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MAXIMAS PRINCIPALS:
note introdut6ria"

Nas Mixzmas prfncipais, literalmente "As principais opini6es(ou teses) deli :

Epicuro"('ck Kuptctq ctbzo6 86EcLq), Diogenes La6rcio(X, 138 e ss.): transcreveu

quarenta aforismos que sintetizam c8 utica epicurista. Nio se pods excluir que a obl'a
sda do pr6prio Epiculo, sempre preocupado, homo note Hicks, em o6ereccr epitomes

de sua doutrina2. Mas predomina hoje a opiniao, sustentada por alguns dos mats
eminentes editores desta coletanea, de Gassendi, no s6culo XVll, a Usener no s6culo

XIX, de que ela foi composta por algum discipulo.
A questao da autoria apresenta interesse estritamente historiografico, ja que, selz

quem for seu tutor, as .ZW3xlnlas conespondem, virias delis literalmente, a Carta a
Menequeu(sabre o prazer e a felicidade) e sgo coerentes com as demais Carras,
portanto com o essencial da obra remanescente de Epicuro. Bem lllais importante,
para n6s, 6 o debate sobre a importancia e a qualidade filos6ficas da colet&nea. A

solenidade com que Di6genes La6rcio anuncia sua transcrig:ao, mao mil&nio ap6s o
desaparecimento daquele que foi, senio seu tutor, certamente seu grande inspirador,
comprova que as .ZWHximas eram consideradas rcfer&ncia essencial da literature
epicurista:

Esbogada em 2000-2001, no imbito de um projeto de pesquisa desenvolvido com
6lnanciamcnto da FAPESP, a prcsente tradugao comentada inscreve-se num estudo mais
alnplo, sobre o epicurismo de Arenas a Roma, apoiado, de 2003 a 2006, por uma bolsa de
produtividade em pesquisa do CNPq
Apoiamo-nos principalmcnte no texts e consultamos a tradugao de R.D. Hicks, .Dioge11es

Lae/dus. .L/ves ofe/? ;ne/lrphi/osophers, volume 11, Harvard University Press, Cambridge
e Londres, I ' edigao 1 925. Citaremos .Dfiigenes .Lae/'dus pda abreviagao D.L., seguida da
indicagao do livro em nQmeros romanos (X, para Epicuro) e do paragrafo em nOmeros
aribicos

Hicks, p. 663, nora b.
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:Chega, entao, o momento de apor o selo, por assam dizer, no conjunto de
meus escritos e na vida do 6i16so6o (=Epicuro), referindo saas Mlgxhnas
Brine;Falk conduzimos assim ao termo a inteira obra, fazendo seu fim
coincidir com o principio da felicidade.

O que desmente, em boa medida, os comentadoles modernos que, para atribuir a

autoria da colet&nea a alguin discipulo, enfatizam defeitos, por exemplo o contraste
entre a aus6ncia de temas importantes e a presenga de outros de mellor interesse,

a16m de vfrias repetig6es, e sugerem estalmos diante de um elenco de preceitos
desprovidos de um principio diretor.

A partir de G. Giussani(1896-98), entretanto, this alega96es comegaram a ser
questionadas. A tend&ncia a discernir uma estrutula temp,tica nas .Z\43ximas afinnou-

se na geragao seguinte, com comentadores da envergadura de E. Bignone (1 920) e de

C. Bailey(1926)'. Este Qltimo propos a seguinte divisio temftica em onze t6picos:

1- 0 fetrapJl3rmakos(afarismos l-lV)

2 - A relagao entre prazer e virtude(aforismo V)
3 - Protegao perante as perturba£6es exteriorcs(aforismos VI VII)
4 - A sclegao dos prazeres(a6orismos Vlll-X)
5 - O valor 6tico da ci6ncia fisica (a6orismos Xl-Xlll)
6 - A vida do sgbio em relagao a natureza, a seas companheiros e ao prazer

verdadeiro(aforismos XIV-XXI)
7 Provas e crit6rios da agate moral(entendamos: verdadeiramente prazerosa)

