ser, pelo menos no dominio dos
viventes, completamente distintas, coma se pudessem ser definidas de modo
totalmente independents.:' Nio h6., nesse ponto, qualquer analogia entre a
definiga.o de compostos acidentais unificados apenas por denominagao, tal
qual paste, e a definigao de uma ess6ncia; os elementos da defining.o de
ueste. contrariamente aos de uma ess6ncia, podem ser considerados coma
elementos isolados. A difliculdade este., por6m, em descrever como se

comportam as definig6es da materia e da forma, pressupondo que, ao mesmo
tempo, das mant6m entre si uma depend6ncia de6lnicional reciproca, mas
ainda assim constituem elementos distintos

Suponhamos que des se relacionam tal qual g6nero e esp6cie. As
determinag6es pr6prias a mat6riaja serial pressupostas pda forma, o que

significa que todos os elementos da defining.o daquela ja. estariam contidos
na definigao delta. Assim, comportando-se entre si homo uma relagao entre

parte e todo, a definigao da materia seria um conjunto ja. contido em outdo
mus amplo." Suporiamos, entao, em termos de necessitagao 16gica, (1) que

I l$ ZHg Etm u: x:w:
cZf. forma = {P:+P:+. ...+P.}, tal que m<n
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a materia 6 condig6.o necessgria para a forma e que etta 6 condigao su6lciente

daquela. Nestes termos, nio ha dOvida de que as exig6ncias do essencialismo
aristot61ico seriam satisfeitas; a definigao da ess6ncia nio sega um
aglomerado de dois enter distintos, mas designaria uma Qnica e mesma
coisa

H6.. entretanto, uma dificuldade. O g6nero e a esp6cie sio pontos de
vistas ou modos de tomas alguma coisa;l' des diferem no modo em que sio

selecionados os elementos de um dado conjunto. Por conseguinte, materia

e forma nio passariam de aspecfos de uma 6nica e mesma coisa, e o pr6prio
problema da unidade se encontraria recuado: a exist6ncia da materia e da
forma ja pressuporia a exist6ncia de algo uni$icado, em relagao ao qual,
somente, o uso delis homo ferramentas analiticas serif justificado. Elam
constituiriam apenas modos de abordf-lo. Esse ente ja unificado, por sua

vez, syria aquilo que 6 gerado pda composigao entre materia e forma, que
nada maid (3 que o individuo. Se materia e forma sao, todavia, aspectos de
uma outta entidade maid basics, das sa.o, portanto, pelo menos em certo

sentido, posteriores a elsa entidade; pols uma coisa 6 posterior a outta que
em relag6,o a ela possum poder explanat6rio. Mas coma conciliar, entao, elsa

perspectiva com a tele (3) a de que materia e forma, ou pelo menos a forma,
t6m poder explanat6rio em relagg,o ao dodo que constituem?

Uma saida para elsa dificuldade seria aSlrmar que Arist6teles concebeu,

de cato, os particulares homo entidades bfsicas e anteriores, unicamente
em relagao is quaid faz sentido uma anflise em termos de materia e forma.
N5.o parece ser ipso, contudo, o que os textos sugerem. No trecho de
/defa#sfca Z 17, 1041b 7-9, arima citado, Arist6teles afirma claramente que
a forma 6 causa da materia ser aldo determinado. Tamb6m em ]l/efa$sfca H

6 se encontra expressa a mesma posigao: "Pois do ser a esfera em pot6ncia
uma esfera em efetividade nio ha nenhuma causa distinta, mas esse causa

era 'o que era ser' para cada um deles" (1045a 31-33). Se levarmos em

lsso 6 reforgado por Arist6teles quando ele nega exist6ncia separada ao g6nero; cf.
Z 12, 1038 a 5-6.
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consideragao que Arist6teles freqtientemente identifica forma e "o que era

ser",:s esse passagem n5.o deixa dQvida quando a fungao causal atribui.da a
forma.ic

Uma outra possibilidade syria contestar se, de cato, a relag5.o entre
g6nero e esp6cie replete a que h6. entre materia e forma. Com efeito, os
nexis 16gicos que aquela relagao sugeririam coho sends os que unem materia

e forma nio sio os que, na verdade, encontramos, pele memos no dominic
dos seres vivos. Pelo "Prince.pio de Homonimia", as panes dos animais nio

podem ser definidas sem uma refer6ncia ao todo em que estio presented e
sem que sqjam exprimidas as fung6es que das exercem em relagao a fungao

ou efetividade do dodo. lsso signiHlca que esse lipo de materia nio pode ser

definido sem a forma com a qual se correlaciona. Em virtude desse principio,

a materia nio sera apenas condigao necessgria para a ocorr6ncia da forma

mas tamb6m Ihe sera condigao suficiente; se uma materia 6 dada, 6 porque
suas condig6es definicionais forum satisfeitas, uma das quads 6 que sua forma

tamb6m esteja disponfvel. Alias, 6 ipso que Arist6teles parece querer destacar

com a afirmagao de que "a efetividade, assim como a definigao, 6 diversa
para uma materia diversa" (.ZWet. H 2, 1043a 12-13). Sob elsa interpretagao,
podanto, (11) a relagao entre materia e forma seria expressa por um bi-
condicional, e nio por uma implicagao simpler, tal qual a que hg. entre g6nero
e esp6cie.i7

Ora, se ipso realmente procede, entio as definig6es de materia e forma

coincidiriam, pois ambas seriam definidas uma pda outta. Na definigao da

Cf. .Ffsfca ll 3, 194b 26-7; 195 a 20-1; Mef. Z 7. 1032b 1-2.
Cf. a favor da tele de que a materia e a forma possuem papel explanat6rio em

relagao ao individuo, Char]es [1994], p. 80
Sob essa descrigao dos nexos de implicagao 16gica entre materia e forma 6 que

emerge o famoso "problema de Ackrill": perdendo a capacidade de ser ou nio ser, i
e., nio sendo possivel que uma certs determinagao formal Ihe sobrevenha ou nao, a
materia naturalmente possuiria um poder hilozoista; se a materia de um ser vivo ja
este disponivel, ipso 6 suficiente para que tamb6m a sua forma o estela. Cf. Ackrill
[1979], P. 169-70
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materia estariam contidos os elementos da definigao da forma e vice-versa.
Assam, cairiamos no mesmo problema; se nio podemos apreender uma
materia sem apreender uma determinada forma, nem o oposto, uma forma
dissociada de uma certs materia, ent5.o somente podemos apreende-las em

um todo anico, em relagao ao qual das n5.o passam de aspectos ou modos de
tomb.-1o. Assumindo esse tele, novamente a materia e a forma deixariam de

exercer um papel explanat6rio em relagao a esse todo mais bgsico (o proprio
individuo), do qual, por constituir um todo Qnico e nio-desarticu16vel, nem
sequer poderia haven investigagao cientifica. Sabemos que perguntar por
que ic 6 x nio faz sentido, pelo menos no g.mbito de uma investigagao da
natureza.IS

E evidente que Arist6teles deu-se conta do problema que envolve a
unidade definicional das ess6ncias, que naturalmente 6 algo composto. As
linhas iniciais de H 6 certifica esse ponto:

no que concerns ao impasse mencfonado a respeifo das dePnig6es e
dos n,ameris, qual f CL acLU,scl do se7" u,n,o?" (1045a, 7-8)
I'amb6m 6 euidente que Arist6tel,es jutgou ter encontrcLdo a sotuQa,o
Jesse dfZema nos concertos de pot rzcia e e$effuidade.
ora, 6 manflesfo qz&e, para o$ qzze examinam da madeira condo

costumam de/Znfr e enunciar, redo d possfueZ expZicar e resoZper faZ
Impctsse; no en,tanto, se, com,o dissemos, um, 6 materia, e o outta f
format, e se um em pot€nctu e o outta em efetittdade, esse

8 Esse tele gerd uma perspectiva profundamente nio-reducionista; as proprieda-
des dos individuos nio poderiam ser explicadas pdas propriedades de seus compo-
nentes, pe]a sua materia; cf. Char]es [1994], p. 79. ]sso bastaria, do panto de vista
da $1loso6ia e da ci6ncia instauradas no s6culo EVIL, para afirmar que a teoria
aristot61ica a respeito da explanagao das ess6ncias 6 insustentgvel. Alias, o pr6prio
modelo de explicagao cient{6ica que Arist6teles adota merece atengao em um ponto
fundamental muito controverso: se a forma dos ceres humanos nada mats 6 que a
efetividade das capacidades e fung6es racionais, e se a forma tamb6m exerce poder
explanat6rio em relagao a des, entgo propriedades materiais ngo seriam su/icfentes
para explicar a relagao (em termos modernos) entry corpo e mente
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in,oestigaQdo ndo mctis parecer6, ser um, impctsse" (Met. H. 6, 1045 cl
20-25).

Ng,o 6, contudo, evidente qual o alcance dessa soluga.o apresentada

por Arist6teles. Pois, embora ela parega se resumir a mesma solugao do
problema da unidade entre g6nero e diferenga, apresentado em Z 12,
Arist6teles parece julgf-la tamb6m suficiente para resolver o problema da
unidade entre materia e forma, coma sugere o trecho citado acima. Mas, se
a solugao de H 6 se reduz a de Z 12, ela seri. insu6lciente para assegurar a
unidade entre materia e forma, como argumentamos acima. O pr6prio livro
H, por6m, nio 6 decisivo a esse respeito. Nele veri6icamos que Arist6teles
certamente se apercebeu de um dos problemas acerca da unidade de$micional,

mas nio conseguimos encontrar indicios de que Arist6teles tenha se dado
conga tamb6m dense impasse que apresentamos ha pouco, muito menos de

que a solug5.o em termos de pot6ncia e efetividade sqa suficiente para resolv6-

Se as nog6es de pot6nda e efetividade nio forem suficientes para dirimir
os problemas da definigao das ess6ncias ou se Arist6teles nem mesmo tiver
se apercebido de tats problemas, uma grave inconsist6ncia comprometerg. o
arcabougo te6rico aristot61ico. Mesmo que os fundamentos da divisio
categorial fossem modificados, o que seria fatal para filosofia aristot61ica, e
que tamb6m a tele (1) fosse alterada, os problemas nio seriam dirimidos.
Se os conceitos de pot6ncia e efetividade falharem na tarefa que Arist6teles
aparentemente Ihes confere, parece-nos que a relagao entre materia e forma
teri de ser revista: ou materia e forma abdicam de ter qualquer poder

explanat6rio em relagao ao individuo, ou das tem que ser definidas

lo.i9

19 Embora em contexto diferente -- a oposigao entre universal e particular --, Lacey
[1965], p. 63, tem o mesmo diagn6stico sobre esse capitu]o: "]n fact H6, where
Aristotle returns to the question of the oUect of definition, solves the aporia by
pointing out that though definition is by genus and differentia the genus only exists
potentia[[y, so that there are not rea]]y two things there [...] But this again is an
answer only to the Z 12 problem".
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independentemente. Em se optando pda segunda alternativa, tornam-se
insustentgveis os pressupostos do "Principio de Homonimia": nenhuma
propriedade material podera ser determinada pdas propriedades formais e
vice-versa
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DEm,ONiACO E MA-FE:
UMA RELAQAO ENTRY KIERKEGAARD E SARTRE

MlcnEn.E F. O'CoNNELl, E TiAGO BEssA8

O presente trabalho tem por objetivo fazer um paralelo entre os
conceitos de "demonfaco" em Kierkegaard e "mf-fB" em Sartre. Queremos

ressaltar os fatores que os aproximam baseando-se na atitude negadora
realizada peso homed. Para estabelecer elsa relagao, exporemos

primeiramente a teoria kierkegaardeana, em seguida a sartreana e
Hinalmente o paralelo que propomos analisar.

S6ren Kierkegaard, no capitulo IV de O Concerto deArzgzZstfcz, distingue

dual qualidades de ang6.sua: uma que opera no homem (ilustrado na figura
de Adio) apes o pecado quando ha um arrependimento em decorr6ncia deli

a angastia do Mal - e outra na qual o homem no momento em que se
'acomoda" no pecado (o Mal), surge a. possibilidade de escolher o Bem -- a

angastia do Bem. Kierkegaard escreve sobre o assunto:

1...) ser escrauo do pecctdo nao 6 ain,da o demonilctco. A pa,dir do
ntomento em, que o homed estabetece o pecctdo e nell estctciona.,
ucontecem Jugs formaQ6es (...). Se nda se atentar parcu eras n&a gerd
possfpeZ de/mir o demonfaco. O ser esfd empecado e cz sua a?zglZsffa d
u angastia do MaL: uistct de ci17ta, talformaQao coloca se m Bem e par
esfa razdo d que exists a angzZsffa do B/aZ. A oufra Hornzafdo d o
demonfaco. O ser esfd ?zo .ZWaZ e.possum a czngzZsda do .Bem. Se cz serofddo
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do pecado f umcl relaQdo obrigat6ria coin o Mal, o demon,taco nostra,.
se coma reZagdo ndo uoZunfdr a com o Bem"(KIERKEGAARD, 1968

P. 122)

Podemos, entao, elaborar a seguinte pergunta a respeito da angastia

do Bem: por que o homem se angustia diante do Bem, se 6 o Mal que o
condena a ser eternamente pecador? De pronto, 6 possivel responder que
ipso ocorre pelo cato de o Bem representar a "refomada da ZfZ)erdade, a
redengdo, a saZuagdo (..,)" (KIERKEGAARD, 1968, p. 123). Retomar a liberdade

significa voltar a si mesmo, ou deja, responsabilizar-se por deus pr6prios
atom, sem que o destino sqja culpado pelts acontecimentos de sua vida. E o
uso da liberdade

Estacionado no Mal, o homem encontra-se inerte, ou sqja, tends a

permanecer neste estado e, portanto, a dimples possibilidade de mudar de
estado e escolher o bem causa nell a angastia. Entao, o homem tem doin

caminhos diante do bem: responsabilizar-se por sua escolha, "culpando-se '

por ela, ou fechar-se em si mesmo, emudecer-se, e continuar por in6rcia no

O "fechar-se em si mesmo" 6 o que Kierkegaard denomina hermetfsmo,

into 6, a condig5.o do homem que nega sua pr6pria liberdade fugindo da
escolha, e se fecha para o que Ihe 6 exterior ignorando ou, metaforicamente,
fechando os olhos para outras possibilidades.

Kierkegaard da um exemplo biblico da angastia do Bem:

Md

(...) um endemoninhado grata & Crisco que se acerca 'que tens a uer
comigo ?'; e prossegue dizendo que Cristo Belo para o perrier (an,g&stia
do Bem.). Ou, en,tdo quart,do outta en,demon,in,hadn suptica a Cristo
que percorrct caminho diuerso [quando a angastiu € cb do fa] {. .,) o

ser recorre d sctZuagdo.7" (KIERKEGAARD, 1968, p. 128)

Percebemos claramente a agro da in6rcia quando o homem se encontra
no Mal e, em decorr6ncia ditto, sua vontade declarada de nio enfrentar a
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possibilidade do Bem e exercitar sua liberdade para mudar de estado, por
meio do saito qualitativo rumo a salvagao

Kierkegaard considera o hermetismo, no cano da angastia do Mal, algo

aparentemente positivo: o homed este no Bem e, entao, depara-se diante
do Mal; fecha-se em si mesmo, ignora o Mal e podanto a possibilidade de

esco[h6-1o 6 desprezada. ]: o memento em que busca a sa]vagao. Entao, 6 na

angastia do Bem que o hermetismo nostra-se negativo, na medida em que
o homem deixa de se comunicar com o Bem, de se revelar a ele por meir da
linguagem, ficando hermeticamente fechado ao mundo exterior.

Devemos salientar que Kierkegaard ng.o limita a escolha, ato que

represents a liberdade intrinseca ao homed, apenas is quest6es religiosas.

Quaisquer situaQ6es de escolha imprimem no homem a angastia, em
diferentes proporg6es, dependendo da importancia da escolha. Pecar nio
pode ser compreendido homo vulgarmente a lgreja de seu tempo o fazia, ou

sein, homo todo ato que in6inja as leis da religiao. Acima de tudo pecan 6,
para o fi16sofo dinamarqu6s, negar a si mesmo por meio da negagao da
liberdade. Claro que IECierkegaard trata do pecado original, utilizando tal
alegoria para -- talvez didaticamente -- explicar como se df a angastia no
homem, mas tal conceito n5.o 6 reduzido a crenga religiosa unicamente.

Nesse sentido, observamos que ha uma proximidade conceptual entre
o pensamento kierkegaardeano e o sartreano, pois em ambas teorias o ato
de negagao de si como ser livre este presente; em Kierkegaard pelo conceito

de demons aco e em Sartre pelo conceito de mf-fe.
O homem ao tomas consci6ncia da sua liberdade sente ang6stia, a qual

6 reconhecida pelts doin fi16sofos. Sartre, interpretando corretamente
Kierkegaard caracterizarg a "a/zgtZsffa /fence d Zfberdade"(SARTRE. 1999,

p 72), into 6, a angastia 6 sentida dianne de uma situagao em que se constata
a condig5.o livre do ser humane.

A angastia aparece diante das possibilidades que se aHiguram como
incertezas e que nio fundamentam nenhuma conduta que se possa vir a
ter. A conduta que o homem teri e que o levarg a cometer determinado ato
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n5.o tem nenhum fundamento, assim a falta de motivos que o levam a agar

evidencia a sua condigao de ser livre, mas que a todo momento 6 negada.
O ser humano 6 o 6nico ser no mundo capaz de realizar atitudes

negativas com relagao a sie ipso ocorre gragas a distfncia que este ser
instaura em si mesmo frente is suas possibilidades. Para Sartre, o ser Para-
si, modo de ser da consci6ncia, se proDeta, se lanka sumo aquilo que ele

deseja ser, ele busca determinar-se negando o que se 6.
Sendo o sujeito puja consci6ncia -- que se caracteriza homo deslizamento

em direg5.o is coisas -- ele tem a capacidade de ter consci6ncia de si voltando-

se negativamente para o seu ser-livre, para a sua liberdade original, into 6,
quando a consci6ncia, dirige sua atengao para o mundi, mas de maneira
negativa, ela o faz a partir de uma volta a si negando a si mesma

Nio assumir a condigao de ser responsavel pelos deus atom livres
caracteriza uma atitude de m6-Hy e o sujeito ao Hagar a$ sua$ pr6prias

possibilidades, que sio panes constitutivas do seu ser, nega o "para Hazer-
se" (SILVA, 2003, p.158) que Ihe qualifica, assim ele se fecha is in6meras

possibilidades fazendo da situagao na qual se insere e que tem car6ter m6vel,
um estado axo, determinando uma s6 possibilidade definitiva. A situagao

pasha a ser um estado, perdendo o movimento da consci6ncia de transcended.
O ser Para-si transcende-se na busch total e plena do seu ser, mas que

nunca 6 alcangada, pois o ser Para-si nio consegue superar a falta presente
no seu ser. Esse movimento da consci6ncia de transcender a feta que Ihe
constitui6 incessante e ele se assemelha ao movimento de determinagao. O

ser Para-si busca a totalizagao plena de si, almeja ser o que nio 6, no entanto,
totalizar-se contrariaria a sua pr6pria constituigao homo nada, coco malta.

Sabre tal constituigao Franklin Leopoldo e Silva escreve "a jaffa d
con,stUutiua, de um,a totalida,de auden,te, e 6 por ela que o Farce-si se transcen,de

em dfrefdo ao que ndo d" (SILVA, 2003, P 176), into 6, o Para-si busca a sua

completitude naquilo que nio 6, essa totalidade nunca se faz presente, assim
ela existe no ser Para-si como uma presenga ausente
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O ser Para-si ao negar esse falta, esse nada, into 6, ao nio ser o que se
6 revela uma atitude fugidia que 6 pr6pria da atitude de mg.-fe. Sartre diz no

O Ser e o Nadct qxe" Q m6-ff, (. . .) tem por abjetiuo cotocar-se far" de c*tcance;

d Huge"(SARTRE, 1999, P.113), isto 6, 6 a tentativa de fugir de si mesmo

negando certas qualidades constitutivas do ser Para-si, homo tamb6m
forjando certas qualidades que tal ser nio possui.

A consci6ncia foge do seu modo de ser que se con6lgura como um vazio,

um nada, assim ela foge daquilo que ela 6, negando a sua liberdade origingria,

ou seH a, negando a si mesma homo "para jager-se". A m£-f6 6 nada mats que
esse capacidade da consci6ncia de negar-se a si mesma, into 6, de escapar da

sua situaga.o buscando determinar-se de forma plena.
A atitude de mg,-fe 6 inteiramente consciente, mas os psicanalistas

recusam tal acepgao negando assim a qualidade intencional da consci6ncia,
ou bela, quando ajo de mg.-f6 existe a intengao da consci6ncia de que ela 6 a
consci6ncia da pr6pria atitude de mf-fe. A atitude de mi-fe 6 para os
psicanalistas um ato inconsciente, o que 6 inadmissivel, pois ipso vai contra
a pr6pria intengao da consci6ncia.

Um bom exemplo de atitude de m£-f6 pode ser retirado da literatura
sartreana na obraA fdade da razdo. O personagem Daniel quer ocupar-se, a

todo momento, das coisas do mundo na tentativa de esquecer-se de si. Ele

sempre fda consigo, n5.o suporta e nio quer encarar o si16ncio angustiante
do encontro da consci6ncia consigo mesma, tentando assim, fugir de uma

consci6ncia de si mesmo. Ele sempre estabelece um dialogo interno em

relagao is coisas do mundi e deus pensamentos sio apenas pequenas fugas

Daniel, que ng.o assume a atitude de fazer-se coma um homossexual,

declara a si; "com a vida que Zeus, resfa-me a esperarzGa de #cargagd o mats

cede .possfueZ" (SARTRE, 1979, p. 166), tal declaragao revela o seu desejo de
n5.o ter consci6ncia de sio mats rapido poss:ivel, pois vivenciar uma situagao
como essa Ihe syria maid c6modo. Ele nio quer ser responsfvel pda atitude

de si
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de ser homossexual, de fazer-se dense modo, assam, ele age homo se fosse
uma coisa ineite.

Sartre na sua obra onto16gica descreve que o homossexual "fem necessfdade

dense perpftuo rerLctscer, dessct con,stctnte euctsdo parct ui.ue7: precinct cotocctr-se

co €antementeforcl de c&mmepara euitaro terHueljuigamento da coleticidcbdd

(SARTRE, 1999, p.lll), por ipso Daniel desqa "Hcargag6 o maes cedapossfueZ",

para nio ter que en6entar a condenagao do outro. A atitude de mf-fe do
homossexual 6 de juga -- ele nio quer ser aquilo que ele se faz.

Ng.o 6 poss:ives, entretanto, escapar a elsa "euasdo .para t;iter", elsa
juga de sie refugiar-se na comodidade, pois, come enuncia Daniel "g.precfso
que .parse (...) syria c(imodo demafs/" (SARTRE, 1979, p. 110), pois ao pensar
eu ainda me configuro como ser humano que tem a capacidade de realizar
suns possibilidades. Daniel deseja nio pensar criando, dessa forma, um
proleto de nio se questionar; ele nio deseja ter consci6ncia de si, mas, ao
mesmo tempo, ele babe que ipso n5.o 6 possivel. Mesmo reconhecendo esse

insuper6vel questionamento sobre si, ele persiste em ocupar-se com as coisas
external visando n5.o interrogar sobre si mesmo, mas esse proleto que ele
rona fracassa.

A atitude de mf-fe de Daniel, que 6 uma negagao de si mesmo, 6 um
proleto que fracassa. A tentativa de enganar-se a si mesmo 6 argo que nio
alcanga qualquer resultado, porque o enganado confunde-se com o enganador,

por ipso nunca se consegue plenamente aquilo que se almeja. Daniel quer
agir coma se fosse uma coisa, mas ipso 6 impossivel de ocorrer.

Reconhecer que a fuga de si homo um ser de escolhas ngo 6 alcangavel
foi algo que tanto Kierkegaard quanto Sartre reconheceram, no entanto, 6
necessfrio ressaltar que ha uma diferenga qualitativa entre as concepg6es

de escolha kierkegaardeana e sartreana. Para Sartre, a atitude de fuga em

relagao a escolha 6 a ma-fe, pda qual o ser Para-si foge de si mesmo. Ja
para Kierkegaard etta juga 6 o demoniaco representado pelo hermetismo,

no qual o individuo se fecha em si mesmo, ignorando a situag5.o de escolha
que Ihe 6 colocada
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Este diferenga nio elimina, por6m, a possibilidade de se aproximar as
concepg6es de amboy a respeito da escolha, na medida em que relacionamos
os conceitos de "demoniaco" e de "mg-fe"

Tanto para Kierkegaard quanto para Sartre, a escolha este
intimamente ligada a liberdade. Para amboy, a liberdade consiste em escolher

de rata, into 6, optar por uma das possibilidades que Ihe sio apresentadas
abrindo m5.o da outra

O homem que escolhe 6, para amboy, responsavel pelo seu ato, na
medida em que representa a si mesmo e a todd a humanidade. No faso de

Kierkegaard o exemplo utilizado 6 a alegoria do pecado original, no qual
Adia, ao deparar-se dianne da possibihdade de pecan, representa a sua vontade

individual e, simultaneamente, todo o g6nero humana, determinando-o ao
pecado. Sartre tamb6m considera que o individuo, ao escolher, 6 responsavel
por toda a humanidade e Franklin Leopoldo e Silva explica o motivo: "a
responsabilidade asta em que a dimerbsdo absotutcl da escolha faz que, emborct

objetiuamente relatiua,, et,a, tenha uma, uaLidade u,n,iuersat: carla um, quando

escoZhe, o $az por fodor os oufros (SILVA, 2003, p.166).
Kierkegaard denomina demon11aco o ato de juga a escolha, que consists

em esconder-se em si mesmo da possibilidade do Bem. No momento em que
o indiv:iduo, que se encontra no Mal, depara-se diante do Bem, vivencia
entio uma situagao de escolha, a qual Ihe traz angastia, denominada

'angastia do Bem", que 6 o proprio demoniaco.
Sartre tamb6m mostra que o homem se angustia diante da situagao de

escolha e para ele, a angastia "d o modo de ser da Ziberdade coho consc£8ncfa

de ser" (SARTRE, 1999, p.72), pols ela s6 6 experimentada mediante a
constataga.o de que se 6 livre.
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A QUESTAO DO GOSTO NA FILOSOFIA
ESTETICA DE HUME

RAFAIEL F. B. SOUZA$

No ensaio liter6rio .Do Padrdo do Gosfo, David Hume fda de argo que
6 pressuposto por todos n6s quando, em uma situagao de debate, tentamos

conciliar as opini6es, con6lrmando um s6 sentimento acerca do belo e
condenando outros. No entanto, quem disse que uma tal redugao dos gostos
individuais sobre um s6 p6 6 possivel? Por um lada, o texto do fi16sofo escoc6s

parece responder precisamente a esta pergunta; mostrando: (i) o porqu6 de
os homens procurarem um padrao do gosto, que unifique, ou ao menos

aproxime, suas opini6es; assim coma (ii) por meld de que, entao, se o pode
confirmar na experi6ncia e alcanga-lo. Por outro lado, a filosofia critica de
Hume reaparece, no final de seu texto, para denunciar os limited de tal
padrao (padre.o este que, repito, vem para decidir as contendas do gosto);
mostrando, tamb6m, o que nio pode ser colocado sobre o mesmo p6, e que,

conseqtientemente, ng.o faz sentido discutir.

No entanto, alerto para que nio se espere delta dissertagao uma
formalizagao cabal do argumento de Hume, apresentando com precisao as
sucessivas passagens de um ponto para o outdo. Admito que este trabalho
de formalizagao seria interessante para uma compreensao mais aprofundada

do argumento. Todavia, entendo que asta dissertagao deve ser breve, e levar
a cabo tal tarefa serif equivalente a reescrever o texto humeano. Portanto,
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o que se seguira serf uma explanagao concernente a alguns t6picos centrais
na questa.o do gosto; de modo que, ao final, se possa dominar elementos
minimos para possiveis futuras reflex6es acerca do assunto, que creio ser
uma das quest6es ao redor da qual lira qualquer filosofia est6tica.

De antemao, alerto que a proposta do fi16sofo nio 6 ignorar a exist6ncia
dos gostos individuais, mas simplesmente prescrever um m6todo para
discussio do belo (que 6 prescrito na medida pr6pria que se prescreve os
meios para se confirmar o padrao do gosto). Quando se disser que os gostos

individuais devem ser ignorados nos debates concernentes ao belo, estar-
se-6 dizendo que os argumentos nestes debates nio devem partir das
inclinag6es de coda um, mas que des devem partir de premissas aceitas por
todos os debatedores, into 6, dos princ(plos gerais do gosto; que somente
partindo de premissas aceitas por ela pr6pria que uma das panes reconhecerf
seu erro; e as opini6es, por flm, ido se aproximar, homo afinal se deseja.

Resolve incluir tamb6m, algumas considerag6es de Hume concernentes

ao ponto (i) do I ' paragrafo do nosso texts: o porqu6 de os homens procurarem
um padrao do gosto, que uni6lque, ou ao menos aproxime, suas opini6es.
Assim homo algumas considerag6es referentes ao ponte (ii): por meio de

que, entao, se pode confirmar o padrao do gosto na experi6ncia, a fim de
alcanga-lo; embora este lllltimo s6 serf plenamente vislumbrado na conclusio.

Pris bem, Hume comega seu texto mats ou menos assam: nio serial
estes debates "se aquilo 6 melhor ou aquele outro" absurdos, uma vez que a

grande variagao dos gostos 6 um dado evidente, e que todos admitem existir
(relembrando o prov6rbio "gosto nfo se dispute")?(O/'fhe Standard ofTasfe,

Pag.: 268, $ 7)
Mas o que se observa, completa o fi16sofo escoc6s, 6 que tamb6m seria

um absurdo ignorar a exist6ncia de tail debates. Embora des nunca, ou
quase nunca, acontegam quando os objetos da discuss5.o parecem estar perto

de uma igualdade; 6 f ato que sejam bastante comuns quando os objetos
defendidos por dada debatedor s8o muito desproporcionados(Offhe Standard

ofTasfe, Pfg.: 269, $ 8)
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Nio obstante, Hume diz que a investigagao por um padre.o do gosto 6
natural dos homens, que 6 natural que des procurem uma regra por meir
da qual seus vfrios sentimentos possam ser conciliados, ou que pelo menos,

que se confirme um sentiments, condenando outdo (Of the Standard ofTasfe,
Pag.: 268; $ 6)

Este natureza humana, somada a constatagao da exist6ncia de debates

concernentes ao gosto, seria suficiente parajustificar uma tal investigagg.o.i
Todavia, seria no minimo uma falta de atengao deixar de observar aquilo

que 6 a principal justificativa por trig de todd etta investigagao por principios
gerais do gusto. Etta constatagao da exist6ncia de debates concernentes ao
que 6 belo serif invocada para constatar, precisamente, a necessidade e a

preocupagao de desenvolver um m6todo para trig debates; um m6todo que
fornega crit6rios, e, conseqtientemente, respostas para a pergunta "o que
deve ser feito e considerado quando uma po16mica do tipo 'qual 6 prefeHvel '

nos 6 dada diante os olhos?"; salvando, inclusive, os debatedores de uma

muito provavel exposigao ao ridiculo .
Para resolver este embarago, Hume comega por comparar o espirito

humano com uma m6.quina; e as emog6es com pequenas molar, frageis e

delicadas.3 Tail molar dependeriam do concurso de grande nQmero de

Interpretando dramaticamente tudo ipso, creio que poderiamos reescrever a ques-
tio do seguinte modo: ou a natureza humana 6 a tal ponto contradit6ria para debater
o que ela pr6pria assume come indiscutivel; ou se admite a exist6ncia de crit6rios
para a determinagao do que 6 melhor e do que 6 pier
Ridiculo seria algu6m inserir-se em um debate sobre uma obra de arte, tendo coma

pressuposto que seu gosto individual 6 correto e verdadeiro. E into at6 poderia ser
justificado tendo em vista que o sentimento, ele proprio, teria como refer6ncia nada
a16m de si mesmo. Mas digs que into serra ridicule, querer pronunciar-se em favor de
seu pr6prio gosto, porque today as pessoas teriam os mesmos direitos para faze-lo;
e nio faria sentido, portanto, das se darem o trabalho de se inserir nestes debates
3 homo 6 caracteristico dos fi16sofos da modernidade fazed, comegando suas investi-

gag6es por uma anglise do proprio eu: hora investigando o entendimento e homo se
forma o conhecimento; e hora, homo 6 o casa de agora, investigando o mecanismo da
nossa apreciagao est6tica
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dano externo causado a essay molas, ou a menor desordem interna, seriam

o suficiente para modi6lcar o funcionamento original delas; e as forges da
beleza e da deformidade, que sio as forgas respons6veis pele movimento
dessas molar, n5.o as movimentaria de acordo com deus verdadeiros graus

de forma. E maid: a fronteira entre a beleza e a deformidade poderia
corromper-se, e o que era um movimento de uma beleza poderia ser at6
mesmo tomado por um de deformidade(O/'the Standard of Taste, Pag. : 270,

Portanto, serra de se pensar que para alcangar um padrao do gosto,
maid as regras capazes de revelar o que 6 belo e o que n5.o 6, bastaria que se

evitasse quaisquer danos externos ou desordens internal, garantindo a
liberdade e a delicadeza dos movimentos das molar do gosto
Estes "danos externos e desordens internal", capazes de destruir a operagao

do mecanismo inteiro, seriam: o momento e o lugar desapropriados para a
contemplagao da obra de arte; a fantasia deslocada da situagao e disposigao

devidas; um espi.roto insu6cientemente sereno; uma falta de concentragao;
uma atengao indevida.

A delicadeza dessas molar representa a pr6pria deZfcadeza do gosfo:
quanto maid livremente das se movimentarem, maid delicado e perspicaz
serf o gosto. Hume tamb6m compara a delicadeza do gosto com a delicadeza

do paladar. Assim como um apreciador delicado, que percebe os mais subs
temperos e as quantidades de cada um; tamb6m o critico delicado deve
perceber os vgrios movimentos subs, discernindo quads s5.o de beleza e quaid

sg.o de deformidade, assim como a intensidade de cada um.

A prdtfca, tanto na contemplag5.o da obra de arte como na pr6pria
produgao da obra, serra imprescindivelpara trabalhar e aprimorar a delicadeza
do gosto.s Hume diz que nossos 6rgaos adquirem t5.o maid perfeigao quanto

$ 10).4l

Creio que seja importante percebermos que Hume pressup6e um padrao original
de configuragao das maquinas; into 6, que todos os homens nascem iguais e t6m as
mesmas potencialidades (tamb6m uma visio caracteristica de sua 6poca).
5 Dando continuidade a metgfora da maquina de Hume, poderiamos dizer que a
pratica seria responsgvel por lubrificar o mecanismo das molas do gusto.
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dais sXo exercitados(Of the Standard o/ Taste, Pag.: 270, $ 18).' Seria
ainda requisito que se revisasse a obra de arte sobre diferentes luzes, ou
aspectos. Uma primeira visio seria sempre acompanhada de uma agitaga.o,
alvorogo, atrapalhagao e premeditag5.o do pensamento; frustrando o
sentimento de beleza genuino. Ademais, as relag6es entre as panes nio
seriam devidamente discernidas. As diversas perfeig6es e defeitos estariam

homo que aprisionados em uma esp6cie de confusao, e nio se apresentariam
clistintamente a imaginagao(O/'fhe Standard o/Taste, P6g.: 275, $ 19).

Seria atrav6s da co?nparagdo que atribuir:ramos graus de beleza e
deformagao is obras de arte.7 Hume diz que a maid vulgar das cang6es nio
6 inteiramente destitu:ida de hannonia ou forma; e ningu6m senio uma pessoa

familiarizada com belezas superiores consideraria subs proporg6es duran,

diflceis e dissonantes(O/'fhe Standard of Taste, Pag.: 275, $ 20).
Sega quem for que procure saborear-se com uma obra de arte, ou que

deseje investigar e discutir seus m6ritos; devera, tamb6m, precaver-se dos
preconceffos e de situag6es regis, ou imaginarias, incompat:iveis com o que
6 requerido pda obra. lsto porque os objetos de arte teriam seu pr6prio
ponto de vista, n5.o devendo ser julgados a parter de outta perspectiva

Este ponto de vista dos objetos de arte seria o proprio ponto de asta
de um determinado pablico.s O artista deveria estudar os temperamentos

6 Fica facil entendermos into se observarmos que quando maid praticamos nossa
percepgao musical, maid facilmente distinguimos os sons de cada instrumento; e,

linhas tocadas por coda instrumento, e assam por dianne.
Poderiamos assemelhar a comparagao a um instrumento de medigao da intensi-

dade de vibragao das molas
8 As considerag6es deste paragrafo e dos pr6ximos doin se baseiam no paragrafo 21,
pagina 276, do Of the Standard of Taste. Hume fare, nests memento, algumas
considerag6es que nos dario uma id6ia de como deve ser a obra de arte; assim homo
quaid sio os deveres do artista e do critico (SQja este critico um pro6issional ou ngo).
Ngo obstante, o paragrafo 22 tamb6m 6 muito itil para entendermos melhor etta
questa.o do ponto de vista da obra de arte. Creio, enfim, que a leitura co?!unta de
ambos fornece, suficientemente, dados para uma interpretagao da questao assim
coma eu a exponho; pois este explicagao, excepcionalmente, raga dais com minhas
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(gerziz&s), os interesses, as opini6es, as paix6es e os preconceitos de seu pablico
alvo antes de conceber alguma coisa. Do contrario, ele esperaria em vio
governar as decis6es deste e incendiar suas paix6es. E, se seu pablico tiver

alguma predilegao incompativel com o que se quer fazed, por mats disparatada
que sqja, o artista nio deverf ignore-la; mas, antes de entrar no assunto,
ele dever6. esforgar-se para conciliar suas afeig6es e obter suas boas gragas.o

O critico deveria se colocar no lugar do pablico arvo; avaliando, assim;
se a obra do artista alcangou sua finalidade, se o meio utilizado foi eficiente,
e quao eficiente foi, e se o meta utilizado condiz com a finalidade da obra

Portanto, dever-se-ia (subentende-se "principalmente nos debates")

prestar atengao a estas coisas e privar-se dos preconceitos; impondo uma

vio16ncia apropriada a imaginagao; esquecendo-se, por um momento, de si
proprio; se n5.o quisermos perder nossos cr(3ditos e autoridade em um debate.

Caberia ao bom sense e a razdo verificar a influ6ncia dos preconceitos

em nossos julgamentos. A raze.o 6 que perceberia a consist6ncia e
uniformidade do todo a partir da ang.lise das mQtuas relag6es entre as panes
(homo se faz com um arguments, analisando se as premissas se completam

engendrando a conclusao). Ademais, seria a razio responsavel porjulgar se
a obra de arte este ajustada a sua finalidade, e se os meios utilizados sio

condizentes (Of fhe Standard o/'Taste, Pfg.: 277, $ 22).
As mesmas faculdades que contribuem para o melhoramento da razio

tamb6m contribuiriam para o melhoramento do gosto. Vale lembrar, por6m,

palavras do que com as palavras de Hume, que nesta questao me causaram uma
certa dificuldade. homo, contudo, minha proposta nio 6 defender possiveis
interpretag6es, e sim introduzir algumas considerag6es est6ticas de Hume, nio me
alongarei argumentando a favor da minha. O importante 6 que se saiba sobre as
di6iculdades desta questao.
9 Creio que poderiamos pensar no exemplo dos "White Metal". Este estilo tem por
principais caracteristicas o temp religioso, o som no estilo "Metal" e o interesse de
ganhar o p6blico dos "metaleiros", que por sua vez, ngo se filiam, na maioria dos
cason, a qualquer religiosidade. Ou deja, tocar um estilo de m6sica admirado por um
certs p6blico seria a forma que o artista escolheu para tentar conquistar as
inclinag6es daqueles.
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que estas faculdades seriam somente causas concomitantes do bom gosto,
ng.o constituindo condigao suficiente. Pois, o bom gosto, que seria aquele de

acordo com o padrao do gosto, tamb6m dependeria, comoja vimos, da pratica,
da comparagao, da influ6ncia dos preconceitos. Em gerd, diz Hume no
paragrafo 22, um homem de senso, que tem experi6ncia com a arte, pode
julgar sua beleza; e, tamb6m, um homem de gosto justo tem um Feta
entendimento(sound zznderstandf?zg) .

Mas, diz Hume no para.grafo 23, nio 6 porque os principios do gosto sg.o

praticamente os mesmos em todos os homens que todos sio capazes de
julgar a beleza. Pele contrfrio, somente alguns o s5.o

Colocar o mecanismo da apreciagao nas condig6es ideals seria coisa
diHcil de se fazed. Os 6rgaos das sensag6es internal raramente se
encontrariam tgo perfeitos a panto de permitir que os principios do gosto
atuassem plenamente. E into devido aos v&ios defeitos e v£cios que des
estariam sujeitos: (i) a fhlta de delicadeza deixaria passat desapercebidas as

qualidades mats minas, restando somente o efeito devido is coisas maid
grosseiras; (ii) a falta de prftica abriria espago para a confusio e hesitagao;
(iii) a feta de comparagao vallidaria as belezas mats fHvolas;(iv) os preconceitos

perverteriam o julgamento; (v) a falta de bom senso impossibilitaria o
discernimento das belezas do designio e raciocinio (que serial as mats
eminentes e excelentes).

Somente o bom senso (strong sense), unido a. delicadeza de gosto
melhorada com a pratica, aperfeigoada pda comparagao e livre de

preconceitos; seria capaz de conferir ao critico esta valiosa personalidade. E

a conjungao veridica de tail coisas, onde quer que se as encontre, sana o
verdadeiro padrao do gusto e beleza

Apesar de todo o esforgo dispensado na busca de uma total neutralizagao

e unificagao do gosto, ainda restariam dual fontes de variagao; que embora
nio sejam suficientes para corromper as fronteiras entry a beleza e a
deformidade, produzem, ao menos, diferengas nos graus de aprovaggo e
censura; sg.o das: os diferentes temperamentos (humozzrs) dos homens e os

costumes de sua 6poca e de seu pals
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Mesmo que se salvasse dos preconceitos, da malta de prftica, da falta de

delicadeza e da feta de bom denso; ainda assim, uma certa diversidade
provocada polos diferentes temperamentos e pelts diferentes costumes
tornaria inevitfvel uma certa diversidade nos julgamentos, e seria em vio
buscar por um padre.o a16m dente limite.io

As nossas inevitiveis inclinag6es pessoais sempre ido preferir aqueles

objetos que maid se adequarem a nossa estrutura interna. Por6m, apesar
disco, nosso bom sense e nossa Fazio ainda seriam capazes de identificar e

descontar a influ6ncia dos preconceitos sobre nosso gosto, assim coho de
calcular a adequagao da obra de arte em fungao de seu fim; e a delicadeza do

gosto, melhorada pda pratica e auxiliada pda comparagao, ainda seria capaz

de sentir, quake que plenamente, a verdadeira forma da beleza e da
deformidade.

Portanto, bastaria ser um homem que atente para a inevitabilidade
das peculiaridades do temperamento e do costume (ou deja, bastaria ser um
homed de estudos e reflexio) para admitir que a representagao dos costumes
de uma outra 6poca e de uma outta cultura ng.o 6 uma malta do autor nem
uma deformidade da pena. homo vimos, o autor faz certo em se basear em
um pablico alvo de sua 6poca; n6s 6 que simplesmente nio somos t5.o tocados

por estes coisas (Offhe Starzdard o/'Taste, Pag.: 282, $ 31)

Quando, contudo, um artista consegue veneer os limites de seu povo,
de sua 6poca e da diversidade dos temperamentos, reconhece-se neue um
verdadeiro g6nio. As obras de g6nio seriam aquelas que t6m por caracteristica

o Com outras palavras, poderiamos explicar essa den6ncia dos limited do padrao
do gosto dizendo que seria impossivel retroceder a uma estrutura original do eu, que
fosse anterior is experi6ncias vividas por ele em sua 6poca e em seu pals, e que
formam seu temperamento; simplesmente porque esta estrutura nio poderia existir
O "eu" humeano s6 vem a ser depois de ter uma colegao de experi6ncias que o
constituem e que determinam seu temperamento. Portanto, o temperaments e o
costume nio seriam dual coisas que se constituem sabre um mecanismo, sobre uma
estrutura original, assam coma falamos que acontece com os preconceitos e todas as
outras coisas concernentes ao padrao do gosto; mas serif este mecanismo dos gostos
que se constituiria sobre o temperamento e o costume.
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alcangar a forma ideal do padrao do gusto, superando, de algum modo, aquela
diversidade de julgamentos inevitgvel.'' Ademais, sio estas obras as
verdadeiras responsaveis por con6irmar a exist6ncia de principios gerais do
gusto, e, conseqtientemente, de um padre.o do gosto.

Enfim, seria por meir deltas obras de g6nio que n6s realmente
reconheceHamos os principios gerais do gosto, confirmando aquilo que era
somente uma especulagao. E, como criticos de arte, n6s deveriamos aprender
com aquelas obras, atrav6s, tamb6m, do exercitar da delicadeza do gosto, a
verdadeira ftonteira entre a beleza e a deformidade. A16m de, em contendas

sobre o belo, nos esforgar ao mgximo para fundamentar nossos julgamentos

nessas coisas por n6s trabalhadas e aprendidas; evitando, na medida do
possivel, envolver nossos gostos individuais. Ou sda, coma criticos, nio
terfamos, a principio, a obrigagao de gostar de uma obra de arte; apenas

Ora. Hume faz sua critica a um "eu" substantial porque esta ngo 6 uma coisa
inteligfvel; e, coma, reference ao "eu", n6s s6 temps um conlunto de experi6ncias;
entao, ngo poderiamos dizer que o "eu" 6 algo a16m de uma colegao de experi6ncias
lsto nio significa que Hume nega a exist6ncia de um "eu" substancial, somente que
n6s nio podemos nos pronunciar a este respeito. Portanto, ngo seria de se esperar
que, neste contexto da est6tica, Hume venha a confirmar a exist6ncia de um "eu",
anterior is experi6ncias, e que tem em si os principios gerais do gosto livres at6
mesmo dos costumes e do temperamento. Hume nunca se manifestaria a este
respeito. Por conseguinte, suponho que a generalidade alcangada pdas obras de
g6nio estqa relacionada com algo tio eterno e universal como o estio os valores

Seria de se pensar, tamb6m, se as obras de g6nio nio seriam eternizadasjustamente
por terem os elementos de temperamento e costume superados por um reED
entendimento. Por6m, nio acho que o caminho para engender o que Hume diz sda
este. No proprio Padrdo do Gosfo, $ 26 (mas tamb6m em outros ensaios litergrios
nos quaid H.ume trata de est6tica) 6 dito que mesmo um p6blico mais "ignorante:
(no sentido de nio se tratar de pessoas que reflitam bastante sobre a arte, e que
tamb6m nio seriam consideradas pessoas de um reto entendimento), que, embora
nio se disponha a superar seus temperamentos individuais e costumes de sua
6poca e pats, ao ments se disp6e a liwar-se de deus preconceitos; seria capaz de
reconhecer a emin6ncia das obras de g6nio. Portanto, este questao do reconhecimento
das obras de g6nio ngo parece passar pda necessidade de superamento dos costumes
e temperamentos; embora dependeria, ao menos, de um precaver-se dos preconceitos

morals
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reconhecer deus m6ritos, e, se for o casa, suas fbltas. Mas, creio que homo

bons criticos, o nosso proprio gosto individual acabaria se adequando aqueles

principios do gosto. Pris, uma vez reconhecidos, creio que tamb6m nio maria

muito sentido ignore-los, dando nossa prefer6ncia individual ao que
saberiamos ser apenas uma fisa beleza
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UMA L6GiCA DK6NTiCA PARA A REPRESENTAQAO
DE NORMAS JURIDICAS: O PROBLEMA DO

CONFLITO DE onnIGAgozs

R.aPAEL R. TESTAw

1.0 1ntrodugao

O prop6sito dente trabalho 6 o de analisar a estrutura e o de discutir a
aplicagg.o da 16gica de6ntica na representagao de normas juridical. Apes
uma brevissima apresentagao delta 16gica, e, em particular, do sistema SDL
(,Standard .Deonffc .Logic), veremos as dificuldades de se aplicar uma 16gica
a anglise do direito positivo: as regras da 16gica devem, e somente devem,

permitir realizar sobre as normal formalizadas os typos de infer6ncia e
operag6es 16gicas intuitivamente feitas pelosjuristas, ou deja, a reconstrugao
16gica do direito positivo nio se trata de uma tarefa de criag5.o do direito,
mas uma tarefa de representagao daquilo que o concerto de direito usado
reconhece como tal.

Para ilustrar estas difliculdades, veremos a proposta de Carlos
Alchourr6n, em artigo de 1975, "Condicionalidad y la representaci6n de las
normasjuridicas" [A[-1]. O maior prob]ema encontrado por Alchourr6n, em
tal artigo, foio problema do conflito de obrigag6es - dizemos que dual (ou
maid) obrigag6es sio conflitantes quando das exigem agnes incompat:iveis,
ou simultaneamente impossiveis, sob as mesmas circunstfncias. Por

O autor agradece ao precioso trabalho de orientagao feito pelo Professor Marcelo
Esteban Coniglio no decorrer dente ano de 2005, na elaboragao da Monogrania de
mesmo titulo, cujo presente trabalho uma pequena parte.
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exemplo, a obrjgaforfedade de A quando .B e a obr€gatorfedade de ndo .A
quando .B 6 um par de obrigag6es conflitantes

2.0 Uma Brev:issima Introdugao a L6gica De6ntica:

A palawa "de6ntico" vem do greED "8e6vTu€", que poderia ser traduzido
como "devidamente", "conforme o esperado". O primeiro a utilize-la para se

referir ao estudo 16gico do uso normativo da linguagem foi Ernst Mally,
que, em sua monograHla [Ma], apresentou um sistema axiomftico para a
nogao de dever. Em tal sistema, chamado de "Deonfff", o desejo de algu6m
de que um cerro estado de coisas, digamos p, bela o cano, 6 expresso por
uma sentenga da forma "p deve ser (o cano)" -- p soZZ sein -- expresso, na
formalizag5,o moderna, por "Op", no qual "O" 6 um operador sentencial.

O faso, no entanto, 6 que o primeiro sistema vigvel de 16gica de6ntica
foi apresentado por Georg Henrik von Wright em seu c15.ssico artigo "Deontic
Logic"]vW] , de 1951. Desde entao, retomou-se o debate em volta da aplicagao
da 16gica a conceitos normativos, into 6, do tratamento das propriedades
16gicas das proposig6es normativas (em particular, das proposig6es
normativas da ci6nciajuHdica). Neste debate encontravam-se importantes
fi16sofos do direito, dentre os quads destacam-se Alf Ross e Hans Kelsen,

positivistas juridicos, que viam a 16gica como fundamental para a
fundamentag5.o cienti$1ca do direito.

Vale salientar que o conceito de '16gica ' subjacente a. concepgao do

positivismo juridico 6 exatamente o da 16gica moderna, completamente
diferente da concepgao tradicional de '16gicajuridica '

2.1 0 Sistema de von Wright e a Standaz'd .Deonffc .LQgfc (S])L)

Podemos, com toda seguranga, dizer que o trabalho de von Wright
constituia fundaga.o da 16gica de6ntica moderns. Seu sistema 6 baseado na
observag5.o de analogias entre as nog6es modais de necessidade, possibilidade

Uma excelente introdugao a L6gica De6ntica pode ser encontrada em tDLI
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e impossibilidade de um lada, e as nog6es de6nticas de obrigagao, permissao
e proibigao de outdo. Segundo von Wright, em um sentido mais amplo, ambos
os grupos de conceitos podem ser chamados de modais os membros do
primeiro grupo sio chamados de modalidades a16ticas, e os do segundo de
modalidades de6nticas

Assim homo nas modalidades a16ticas, os operadores de6nticos de

permissg.o e obrigagao sio interde$iniveis: p d obrzlgafdrfo se e somenfe se
ndo p redo f permUido , e ©ce.wexsa, p 6 permitido se e somers,te se ndo p ndo
6 obrigat6rio

O sistema de von Wright, por ser consistente e bastante intuitivo, 6 a

base para a maioria da discussgo acerca da 16gica de6ntica. Podemos dizer
que os axiomas de tal sistema, mais o prince.pio de necessitagao (toda
tautologia 6 obrigat6ria), constituio que chamamos de standard deontfc
Zog£c (SDL).

Para apresentannos a SDL partiremos, conforme o usual, de uma
linguagem artificial, construe.da conforme se segue:

2.1.1 Vocabulfrio

Os seguintes sinais 16gicos: - para negagao, & para conlungao, V para
disjung5.o, --> para condicional material, <--> para bicondicional material.
Os seguintes operadores de6nticos: O para obrigagao, P para permissao.
Um suprimento inesgotavel de varigveis p, q, r.

2.1.2 Apresentagao sintftico-axiomftica da SDL

Aos principios (axiomas e regras de infer6ncia) da LPC (L6gica
propositional c16.ssica), acrescentamos os seguintes principios para a 16gica
de6ntica

AXIObIAS(apresentados em termos do operador O)
(A-l) Op --> - O - P
(A-2) O(P & q) <--> O P & O q
(A-3) O (P V - P)
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Para refer6ncia posteriores, listaremos as seguintes teses, e regras de
infer6ncia bem conhecidas, da LPC

(LPC-l)((p --> q)) -->((p & r) --> q) frei de re4orfo do anfecedente)
(LPC-2) de p e(p --> q) segzze-se q (modz&s romans)

3.0 Alchourr6n e a representagao das normal juridical

Conforme ja comentado, o maior problems encontrado por Alchourr6n
foio das obrigag6es conflitantes, que tornam o sistema inconsistente. Tal
inconsist6ncia ocorre quando o sistema, por raz6es 16gicas, obriga(ou permits)

e proibe uma mesma conduta sob mesmas circunstfncias. Consideremos o
conjunto de normal citado por A]chourr6n em [A[-1], a ser chamado,
doravante, do conjunto A:

(i) Os juizes devem punir os homicidas
(ii) Os juizes nio devem punir os menores de idade.
Formalizando, ter(amos
(1)p > Oq (formalizagao de (i))

(2) r --> O-q (formalizagao de (ii))
(3) (p & r) --> Oq (de 1, por LPC-l e modus romans)

(4) (p & r) --> O-q (de 2, por LPC-l e modzts .ponens)

Temos, portanto, um conjunto de obrigag6es conflitantes ((2) e (3), ou
sda, no caso de um homicida menor de idade).

3.1

A exist6ncia de obrigag6es conflitantes, no entanto, s5.o incompativeis
com a interpretagao de qualquer jurista razogvel. Intuitivamente, todos
sabem que a norma (i) quer dizer que "os homicidal nio menores de idade
devem ser punidos", visto o que 6 prescrito na norma (2) -- que tem a intengao
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de ser uma excegao a (1). Delta forma, uma formalizaga.o maid correta, que
tem em vista todo conteQdo normativo deA, ou sda, que melhor o interprets,

(1')(p & -r) > Oq(fonnalizagao de(i),tends emvista atotalidade deA)
(2) r -> O-q (formalizag5.o de (ii), tendo em vista a totalidade de A)

Tal procedimento parece ]ivrar-nos das consequ6ncias indesdadas na
formalizagao, e faz compaq:iveis o resultado da formalizagao com os conteddos
intuitivos das normal. Uma grande desvantagem, adverse Alchourr6n, nos
faz abandonar o procedimento indicado -- 6 preciso revisar a formulagao de
cada norma do sistema, tomando em conte o conteQdo de today as demais
normal. Delta forma, cada vez que uma nova norma 6 introduzida no
sistema, toda reformulagao dove ser reiniciada.

3.2

Um segundo procedimento se ap6ia no fato de as normal de obrigag6es
condicionais somente especificarem deveres prima #ncie,' segundo a

expressao usada por Sir David Ross. Tendo em vista este faso, uma obrigagao
condicionalprima Hack devs ser fomializada por um conditional derrotgvel,:

O termo prima jack foi cunhado por Sir David Ross em deus trabalhos sobre o
sentido das obrigag6es morris. Um ato 6 prima /acid obrigat6rio se possuir
caracteristicas que o fawn tender a ser um dever. Tail caracterjsticas, no entanto,
nio excluem o Cato de que o ato possua outras caracteristicas que apontem para um
dever oposto. Por exemplo, uma pessoa "deve deixar de cumprir a.promessa de
msttar um amigo para cuidar de sua mie adoecida". No casa, o principio de aludar
um parente 6 maid forte do que o principio de que devemos manter uma promessa.
Resumidamente, uma obrigagao 6prima lucie se ela for a conclusio de um argumento
que 6 v61ido no subconjunto das circunst&ncias factuais, uma vez que, na totalidade
das circunstancias, ele pode ser invalidado. Para uma interessante abordagem do
terms, ver [P&S], pp. 235-240
3 Argumentos derrotgveis sio argumentos com conclus6es invalidadas pelo acr6scimo
de novak premissas. Desta forma, por nio aceitar o acr6scimo de novas premissas,
dais argumentos ngo aceitam a lei do reforgo do antecedente (LPC-l)
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- o que descarta o uso do condicional material ou qualquer outdo tipo de
implicagao.

Uma possibilidade syria a utilizag5.o de um condicional contrafactual
(simbolizado por "A") -- que possuia caracterilstica de ser um condicional

derrotgvel*, ou sqja, um bom candidato para formalizar uma obrigagao

condicionalprfma Hack. Temps, portanto, que "p A > q" nio satisfaz a lei do
reforgo do antecedente. Formalizando:

(a)
0)
(c)
(d)
(e)

(D

P A --> q
((p A --> q) & p) --> q (modzzs .romans para A)
(p A --> q) > (p > q) (de (b))
(p A > Oq) >(p > Oq)(metateorema da substituigao)
(p A > Oq)-->((p & r)--> Oq)(reforgo do antecedente em(p--> Oq))

Delta forma, ao aceitar (e), aceitamos que nio existe um "r" qualquer
capaz de cancelar a obrigagao que prov6m da norma condicional de obrigagao

prima /acid. Ou deja, por satisfazer o mzodus ponens, o condicional
contrafactual nio pode ser usado para representar o conceito de obrigagao
pdmaHacie uma vez que, ao satisfazer o modusponens, obtemos as mesmas
conclus6es antiintuitivas do inicio.

O que estamos procurando, portanto, 6 uma formalizagao que:

nio satisfaga o reforgo do antecedente e:
nio satisfaga o modus romans.

No entanto, aceitar o modus .Romans 6 uma propriedade de todos os
condicionais, ou sda, qualquer condicional 6 inadequado para nosso intento.

4 Condicionais derrotgveis sio aqueles que quando usados em algum arguments o
transforma em um argumento derrot6vel
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3.3

Um sistema que possui as caracteristicas citadas ao anal de 3.2 foi
apresentado por Bengt Hansson,' em [Han] , no qual as orag6es de obrigagao
conditional este.o representadas mediante um operador de obrigagao di6.dice,

da forma "0(q/p)", que se 16 "obrigat6rio q nas condig6es p" ' Formalizando
as normal (i) e (ii) de A, demos o seguinte:

(1) o(dp)
(11) 0(-qA)

O sistema, pda perda de sua forge inferencial - nio aceitagao das
caracteristicas supra citadas - perde as conseqii6ncias indesejaveis
apresentadas pelts outros sistemas. No entanto, junto com tail
conseqti6ncias, outras bastante razogveis (e, digamos, intuitivamente
necessgrias) tamb6m desaparecem. Qualquer interpretagaa razogvel de A
infere que "os jui.zes devem punir os homicidal nAo menores de idade", e

que "os juizes n5.o devem castigar os homicidas menores de idade" -- O(q/
p&-r) e O(-q/p&r), respectivamente. No entanto, estes formulas -
precisamente pda falta da lei do reforgo do antecedente -- n5.o podem ser
derivadas de (1) e (11).

O loco de Hansson era a formalizagao de obrigag6es condiconais que evitassem .o
paradoxo das obrigag6es contrgrias ao dever (contrary-to-duty obligations),
apresentado por Roderick M. Chisho]m em [Ch]. Hansson introduziu, ao modelo
sem6ntico para SDL, uma sem6ntica com uma certs relagao de prefer6ncia entre
mundos possiveis -- falando, desta forma, de mundos ideais e sub-ideias. Para uma
abordagem maid forma], ver [P&S], pp. 228-235

Retornamos ao operador monidico pele esquema "0(q/T), no quaIT representa
uma tautologia qualquer, ou deja, temos que 6 "obrigat6rio q em condig6es
tauto16gicas" Desta maneira, "Oq" seria uma abreviagao de "0(q/T)"
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3.4 Conclusio

A id6ia de que as normasjuHdicas expressam deveres prima Hncfe tem
a vantagem de, por um lado, formalizar tais normal sem entrar no diflcil

processo de reformulagao, a16m de evitar o aparecimento de obrigag6es
conflitantes. Por outro lada, no entanto, novos conflitos intuitivos aparecem
-- o que justifica a busch por um outdo procedimento capaz de mantel as
vantagens obtidas at6 aquie satisfazer os requisitos intuitivos necessg.rios
para a interpretagg.o das normas
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A CRITICA DA REPRESENTAQAo NA FILOSOFIA
DE ROUSSEAU

TAVNAM SANTOS Luz BUENOS

babe-se que as sociedades, tats homo hoje se encontram, s5.o para
Rousseau, formal degeneradas e corrompidas se comparadas ao estado de
natureza humana. A vida sob a 6ptica da sociedade moderna gera terror,
falsidade e empobrecimento das virtudes: o homem moderno vive de

espetaculos, mostra-se por apar6ncias, ezzcena aquilo o que nio 6, e delta
forma a hist6ria nada maid 6 que uma depravagao progressiva dos costumes
e virtudes; e deus caminhos "s5.o necessariamente os caminhos da
representagao".i Tanto no primeiro, quanto no segundo Discurso, nosso
fi16sofo evidencia como os homens passaram de um estado natural, bom e
saudavel, para um estado civil, ruim e degenerado. E, centro deste processo

hist6rico, que o card.ter humano vai aos poucos se degradando, em uma
operagao diretamente proporcional ao progresso das ci6ncias e das artes.
Neste infeliz momento da hist6ria sara a vista a confradfgdo e/zfre a rectZfdade

e a aparencfa, na qual Ser e Parecer tornaram-se palavras completamente
distintas. O discurso afasta-se da aga.o e, finalmente, a representaga.o tomb

por completo todos os individuos, dividindo para sempre o homem natural
do homem civil, "desaparecendo gradativamente o homem natural, a
sociedade s6 oferece aos olhos do s6,bio uma reunigo de homens artificiais e

:i: Graduanda da USP, bolsista CNPq
SALINAS FORTES, L. R. Oparadoxo do espetdcuZoi.poZftfca epodffca em .Rozzsseazz

Sio Paulo: Discurso editorial, 1997. pg. 107
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de paix6es facticias que sio obra de today essay relag6es novas e nio t6m
nenhum fundamento na natureza".z Podemos ver desta forma que o juizo

de nosso fi16sofo a respeito da sociedade, em sua posigao contrgria a natureza,

permanece sempre contra o aperfeigoamento das ci6ncias e das artes, e
Hinalmente contra tomb(3m a pr6pria manutengao da sociedade em deus
molded atuais. Este movimento conesponde a passagem de, segundo Salinas,

:um estado de ng.o linguagem, para um estado de linguagem",3 no qual

:passamos da auto-sufici6ncia, para a necessfria depend6ncia".4 O homem
deve viver em si, e para si, e coco diz Rousseau: a "verdadeira causa de
today estas diferengas", entre o estado natural e o estado civil, 6 que "o
homem natural vive em si mesmo; o homem sociavel, sempre fora de si, s6
Babe viver baseando-se na opiniao dos demais e chega ao sentiments de sua

pr6pria exist6ncia quash que somente pelojulgamento destes".s Desta forma
podemos funder a g6nese de dodo o mal no exato momento em que os homens

abandonaram sua independ6ncia natural, para "unit-se" em sociedades, e
conseqUentemente com o desenvolvimento e aperfeigoamento das paix6es
e da linguagem, emergiram por completo suas almas no mundo da
representagao.

A contestagao de Rousseau alcanga a sociedade enquanto etta 6 contrgria
a natureza. Sua critics incide no obstfculo criado pelos molded sociais, que

geram uma barreira entre ser e parecer, e definitivamente nio permitem
que o homem civilizado viva apenas em si. Nas sociedades, o Eu interior dos

homens jf ng.o basra sozinho, e sempre necessita do outro. A identificagao 6
buscada em seu exterior, e para que o homem social possa redonhecer-se,

busca nas coisas sup6rfluas, nos objetos exteriores, ou at6 mesmo nos outros

homens o seu proprio ser. O homem civil 6 o homem desnaturado por

ROUSSEAU, J.J. .Z)!scurso sabre a orlgem e os Hundamenfos da desfguaZdades enfre
os homers. Sio Paulo: Abril Cultural, 1973. pg. 281.

SALINAS FORTES, L. R. Op. Cit. , ].997. pg. 52
Iden fbfdem, pg. 79.
ROUSSEAU, J.J. Op. Cit., pg. 281.
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exce16ncia, e a "desnaturag5.o, obra da contra-natureza, assinala o memento
da perda daindepend6ncia do individuo",' assinala o memento da identificagao
de seu Eu com o exterior, e a complete aus6ncia de identidade do homed
conslgo proprio.

A condenagao da representagao feita por Rousseau denuncia o estado

atual da sociedade e do proprio corpo politico, e esta den6ncia pode ser vista
homo um "convite", feito aos homens, "para que transformem a sociedade
atrav6s de agnes politicas efetivas".7 Sua visa.o da sociedade revela uma
antipatia pele "otimismo do progresso", tio em voga entre deus

contempora.neon. Sua posigao, diga-se de passagem extremamente original,
mant6m-se contra o desenvolvimento dos costumes sociais, das ci6ncias e
das Antes, somente enquanto estas forem adversas a natureza humana e a
transpar6ncia dos homens. "Enfim, a luz dos doin discursos, parece que a

concepgao da hist6ria em Rousseau 6 marcada pda id6ia de uma trajet6ria
linear de decad6ncia e corrupgao progressivas, tanto do ponte de vista das
transformag6es pdas quaid pasha a alma humana, quanto do ponto de vista
de suas instituig6es",8 Esta discussio nio pode ser encarada apenas como
uma opiniao particular, mas dove ser considerada homo "guia" de uma
importance reflexio filos6fica que diz respeito a real utilidade que as ci6ncias,
as artes e a pr6pria sociedade podem trazer a humanidade. O que este em

jogo aqui 6, maid uma vez, a relagao entre ser e parecer, falar e agir, que
nos permite entender melhor a constituigao da sociedade em quase todos os

sous aspectos

Agora, estabelecido o desenvolvimento do homem natural e chegado o

momento da constituigao efetiva das sociedades ao redox do mundi, podemos

refletir um pouco sobre a id6ia de representagg.o no fmbito politico, pols
este mesmo ciclo depreciativo ocorre tamb6m em sua esfera; que passa da

MATOS, O. C. F..A feoHa SocfaZ no.pensamento moderns. .Rousseau. In: .EplsZemoZogfa
das c£8ncfas socials. Sio Paulo: EDUC, 1984. S6rie cadernos PUC, pg. 55.

STAROBINSK, .A franspar ncaa e o oZ)sfdcuZo. pg. 25
SOUZA, M.G. /Zusfrafdo e hfstdrfa. O pensamento sabre a hfstdria no /Zumlnfsmo

franc s. Sio Paulo: Discurso Editorial, 2001. pg. 75
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agro positiva dos individuos dentro do compo politico, para sua representagao
Passe da transpar6ncia para o "ocultamento" das formal de governar. Assim
homo o homem natural sofre um processo de depreciag5.o moral, o compo

politico tamb6m sofrer6, ao passer de sua forma livre e natural, para sua
forma representativa.

A tend6ncia, tanto das sociedades, quando dos corpos politicos, 6
caminhar sumo a sua pr6pria destruigao, como o proprio Rousseau afirma:

O corps politico, assim homo o corpo do homed, iomega a morrer desde o
nascimento e traz em si mesmo as causas de sua destruigao".o Dentro deste

processo, dada vez mats barreiras sio impostas entre as relag6es de deus
indivi.duos, fazendo-os distanciar-se dada vez mats da pureza e virtude das

primeiras gerag6es ou constituig6es do corps politico. O que queremos diner
com ipso 6 que assim como o homem torna-se escravo de si mesmo, perdendo
sua liberdade natural ao unit-se em sociedades, o corpo pol:itico da mesma

forma vai perdendo seu poder de agro e sua finalidade de criagao ao mesmo

tempo em que o grau de representagao aumenta em suas relag6es. Aquilo

que antes poderia ser decidido pessoalmente, em assemb16ias e etc, a parter
de um certo ponto precisarg. de uma intermediagao, de uma barreira de
cunho representativo entre os indivfduos particulates e o pr6prio compo social.
No entanto, etta perniciosa tend6ncia que leva a. insergao gradativa de graus

de representagao no &mbito politico gera a possibilidade de equfvoco entre a

agro do representante e a vontade do representado, deus atos e sua verdadeira
fungao no corpo politico

E a possibilidade de engano que a representagao gerd no interior da
esfera politica; a exist6ncia de um cargter de falsidade e a possibilidade de

que o representante seU a o pr6prio traidor de seu povo, que motiva a critica
de Rousseau aos modelos politicos de sua 6poca. A escala de representagao

apresentada em suas obras nos revela os diferentes estagios de corrupgao
existentes nas engrenagens do corpo politico e da sociedade. A 61tima etapa

de destruigao do compo politico constituia centralizagao do poder de agg.6

ROUSSEAU, J-J. O confrafo SocfaZ. Livro 111. pg. 102
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nas m5.os de apenas um individuo, constituindo assim o grau mgximo de
representagao e falsidade dentro de uma sociedade. Etta derradeira etapa
chama-se Despotismo, descrito por Salinas como: "figuragao exacerbada do

male$cio proprio aojogo da representag5.o, na qual um s6 protagonista usurpa
todos os demais pap6is e rouba para sio espetaculo".io Rousseau salienta
ainda que "nada no mundo mats se distancia do espirito feroz do despotismo

do que a dogura dessa autoridade, que levi em consideragg.o antes o bene$cio

daquele que obedece do que a utilidade daquele que comanda".:i Finalmente,

o grau mgximo da representagao politica apresenta-se em uma sociedade.
Neste momento ocorre a total diving.o entre sujeito e objeto na politica,
entre os indidduos particulates e o corpo politico. No Despotismo ha a
transformagao do poder legiltimo em poder arbitrg.rio, a soberania do povo 6
usurpada, e o corpo politico 6 finalmente reduzido a. rujnas.

No entanto, devemos perceber que a visio existente entre sujeito e

objeto, exacerbada na Hilosofia cartesiana, exerce grande importancia no
pensamento politico de Rousseau, pois nosso autos busca amenizar a
distancia existence entre o ser e o parecer, entre o real e o teatral na vida

publica. Nio maid o individuo deve ser apreendido coco algo exterior ao
objeto, pols o Estado 6 con6igurado coma "um modo de coexist6ncia, um
ponto de vista que nio se distingue do conjunto de deus membros".i2 Este
fissura onto16gica deixada por Descartes na tradigao filos6Hlca 6 resolvida
por Rousseau, ao ments politicamente, para o impasse entre ser e parecer
nos corpos politicos: A vontade gerd. AVontade gerd, unida pelos interesses
comuns aos cidadaos, 6 "um impulse positive ao conjunto da sociedade".:: E

ela, que segundo Jean-Jacques, "tem possibilidades de dirigir as forges do
estado".i4 O mundo politico n5.o pode, para Rousseau, ser um mundo

10 SALINAS FORTES, L. R. Op. C£t., 1997. pg. 105
ROUSSEAU, J-J. .Dfsczzrso sabre a desfguaZdade. Op. Cit., pg. 273

12 SALINAS FORTES, L. R. O Paradoxo do espetdcuZo - Podtfca e PoZ11tfca em
Rousseau. Sio Paulo: Discurso Editorial, 1997. pg. 110

DEBRUN. M. .AZgumas consfderagdes soZ)re a nogdo de uontade gertz, no contrato
social. Fortaleza: Imprensa universit6ria do Ceara, 1962. pg. 5. ..
i4 ROUSSEAU, J-J. O Contrato SocfaZ. Sio Paulo: Abril Cultural, 1973. pg., uu

Carle/'nos da C/aduaf do, Campinas, n ' 07, 2007
147



raynam Sat2tos Ltt: Btieno

espetacularizado, falco; ele deve ser o mais transparente o possivel. As agnes

politicas devem ser claus o bastante para que o povo saiba exatamente os
rumor de seu governo.

A vontade gerd, assim homo as festas populares, tem como principal
objetivo dentro de um corpo politico sua manutengao, pols 6 atrav6s disto
que conseguiremos estabelecer uma sociedade minimamente "aparente". A

id6ia de Rousseau em seu contrato social 6 apresentar uma forma de
organizagao social que exija o minima possivel de representagao e falsidade
dentro de suas operag6es. O modelo de corpo politico proposto, busca atingir

o grau minimo de representagao poss:ivel dentro de uma sociedade, digo
minimo, pris como ja se gabe, jamais seria possivel alcangar um grau zero
de representagao fora do estado natural. Todo o estado civil necessita, pda

sua pr6pria constituig5.o, ter alguma parcela de representagao. Percebemos
ainda que o modelo de organizagao social e politica apresentada por nosso
fi16sofo busca romper as barreiras entre o povo e o poder. Os cidadios devem

adquirir papel positivo no governs, e 6 necessgrio que resgatem novamente
o concerto de liberdade praticado pelos antigos, e que enfim; novamente
possuam voz ativa nos neg6cios pablicos.

Resgatar novamente o conceito de liberdade praticada polos povos
antigos consiste em exercer positivamente sua soberania, pris em "um Estado

verdadeiramente livre, bs cidadios fazem tudo com deus brazos e nada com
o dinheiro".is Renato Janine descreve muito bem etta diferenga ao escrever

que "a liberdade moderna 6 privada, enquanto a antiga era o direito de

participar de um poder coletivo que ..se reunia na assemb16ia publica. O
moderno pode assim muito coma individuo, enquanto que o antigo podia
judo enquanto parte do todo".ic A sociedade, dentro de um corps politico
saudavel, nio constitui um 6rgao separado do poder politico, pois ng.o 6
visivel a distingao entre aqueles que exercem o poder, e aqueles que o so6em
O modelo de administragao politica, descrito no "Contrato social", tem como

Iden fbldem, Livro 111, pg. 106.
6 RIBEIRO, R. J. .A soberanfa confesfada; Os .Estados nctc£onals ante a

.rnternacfonalfzagdo da economic. In: .Anafs da 47' reunfdo as S.BPC. pg., 238
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objetivo eliminar a espetacularizagao das agnes dos governor modernos.
Utilizando-se do concerto de vontade gerd, Rousseau procura reavivar o
interesse dos individuos nos neg6cios p6blicos, (negoffum). Para que o estado

sda legitimo, e o poder nio se tome arbitrario, todos os cidadios devem
necessariamente participar da vida publica ativamente. Esta participagao
deve ser encarada como um dos mats preciosos fatores de conservagao do
compo politico, e somente ela 6 capaz de mant6-1o livre. "Desde que o servigo

pablico deixe de constituir a atividade principal dos cidadaos", diz Rousseau,
'o Estado ji. se encontra pr6ximo da ruina".17 Interessar-se nos neg6cios

pablicos nio 6 um ato que protQja apenas o bem comum, mas 6 tamb6m um
ato que protege o pr6prio bem do individuo praticante.

A vontade gerd tem como objetivo primordial, ao meu ver, curar o
corpo politico da perniciosa e nefasta representagao. Rousseau, ao atribuir

aos individuos o poder de agro do estado, busca diminuir a parcela
representativa dentro de um governo e com ipso aproximg.-lo novamente de
seu estado "natural", into 6, de seu estado maid pure e livre. O interesse na
vida publica 6 a Unica maida para que o estado conserve-se e mantenha-se
saudfvel. Este verdadeira paixao pda politica, na qual nosso fi16sofo insiste
tanto, 6 aquilo que pode extinguir, ou no minimo diminuir, o distanciamento
existence entry os indivfduos e a sociedade

Ora, partindo delta interpretagao, podemos estabelecer uma
aproximagao entre a cr:inca feita por Rousseau a representagao e ao modelo

capitalista de sociedade, associando nossas reflex6es principalmente ao
consumo, fator decisivo na vida em sociedade atual, e at6 mesmo na

constituigao do cargter do individuo dentro de uma arden social. Se o homem
necessita, fora do estado de natureza, de algo exterior para reconhecer-se,
ou melhor, para afirmar-se e identificar-se como tal, homo descreve nosso
autor= em nossas sociedades ng.o ocorre o contra.rio, e a atualidade do

pensamento de Jean Jaques 6 incontestfvel neste sentido. Os homens
necessitam consumir desnecessariamente objetos avessos ao seu proprio

i7 ROUSSEAU, J-J. "0 contrato social: op. c£f. Livro 111, pg. 106
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ser para que possam encontrar refer6ncias que os guiem em suas vidal. O
sup6rfluo tornou-se o necessgrio. A formaga.o do Eu do individuo 6
visivelmente atribuida is "novas tend6ncias da moda", onde aquilo que 6
consumido torna-se imediatamente fruto de identificagao do Eu e de sua
afirmagg.o dentro de um grupo social. A indQstria da media vende "apar6ncias",
(ideais dentro de uma mesma cultura), que s5.o compradas pelos individuos,

assimiladas e "re-exteriorizadas" por seu comportamento dentro de um
contexts social. "A relagao" na vida em sociedade "ja nio se estabelece
diretamente de consci6ncia a consci6ncia: ela agora paisa por coisas. A

perversao que dali resulta prov6m nio apenas do fate de que as coisas se
interp6em entre as consci6ncias, mas tamb6m do cato de que os homens,
deixando identificar seu interesse com sua exist6ncia pessoal, identificam-
no doravante com os objetos interpostos que acreditam indispensaveis a
sua felicidade. O eu do homem social nio se reconhece mais em si mesmo,
mas busch-se no exterior".18 Devido a contemporaneidade das reflex6es de
nosso fi16sofo, n5.o sio poucos os pontos de seu pensamento que podemos
revived em nosso cotidiano.

Novamente, em uma tentativa de aproximagao das reflex6es de
Rousseau com a atualidade, enxergamos que sua insist6ncia no interesse e

na participagao dos indidduos de forma ativa nas agnes do governo seria
aquilo de mats correto para que fosse mantida a soberania dos Estados na
politica atual. Se os cidadios fossem instruidos para que tivessem interesse
na vida publica, talvez o desejo de consumo por bens sup6rfluos e
desnecessfrios para a felicidade comum fosse trocado por um desejo de
conservag5.o e manutengao do corpo politico, desejo este que poderia nos
tornar menos desiguais e injustos. Por6m, ao contrgrio dos antigos, entre
n(5s, modernos "o individuo, independente na vida privada, mesmo nos
Estados maid livres, s6 tS soberano em apar6ncia".is O resultado dente

8 STAROBINSK. A transpargncfa e o obsfdczzZo. pg. 35
9 CONSTANT, B. .Da Zfberclade dos Anffgos con7zparcEcZa d dos JI/ocZernos. Paris

1980. Pg. ll.
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desinteresse pda coisa publica se constitui de um distanciamento coda vez
maier entre os homens e o poder, um distanciamento entre quem comanda

e quem obedece. E neste momento, portanto, que as formas de governor

perdem-se totalmente de nosso campo de visio, tornando-se ocultas ao
entendimento. Finalmente, podemos afirmar que vivemos hqje em dia uma

arise da representagao no mundo politico, ja que nem mais os Estados
nacionais podem definir com exatidio os rumor de sua economia ou tgticas

de agro. Houve, de tempos para ca, um esvaziamento da Soberania destes
estados e um "engessamento" de suns possibilidades de agro. Nio ha mats
homo identi6icar o poder soberano no mundo capitalista.
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O PROBLEMA DOS INOBSERVAVEIS E A QUESTAO
DO ANTROPOCENTRISMO EPISTEMOLOGICO

THIAGO MONTEIRO C]IAVES

l

O artigo de Carnap "0 cargter metodo16gico dos conceitos teor6ticos'
(1956) pode ser tornado coma o alice do projeto dos positivistas 16gicos em
demarcar o discurso cientifico vinculando-o somente a parte significativa
(empiricamente) de nossa linguagem, into 6, a linguagem observational. A
dicotomia entre linguagem observacional e linguagem teor6tica 6 a sese
central do positivismo de Carnap (ou polo menos a tele da qual ele nunca
abriu mao). ]i justamente esse sese central que vida a ser combatida por G.
Maxwell atrav6s de seu artigo "0 cargter onto16gico das entidades teor6ticas:

(1962)i . No entanto n5.o s6 a tele da dicotomia seria combatida por Maxwell,

mas ele proporia uma interpretagao realista da ci6ncia(contra o reducionismo
de Carnap). As duas teses de Maxwell parecem levantar um problema em
Htlosofia da ci6ncia, que seria a questao do "antropocentrismo epistemo16gico '

Nesse texto pretends analisar o argumento de Maxwell e encaixf-lo
numa perspective demasiado realista. Analisarei depois a replica de van
Fraassen a Maxwell, tentando, finalmente, argumentar a favor do
antropocentrismo epistemo16gico de van Fraassen. A rdeigao da leitura
positivista da ci6ncia por van Fraassen nio sera abordada (refiro-me a.

Mas ipso precisara ser qualiaicado, pols Maxwell argumenta contra tal dicotomia
apenas num determinado sentido, como tentarf se mostrar mais abaixo
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abordagem semintica que van Fraassen prefere a abordagem sintftica).
Trata-se antes de uma estrat6gia, para que nio nos percamos no universo
hostil dos problemas semfnticos da filoso$ia analitica.a Tal exclus5,o nio
parece contudo enfraquecer dialeticamente o texto, pois o caminho a ser
percorrido se limitarf a anflise de argumentos determinados, deixando de
lado preocupag6es com relagao a interpretagao gerd das propostas filos6ficas
de van Fraassen.

11

Pode-se dizer que o programa reducionista de Carnap so6eu moderag6es
entre seuAu/bau e seu artigoja mencionado de 1956. A interpretagao radical
dos termos teor6ticos a termos observacionais foi abandonada em prol de

uma interpretagao moderada, em que se assumiria que nem todos os termos
teor6ticos seriam diretamente reduzidos a termos observacionais, mas
haveria certas regras de correspond6ncia entry os co/t/untos de termos
teor6ticos e observacionais. No entanto, a tele da dicotomia entre os doin
tipos de termos, e sua conseqtiente dicotomia com relagao ao significado,
nunca 6 abandonada por Carnap. Dessa forma, o conjunto dos termos
teor6ticos, se desvinculados dos termos observacionais (se abandonadas as

regras de correspond6ncia) nio teriam signi6lcado algum. Assim, a tele da
dicotomia teor6ticos/observacionais assume o carfter instrumental, e nesse

sentido Hicticio, dos termos usados para designar inobservgveis. Estes teriam

a meta fungao metodo16gica dentro de uma teoria, apenas a completariam
simbolicamente e instrumentalmente, sem se assumir nenhuma postura

O problema dos inobserv6veis parece assumir, homo observa van Fraassen, um
erro categorial, pois "teor6tico" 6 um predicado que se relaciona meramente a
conceitos; e "observgvel" 6 um predicado que se relaciona meramente a entidades
objetivas. As abordagens de Carnap e Maxwell nio parecem considerar de forma
fina essa distingao (apesar de Maxwell a perceber tacitamente). No entanto, nio
pretends analisar tal problema sob esse prisma (casa o fosse, teri amos que considerar
as cr(ticas seminticas ao positivismo 16gico, e nio as de Maxwell, que parecem
considerar o problems do estatuto onto16gico dos inobservgveis num prisms realista,
tendo como guia simplesmente a pergunta: o que significa de cato oboe/'t;duel?).

154 Cadet ros da G/adz/aldo, Campinas, n' 07, 2007



O probiema dos !obserp&veis e a qtlestao do atttropocelatrislllo epistetuol6gico

onto16gica com relagao a sua exist6ncia(serial arenas iZfefs, mas/Ectfcios,
sem re$erencla)

A tese central de Maxwell combate essa id6ia. Maxwell tenta propos

uma abordagem realista dos termos teor6ticos. Mas antes de expormos deus

argumentos, sua critica precise ser qualificada. Maxwell parece, ao contrfrio

de Carnap, perceber, apesar de isso se dar de forma extremamente tacita, o

que van Fraassen champ de ergo categorial. A dicotomia entre os termos
observgveis e os teor6ticos na realidade precisa ser analisada sob dois pontos
existed terlnos teor6ticos e termos ndo teor6ticos? e eocistem en,tidctdes

obseruduefs e ndo-obsez"ociuefs? Como argumenta van Fraassen, Maxwell

parece responder negativamente as dual quest6es (van Fraassen, 1980, pg.g.
14). Acontece que a critica de Maxwell ao reducionismo parece se basear
num plano meramente "empfrico", e ng.o num plano semfntico. Maxwell
assume a id6ia do "Empirismo, semi.ntica e ontologia" (1959) de Carnap, e

diz que "para considerarmos a exist6ncia ou ngo-exist6ncia de qualquer typo
de entfdade, de\-emos, aHo fore, antes de judo aceitar a"estruturalingUstica

fZinguisHc PameworX) que 'introduz tal entidade '. lsso simplesmente signilica

que para entendermos considerag6es concernentes a exist6ncia de qualquer

tips de entfdade, devemos compreender os sfgni$cados das e.xpressdes

Zing fsficas (sentengas e termos) referentes a das -- e tats express6es nio
possuem signincado a menos que das participem de uma estrutura
lingtifstica que 'fale acerca do mundo' e que possum o minimo de compreensao.

(1962, pfg. 22).' Maxwell parece assam perceber a distingao categorial
mencionada. No entanto, sua preocupagao parece ser onto16gica, e nio
semi,ntica: "Mas se hg. algum 'holismo ' envolvido na tele que estou
assumindo, ele 6 completamente conceptual ou epistemo16gico, mas nunca

onto16gico. Quads relag6es estio presented, ou ausentes, entre as entidades
de fato do 'mundo real ' 6 uma quesfdo emp£rfca e devem ser respondidas

atrav6s de considerag6es 'Sentra ' de uma estrutura lingtiistica descritiva, e
n5.o por considerag6es 'sabre ' tail estruturas (fbfdem).

3 Os itflicos sio meus
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Agora podemos entio qualificar o sentido em que a critica de Maxwell
se encontra. Ele critica o ponto da sese de Carnap que 6 assumido sem
complicag6es: "Eu devo deixar de dado o problema do crit6rio de significado
da linguagem observational, pois parece quase nio raver quaisquer pontos

de syria discordfncia entre os fi16sofos de hole a esse respeito" (Carnap,
1956, pag. 38). O que Maxi'ell irg perguntar 6 o que de jafo slant/ica ser
obserucfueZ? Nesse sentido, sua critica parece Hlgurar num plano empirico,
into 6, Maxwell parece se preocupar com algo relacionado a extensio do
nosso conhecimento, e nio a problemas sem6nticos com relag5.o ao significado
dos termos

Apes qualincada sua critica, analisemos o argumento fornecido por
Maxwell para mostrar a indeterminagao do predicado "observfvel":

h&, em, princ£pio, umcl s6rie con,t£n,ua comeQctn,do por olhar a,trau6s
dum ud,cuo e depots otlta7 atrau6s acts sega,intel coisas: other a,trades
de alba uidraQct, olh,a,7 atl"adds de 6culos, de bin6eutos, de um
microsc6pio de bcLi3cct potancia,, de u,m microsc6pio de attct potancia,
etc., na arden dctda. A conseqU€nci,af importante 6 que ndo nos Testa
crit6rio que nos perm,ita, traQa,r uma !in,ha, lido a,rbitr6,ria, que digcl
lt€ once obser CL7nos e at€ Dude fazemos inferancias" (1962, p6g. 7,
raduQdo !lure).

O que podemos concluir do argumento de Maxwell? Segundo Luiz
Henrique Dutra, que "qualquer escolha de um ponto encerrarf certa
arbitrariedade, e um exemplo 6bdo 6 o de considerar observ6veis apenas
aquelas coisas que nos sio acessiveis por nossos sentidos, sem ajuda de
qualquer aparelho. Nesse casa, teremos obviamente uma distingao
antropoc6ntrica"(1993, pag. 138)

Maxwell argumenta ainda a16m do que foi dito. Mesmo se pud6ssemos
tragar com rigor tal distingao entre o que seja observe.vel e o que nio o deja,

que implicag6es onto16gicas ipso poderia frazer? blaxu-ell entio conclui

O 'holismo' assumido por Maxwell parece implicar na separagao entre o conteddo
significativo de um termo ou sentenga de seu conte6do empirico, entendido aqui
como a refer6ncia do termo. No entanto, tal anflise semantics nio 6 exaustivamente
desenvolvida no artigo em questao.
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a, I,in,hct trctQctdct em quatquer porto que sejct entry obseruacion,ais e
teor6{icos f u n acidente e uma funQda de nosscb compostqaa
#sioZdgica, ou rzosso esfado atuaZ cie conhecimenfo, ... e assam ndo
possuinenhum signiRcado ontot6gica" (1962, pag. 15}

ou bela, Maxwell parece argumentar que admitir ou nAo a exist6ncia de
uma entidade inobserv6.vel nio deve ser algo determinado de forma
antropoc6ntrica, mas, ao contrario, devemos assumir uma postura modesta
com relag5.o i.s nossas limitag6es epist6micas. Nesse sentido qualquer
determinagao onto16gica que ultrapasse nossa visio de mundo (enquanto
ceres humanos limitados sensorialmente) poderia ser permitida, e a id6ia
de que somente as entidades observfveis por n6s sio legitimamente
onto16gicas deve ser combatida.

lsso me causa desconforto. Por isso tentarei mostrar o contra
argumento de van Fraassen a Maxwell para que enfim possamos tomar
uma posigao, se devemos ou nio ser antropoc6ntricos.

111

Como tentou-se mostrar acima, a tele de Maxwell 6 antes de tudo uma

tele acerca da extens5.o do nosso conhecimento. Nesse sentido, pode-se

pensar que ela 6 adicional ao empirismo,s pois nio determina o que podemos
afirmar acerca do mundo a um antropocentrismo epistemo16gico (as

impress6es que podemos ter). Mas at6 que ponto devemos ser impelidos a
assumir uma postura realista?

Diretamente contra o argumento de Maxwell, van Fraassen diz que
uma coisa 6 vermos um rastro bianco no c6u e inferirmos que um ad5.o a

jato acabara de passar; mas inferirmos, ao vermos uma trilha registrada

Maxwell rqjeita o crit6rio dos empiristas modernos e dos atoinistas 16gicos em
demarcar os limited da observabilidade nas impress6es que podemos ter (sense
data). Assim, acredito ser legg limo assumirmos seu realismo como uma extrapolagao
do empirismo.
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numa cfmara de vapor, a exist6ncia de uma particula sub-at6mica, 6 um
caso totalmente distinto, pois no primeiro exemplo podemos muito bem ver
um avigo ajato pousado no chao (sabemos de sua exist6ncia), enquanto que
no segundo exemplo ipso nunca acontece (1980, pag. 17).

No entanto, o contra-argumento crucial de van Fraassen, a meu ver,
este relacionado com o que entendemos ao dizermos "observgvel". Van
Fraassen nos chama atengao para o fato de esse predicado ja ser, antes de

tudo, relacionado a n6s, sexes humanos, enquanto organismos fisio16gicos
especificos:

deueria eu cha,mar o 'Empire State Bu,U.di,n,g' portduel deuido ao
fate de um gigante coder carrega-!o?... o orgarttsmo humana €, do
ponte de pisfa/isfco, um carlo ffpo de fnstrz&menfo de medfda. Assam
ele passat I,imita,Q6es inerentes -- que servo descrita,s em peta,tines
reza bioZogia e/isfca. Sdo a essay Zimifagdes qKe o 'guez'de 'obserpdueZ '
revere nosscts timitug6es, enquanta safes humanos" (ibidem,
traduQ&o libre).

Van Fraassen define o realismo dent:ifico em termos do objetivo da
ci6ncia e atitudes epist6micas para com ela. Nesse sentido, o quanto de
crenga n6s depositamos numa teoria 6 assunto fundamental. Assam outro
argumento 6 langado:

se CL cowan,idctde epistamicct nada, rLU,mct rctzdo y, en,tdo min,ha,s
crenQas acercu do munro ir&o mudar de forma z",

ou sda, "o que o anti-realista decide acreditar acerca do mundo irf em
parte depender do que ele acredita ser o seu, ou de sua comunidade
epist6mica, conjunto de evid6ncias" (fbfdem).

No entanto ipso pods ser vista, na verdade, homo uma objegao a van
Fraassen. homo a6irma Churchland, "eu manterei que a 'bZ)seruatfonaZ

exceZZence ' ou 'adequagao empirica' 6 somente uma virtude epist6mica
entre outras de valor igual, ou importancia comparavel. (...) e manterei que
os comprometimentos onto16gicos a qualquer teoria sgo totalmente cegos a
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distingao fdfossfncr6ffcct do que sda ou nio humanamenfe observgvel"
(italicos meus) (Churchland, 1985, pag. 35).

Van Fraassen reage dizendo que "6 irracional pensarmos que nossas
condutas epistemo16gicas (epfsfenzfcpoZfcfes) deveriam fornecer os mesmos
resultados independente de nossas crengas do que consideramos evid6ncias
acessiveis para n6s". Conclui entio que "o que conta como um fen6meno
observgvel 6 uma fungao do que a comunidade epist6mica seja (obserodueZ 6
obsert;doer-.para- n6s) (1980, pgg. 18-19).

O argumento antropoc6ntrico de van Fraassen este de acordo com o
empirismo. E, a16m disso, acredito corresponded a teorias epistemo16gicas
que levam em conta fatores importantes como contextos de descoberta,
dia16tica hist6rica, evolucionismo natural, etc.

:A hist(irda. se consentirmos enz consfderd-Za cano outta coisa qzze o
reticdrio de anedotcts ou de cronotogiaf, poderict ser cl oHgem de um,a,
fransHormagdo decfsiua da fmagem da ci ncaa que hole possufmos
(Kuhn.

Se quisermos admitir uma postura nio antropoc6ntrica com relagao a
epistemologia, entio a devemos encarar (elsa postura) come uma extensio
de nosso conhecimento, adicional ao empirismo. Nesse sentido esperaremos

da ci6ncia sempre uma imagem verdadeira da realidade independente de
nossos fatores epistemo16gicos contextuais (sejam des limites fisio16gicos,

quest6es sociais, limitag6es culturais, etc.). Mas o que dina um aristot61ico
ao se deparar com a teoria de Newton? Provavelmente, num primeiro
momento, que ela este errada. Pols at6 que ponto queremos realmente

6 Apesar de o argumento de van Fraassen parecer se restringir ajustificaggo empirica,
acredito que possamos extends-1o ajustificag6es socio16gicas. Nesse caso a uarlaGdo
da comunidade epist6mica deve ser entendida em sentido ample
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abrir mio do que consideramos, num dado memento contextualizado, para
n6s, evidente?7 Assim, penso que se nio quisermos adotar uma postura
epistemologicamente antropoc6ntrica, entg.o devemos deixar de ser
empiristas,' mas ipso ja serif uma outra questao.
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7 Ou, num sentido t6cnico, at6 que ponto o "contexts de justificagao" nio se insere no
'contexto de descoberta '?

Entendendo aquio empirismo num sentido tolerance, mats sensfvela critical de fi16sofos
coma Quine ou mesmo Rule)n, e nunca num sentido verificacionista. No entanto ngo se h'ata
de uma escolha epistemo16gica, mas antes de um problema. Nesse sentido ngo devemos
encarar o empirismo coma mats uma co/mate 61os6fica, mas antes de judo coma um obstgculo
com relagao ao m6todo: qtzaZ o cHtdHo epfsfamfco de aceflafao ca u/?m feo/ia? ou o que d
necessdrioparajmff/icarrmos nossa crenfa numb feo/h?. Van H'aassen responds a estas
quest6es deslocando a id6ia da "verdade" para a "adequagao empaica". Por6m seu empiHsmo
nunez possui um n6cleo forte regido pda experi6ncia; mas, IQcido is criticas de Quine e
Sellars, assume um empirismo que relaciona a experi6ncia da observagao ao modelo
semgntico em que a teoria se inscreve, e, principalmente, ao nosso modelo de crengas.
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NIETZSCHE E O CETICISMO:
ELEMENTOS CEViCOS NO

PENSAMENTO DE NIETZSCHE#

'W'ILLIAM IN41A't."l'lOL18 8

Introdugao

O objetivo dense trabalho 6 realizar uma anflise comparativa entre a
6ilosofia de Nietzsche, juntamente com seu contexto hist6rico, e o ceticismo,

com intengg.o de buscar alguns elementos c6ticos no pensamento do fi16sofo.
Considerando sua postura filos6Hica perspectivista, seu compromisso com a

integridade intelectual, sua critica i.s doutrinas filos6ficas pretendentes a
verdade e instituidoras de valores morais, sua aceitagao e aHirmagao do

mundo de apar6ncias e seu contexto hist6rico; e relacionando-o com a posigao

c6tica e o paradigma cultural que deu origem ao ceticismo, analisaremos a

possibilidade de encontrar em Nietzsche uma postura c6tica relativa ao seu
proprio tempo e a atmosfera cultural do s6culo XIX.

Nosso trabalho este dividido, basicamente, em doin momentos: no

primeiro, ele se basearg na relagao entre a atmosfera cultural e hist6rica
na qual se situa o pensamento de Nietzsche e o contexto hist6rico que deu

origem ao ceticismo; num segundo moments, analisaremos as obras .H..H '

Este texto 6 o resumo de uma pesquisa em desenvolvimento sob orientagao da
Prof. Dra. Iracema Macedo (UFMG).
:l:::: Bolsista PET. 6rgao de fomento: PET-SESU.
Human,o, dem,ctshdo human,o.
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e G.CZ com o objetivo de buscar, dentro dessas obras, alguns elementos do

pensamento c6tico. Para estabelecer tal anglise, dividimos a trajet6ria c6tica
em dual faces: a primeira diz respeito ao momento de contato com as

contradig6es das doutrinas, impossibilidade de um crit6rio de verdade e a
conseqtiente desconstrugao do conhecimento e suspensao doju:izo. A segundo

se inicia a partir da cHtica dos dogmaticos, que perguntam homo o c6tico
age se nio dg, o assentimento a nada. Assim, a segunda face se constitui na

aceitagao da apar6ncia coma crit6rio de agro.

O niilismo homo causa do ceticismo

Esse primeiro momento do trabalho se baseia na sese de Victor Brochard
contida em seu livro sabre Os cdffcos gregos. E interessante lembrar aqui
que Nietzsche leu esse livro e admirou bastante a tese, como pods ser indicado
por seu comentfrio no .E..ZT no qual diz que esse 6 um dos poucos livros que

leu ultimamente e que os c6ticos sio "o inico tipo respeffdueZ entre elsa

gente cheia de duplicidade -- de quintuplicidade -- que sio os fi16sofos!" (.E..H.
11 3). A tele se baseia no rata de que, a16m da grande variedade e oposigao
entre os sistemas filos6flcos da antigUidade, os c6ticos vivenciaram um
momento hist6rico de depreciagao social que nio pode ser deixado de lada
ao se falar no contexto hist6rico que deu origem ao ceticismo. Durante esse

peHodo, de acordo com Victor Brochard, "today as id6ias mats carat ao espirito

gregoforam desmentidas pe[os datos maid cru6is.[...] Em todd pane a traigao,

a fraude, o assassinato, crueldades vergonhosas desconhecidas at6 ent5.o no
ocidente."' lsso se deu em fungao da ascensio de Alexandre ao poder, que
fez com que a tirania, que era considerada a pior e mats execrfvel forma de

2 .A gaia cfdncla.
3 Ence Homo.

BROCHARD, Victor. .Les sceptfques greco. Trad. para uso interno do departamento
de filosofia da UFMG. Paris: Vain, 1969. Livro 1, Cap. ll
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coragem, liberdade, bem; que sustentavam os valores morris da culture
Dentro de todo esse contexts de declinio das id6ias de virtude 6 que

surge o c6tico, ngo aderindo mats is doutrinas que discursam sobre essa
virtude. a verdade, o bem e outros dogmatismos metafisicos que se mostram

t5.o sem sentido diante de um momento de negagao total da liberdade. A

parter de enta.o, a atitude do c6tico 6 a conseqa6ncia de um momento hist6rico
de decad6ncia, e ela sera. o fundamento de uma postura epistemo16gica e

moral na qual se sustentarf a filosofia c6tica num momento posterior.
No cano da Europa do s6culo XIX, a sociedade estava impregnada com

um germe que pods ter se desenvolvido com a Reforma, fortaleceu-se durante
a Revolugao Francesa e se manifestou violentamente como fen6meno com
as guerras e movimentos sociais que marcaram a 6poca. Esse germe
desencadeou uma queda de valores e expressou-se sob o fen6meno do
niilismo. Nietzsche, como nenhum outro pensador, diagnosticou de forma
prof6tica esse niilismo, e seu pensamento trata de dar expressao a sua critica
da modernidade, tanto no fmbito religioso e social, homo no $1los6fico. Ele

despreza a metafisica que se pretende portadora da verdade transcendente,
fugindo do mundo atrav6s de um niilismo negativo; ele despreza o homem
de sua 6poca que se prende a valores ilus6rios e nio babe lidar com a vida
quando essen valores entram em declinio; en6im, ele deseja superar toda a
atmosfera decadente de niilismo de sua 6poca, a qual as pessoas nio sio

capazes de enxergar

Nio 6 de se espantar que Nietzsche, um homem de conhecimento de
sua 6poca, e por ipso mesmo, um solitario, tenha se sentido surpreendido ao

deparar com o livro .ZVofas do subterr neo, do romancista russo Dostoi6vski,
pols seu livro retrata de forma clara as conseqa6ncias desse niilismo: o
sofhmento, sentimento de culpa, assassinato, suicidio, mis6ria. Numa carta
a Peter Gash, Nietzsche fda o quanto se sentiu encantado com as palavras
de Dostoi6vski quando, por acaso, abriu seu livro numa lola.s

cf. HALEVY, Daniel. .ZVfetzsche, uma bfogra#ia. Trad. Roberto Cortes de Lacerda e
Waltensir ])utra. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1989. Pg. 320
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Esse retrato que Dostoi6vski faz da decad6ncia do s6culo XIX s6 pode
ter fascinado tanto nosso $116sofo porque ele 6 a imagem de uma cultura que
foio referente primordial de sua reflexio.

Portanto, assim como o pensamento c6tico se originou na Gr6cia antiga
a partir da decad6ncia de uma cultura vicente e do declinio de todos os
valores que sustentavam o concerto de virtude para os fi16sofos, a reflexg.o

de Nietzsche se desenvolveu em torno da expressao do niilismo europeu do
s6culo XIX, fazendo com que o pensamento do fi16sofo diagnosticasse a morte
de Deus e a perda dos valores morais que, tanto o cristianismo, como a
6llosofia meta6sica, haviam institufdo.

Nietzsche, 6 claro, nio foi um c6tico como o foram os gregor antigos

dianne de seu contexto; ele nio era um gregg anfilgo. Ele pode ter fido, no
entanto, um cdfico #Zho de seu tempo.]i ipso que tentaremos analisar daqui
pra frente

A primeira face do ceticismo em Nietzsche: a desconstrugao do
conhecimento e a critica ao dogmatismo metafisico em .ZZ..H.

Sabemos que 6 em .H'..H que Nietzsche faz seu primeiro grande ataque

contra a filosofia meta6sica. Nessa obra o fi16sofo exp6e sua id6ia sobre o
filosofar hist6rico, que revelaria o faso de que today "as suposig6es meta6sicas,

tudo que as criou, 6 paixao, erro e auto ilusio" (.H..H., $ 9). Tamb6m se
encontra aquio pensamento de que o conheclmenfo 6 conhecimento do cato

de que today as verdades metafisicas nas quaid se acreditava nio passat de

erros da Fazio; "foram os piores, e nio os melhores m6todos cognitivos que
ensinaram a acreditar nelas" (.H..H, $ 9).

Essa atitude de desconstrugao do conhecimento 6 o que caracteriza o
primeiro elemento c6tico dentro do pensamento de Nietzsche. O fi16sofo ng.o

se prende a nenhuma doutrina dogm6tica, a nenhuma esp6cie de valoraga.o de
pr6 ou contra: "Voc6 deve aprender a perceber o que ha de perspectivista em
dada valoragao -- o deslocamento, a distorgao, [...] judo o que se re]aciona a

164 Cede/ nos da Graduafdo, Campinas, r 07, 2007



diet:ache e o ceticis:no: elemelltos c&ticas.

perspectiva" (.271.n', Pr 6). E nesse sentido que Nietzsche realiza uma anglise

perspectivista de aspectos da filosofia, mantendo sempre um compromisso
com a fntegrfdade fnfeZecfuaZ, que 6 de puma importancia para o fi16sofo, pois
6 a virtude do espfrito livre por exce16ncia. Ele caracteriza tal virtude como
'uma atitude independence e cautelosa no conhecimento"(H.H, $ 282), que
n5.o busca uma utilidade ou vantagem pessoal, como fazem os esp:iritos cativos.

Encontramos esse mesmo compromisso com a integridade intelectual

na desconstrugao do conhecimento, atrav6s de uma postura perspectivista
do pensamento c6tico. Podemos dizer que uma das caracteHsticas do c6tico
6 sua capacidade de argumentar contra ou a favor de uma mesma tele, de
acordo com uma certa perspectiva, indicando como ele nio se compromete
com nenhuma doutrina dogmatica pr6-estabelecida. Conta-se, por exemplo,

de Carn6ades que, sendo chamado para discursar sobre ajustiga em Roma,
falou, num dia, a favor de tal drtude, e no outdo, contra a mesma, seguindo

uma argumentaga.o coerente em amboy os casos. Assim o c6tico mant6m
sua integridade, sem se prender a convicg6es anteriores ao discurso filos6fico.

De acordo com Sexto Empirico, "o ceticismo 6 uma habilidade que op6e
as coisas que aparecem e que sg.o pensadas de todos os modos possiveis".6 O
Cato de Sexto se utilizar do termo habfZfdade para fblar do ceticismo nos mostra

como seu discurso nio se compromete com nenhuma doutrina anterior para

estabelecer sua argumentagao. IE como se o ceticismo n5.o fosse propriamente
uma doufrfna pZosd/ica, mas uma esp6cie de capacfdade dia16tica ou ret6rica
Se relacionarmos, portanto, o que 6 dito por Sexto em tal passagem com aquilo

que Nietzsche defende com seu perspectivismo, poderemos deixar mats clara
a semelhanga que pretendemos apontar. Assim como o c6tico, segundo Sexto,

'op6e as coisas que aparecem e que sio pensadas de fodor os modes possiluefs",
de acordo com Nietzsche, "voc6 deve ter dominio sobre o seu pr6 e o seu
contra, e aprender a mostrg-los e novamente guards-los de acordo com deus

6 Sexto Empirico. .H£pot£poses P£rr6nlcas. Livro 1, Cap. IV. Doravante, .H'.P.
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fins." (H..H, Pr 6). Dessa forma, amboy pressup6em uma versatilidade no

conhecimento que tornarg. possivela interpretagao de argumentos segundo
diversas perspectivas. Assim, a critica c6tica a pretense.o de verdade pdas

doutrinas dogmaticas se fundamenta numa posture perspectivista, que visa
um compromisso com essa integridade do pensamento e com nada dais. O
termo perspectivismo este., no entanto, sendo usado aqui em sentido ana16gico,

com uma licenga filos6$ica em termos de anacronismo.
Sabemos que o c6tico n5.o aceita as doutrinas dogmaticas homo

verdadeiras, mas ele tamb6m nio nega absolutamente a veracidade delay.

Sua posigao final 6 de suspensao do juizo. Muito pr6ximo dessa postura
c6tica, Nietzsche critica violentamente a metal(sica, mas aceita que nio
podemos negar com certeza a exist6ncia de um mundo dessa natureza. Em
suas palavras:

E verdctde que poderia existir um mundi metaFsico; diFmilmente
podemos con,tester such possibUI,da,de absotu,tct. OI,hctmos today cls
30iscts com, CL cabeQa, humctna,, e 6 impossiuet mortar esse ca,bela; miLS
permanece a questdo de saber o que kinda ci,stir'ict do munro se etch
fosse realmente canada" (H.H., $ 9).

O que Nietzsche pretende aqui6 nos mostrar que nio podemos fazer
nada com a misera possibilidade de exist6ncia dense mundo metafisico, muito

menos depender dela para sustentar nossa vida. De acordo com ele, se nio
houvesse umaproua clentf#ca dense mundo, a sociedade olharia para ele de
uma forma c6tica; nio seria maid licito acreditar nessa possibilidade. Seria
uma 'bresumfpeZ ££6rfa do ceticismo"(H.H., $ 21). Com ipso Nietzsche indira

que o dogmatismo metafisico nio 6, de forma nenhuma, o fundamento da
verdade e do conhecimento

Dessa forma, o compromisso com a integridade intelectual homo

fundamento de uma desconstrugao do conhecimento, auto de uma visio
critica e n5.o comprometida com doutrinas dogmaticas, 6 o elemento comum
entre uma primeira rage do pensamento c6tico e uma primeira face de um
percurso do pensamento de Nietzsche.
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A partir de agora, o fi16sofo nos indicarf de que forma poderemos
sustentar nossa vida e nossa Hiloso6la ap6s a queda dessas verdades morals.

Uma postura de serenidade se faz necessgria, e ela serf en6ontrada na
afirmagao da apar6ncia.

A segunda face do ceticismo em Nietzsche: afirmagao da apar6ncia
em G.C.

Ap6s a descontrug5.o do conhecimento, Nietzsche sugere a cumplicidade
entre a filosofia e a arte. A arte entendida homo a capacidade contemplativa
e criativa necessg.ria para tornar possivel a viv6ncia e a anrmag5.o da

apar6ncia, do munro apoZZlneo na sua forma maid noble e elevada. Nietzsche
transforma sua possivel pZoso/ia da desfrulgdo numa dania que representa
o deufr da vida, onde se fundem arte e conhecimento, e fundamenta sua

filosofia numa viv6ncia da apar6ncia. A ante da dania coma o movimento da
vida 6, nesse sentido, metgfora para o conhecimento.7 Se nio existe
conhecimento este,tico, pois ngo existem uerdades eternal, a dania
representa essa flexibilidade que deve caracterizar o conhecimento, e o fi16sofo

deve ser, por conseguinte, um artista e um dangarino. Um artista enquanto
capaz de contemplar o mundo da apar6ncia, e um dangarino enquanto capaz

de acompanhar os passos da vida na afirmagao dessa apar6ncia.

Ora, de acordo com Sexto Empirico, nas .Hfpotfposes P£rr6nfcas, o que
$e encontra em sua obra nXo se trata de uma a#rmagdo sobre a uerdade das

coisas, mas sim de uma descrfgdo de como das aparecem (H.P., 1, 1). Sendo
assam, o c6tico nio se compromete em falar sobre a verdade, mas apenas

sabre a apar6ncia. Nietzsche tamb6m nos sugere que nio somos capazes de

it a16m da descrigao da apar6ncia, por maid que pensemos explicar argo

7 Cf. MARTON, Scarllet. .Eictrauagdncfas; ensaios sabre a #iZoso/ia de Aeefzsche, no
capjtulo "A dania desenfreada da vida".
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sobre a verdade, ou "ess6ncia". 'Explicagao ', dizemos; mas 6 'descrigao ' o
que nos distingue dos estagios anteriores do conhecimento e da ci6ncia.
N6s descrevemos melhor -- e explicamos tio pouco quando aqueles que nos

precederam." (G.C., $ 112). Assim como a postura c6tica de descrever aquilo
que aparece, sem fundamentar tal descrigao na expZfcczgdo da aparancfa, a

postura nietzscheana pretende anlrmar a apardncia(nao categoricamente
como assentimento a um estatuto de verdade, pois aquio sentido da afirmagao

este relacionado ao pr6prio fen6meno est6tico)8 sem buscar uma
sustentabilidade na ueracfdade dessa apar6ncia, pols somos incapazes de
transpor tal imbito.

Ora, sabemos que o ceticismo nio concede is apar6ncias o estatuto de
verdade, mas das s5.o, no entanto, o crit6do de agg.o do c6tico. De acordo
com Sexto, esse crit6rio de agate (a apar6ncia), consiste nas sensag6es e
afecg6es involuntg.das, e que estas, por sua vez, pelo fato de nio estarem
sujeitas ao questionamento, tornam possivel a vida de acordo com o senso
comum (.H.P., 1, XI). Assim, a forma como o c6tico se guia na vida comum se

constituia partir da aceitagao da apar6ncia, de forma a nio quererjustificar
suas agnes por meio de uma verdade absoluta, como o fazem os dogma.ticos.

Como dito anteriormente, a a6lrmagao da apar6ncia como fundamento
da vida 6 o elemento principal que sustentarf a filoso6ia de Nietzsche ap6s

sua desconstrugao do conhecimento e da verdade. Dessa forma, uma
passages de sua obra nos parece bem elucidativa:

Oh,, estes gregor! Ewes en,tend;iain do Bluer! Parct isso f n,ecess&rio
permanecer uaZerzfemerzfe na super#cfe, na debra, rza pele, adorar a
apar€ncia, ucreditar Bell faTWas, en71 tons; em palaurus, em todd o
Otimpo du apcLr Rata! Estes gregor erctm superftciais por
prof&ndidade!" (G. C., Pr 4}.

8 A esse respeito, cf. Deleuze, Gilles. AUetzsche e a /iZoso#a, sobre o sentido da
afirmagao, no capitulo "0 super-homem: contra a dia16tica".
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Portanto, como pods ser sugerido a partir dessas passagens, a posigao
de Nietzsche diante da vida 6, de certs forma, uma postura c6tica de aceitagao

do fen6meno. Juntamente com a critica nietzscheana ao dogmatismo
metafTsico, o carfter est6tico de sua filosofia, sustentado pda capacidade
ani.utica de contemplar a apar6ncia, nos da margem para comparar sua
atitude com a do c6tico

Mas Nietzsche vai maid a16m na aceitagao da apar6ncia. Com seu

pensamento do amorHaft, ele introduz uma afirmagao incondicional da vida,
enquanto fen6meno est6tico, e de today as fatalidades necessgrias imanentes
a ela. Se o fi16sofo nio se julga capaz de afirmar que algo sda bom ou ruim

por natzzreza 6ou em si), ele sera. capaz de ver nesse argo, por maid terrivel

que posse parecer, sua face de beleza. Dessa forma ele aprende a "ver como
belo aquilo que 6 necessirio nas coisas"(G.C.,$ 276), e busch uma atitude
dfonfsfaca diante da vida; uma serenidade ejovialidade artisticas que podem
estar relacionadas com a tranqtiilidade visada pelos gregor antigos, a afaraxfa.

De acordo com Sexto, "a finalidade do c6tico 6 a tranqtiilidade em quest6es

de opiniao e a sensag5.o moderada quanto ao inevitgvel" (.H.P., 1, Xll).
E possivel sugerir, a partir dai, que haha algum acordo entre Nietzsche

e os c6ticos de que a vida n5.o deve orientar-se por uma uerdade absoZzzfa,

mas sim pda viv6ncia da apar6ncia, tornando possivel, atrav6s desse
pensamento, alcangar a serenidade. Assam tamb6m, a critica de Nietzsche
ao dogmatismo meta6sico como instituidor de valores morals para a vida
encontra uma ressoni.ncia na critica c6tica a. posture dogmatica que se

pretends anterior a agro.

Conclusio

Como p6de ser sugerido pda anglise comparativa que procuramos
estabelecer. a fUoso6a de Nietzsche possui elementos que podem se conciliar

com alguns parametros presentes no ceticismo, dais coma a aceitagao da
apar6ncia homo fundamento da vida, em contraposigao a busca por uma
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verdade absoluta para sustenta-la, e tamb6m a critica ao dogmatismo como
instituidor dessa verdade.

Nio queremos, entretanto, e de forma nenhuma, reduzir o pensamento
dense fi16sofo contemporaneo, tio rico em avaliag6es critical e diagn6sticos,

a uma doutrina pr6-estabelecida. Nietzsche nio se raz adepto de nenhuma
doutrina anterior, nem mesmo do ceticismo. Ele nio se preocupa com o
compromisso c6tico de nunca afirmar nada, estabelecer a eqtiipo16ncia e ser
levado a. suspensao do juizo. lsso o levaria a se tornar um adepto do ceticismo

homo doutrina filos6fica e ida de encontro a uma de suas pr6prias postural
sobre a qual tentamos indycar alguma semelhanga com os c6ticos: a de nio

se comprometer com doutrinas anteriores, mas apenas com a integridade
intelectual. homo foi dito, Nietzsche n5,o foi um c6tico como os gregor antigos;

afinal nio era um gregg (por mats que ele os admirasse)! Gostadamos, no
entanto, de abrir a possibilidade de caracterizar a atitude de Nietzsche diante

de seu pr6prio tempo como uma atitude c6tica; e talvez at6 mesmo sugerir,
homo em uma ousada imagem, que se o ceticismo nunca tivesse existido,

talvez o pensamento dele o inaugurasse de uma forma bastante peculiar.
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