(aforismos XXll-XXVI)
8 - Amizade(aforismos XXVll-XXVlll)
9 - A classificagao dos desqjos(aforismos XXIX-XXX)

10 - Justiga e injustiga(aforismos XXXl-XXXVlll)
11- A vida do sfbio na comunidade epicurista(a6orismos XXXIX-XLy

Quatro disses t6picos(n'1, 6, 7 e 10) conHtguram blocks temiticos que agrupam
em conjunro, sempre segundo Bailey, vinte e quatro aforismos(contra dezesseis

A questao 6 colocada e discutida por V Goldschmidt, .La dock:rene d EpictiJe et /e droit,
Paris, Vrin, 1977, pp. 25 1-252, na abertura do Ap&ndice 1, que desenvolve a nota 3 da p. 12

C. Bailey, .Epicurus, The.Exranr Remains, Oxford, 1926, p. 346. Citado em V. Goldschmidt,
b. , P. 251
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repartidos entre os fete t6picos restantes). Dots desses blocos(n'le n ' 10) nio dio
margem a contestag:ao. O primeiro exp6e o reaaph£/n7akos (l-lV); o segundo as

regras da justiga(XXl-XXXVlll)). Ja os de nQmero 6, "a vida do sibio em relaqao a
natureza. a sous companheiros e ao prazer verdadeiro" (XIV-XXI) e 7 "provas e
cric6rios da agate moral"(XXll-XXVI), nio se imp6em com a mesma evid2ncia
Diremos porque nos comentfrios que acompanham nossa pr6pria traduq:ao.
Adiantamos, por6m, desde logo, que nossa principal dQvida a respeito da classificagao

de Bailey este em saber se o crit&rio que utilizou para identificar otto t6picos em
dezesseis aforismos nio serra demasiado analitico e, por conseguinte, se nio conviria

tentar discernir na colet&nea nexos de articular:ao e linhas de forma maid abrangentes
Foio que 6ez V Goldschmidt em seu notivel estudo sobre A douti:ha de Epfcuro e o
dfrefto. Reconhecendo a utilidade da "anflise temftica '' desenvolvida por Bailey,

pergunta, entretanto,

:se a sucessio dos aforismos nio obedeceria a uma ordem mais sutil, uma

ordem por raz6es, poderiamos dizer, por ela entendendo simplesmente
uma progressao lefletida, um movimento de pensalnento que, em vez de
deixar os aforismos em sua independ&ncia e, nests sentido, em seu
isolamento, os ligaria numb(ou Dumas) unidade(s) dinamica(s)."s

Inspirado nesta hip6tese forte, que vincula os principios gerais da &tica is nog:6es
de seguranga, contrato e justiga, portanto ao direito, ele desenvolveu ampla defesa e
ilustrag:ao da coer&ncia temp.rica e da ordem intema das .ZW3;<lmzzs. Embora nio nos
parega necessario, no prescnte trabalho, cujo objetivo maier 6 oferecer uina trade gao
clara e conHifvel da coleta.nea, examinar exaustivamente os pr6s e os contras das
classiHicag:6es telniticas propostas polos diferentes tradutores e comentadores,
consideramos que, a despeito de virias e nio pequenas discrepancies, apontadas e

justiHicadas tanto na seqtiencia desta introdug:ao quando nos comentirios que
acompanham as maximal, a densidade analitica da interpretag:ao de Goldschmidt
tonga-a re6er&ncia indispensavel. Reconhec&-lo nio somente nio implica em concordar

com today e cada uma de suas analises, como nio impede de consideral que a
classiHicag:ao de Bailey 6 mats satis£at6ria do que a dele.

Goldschmidt, op. cit., pp. 259 e 261
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Ainda que nio apresentem o mcsmo encadeamento rigoroso que encontramos
nos teoremas de Euclides, as tests enunciadas nas mfximas estio articuladas de

modo a que as fundamentais sirvam de pressuposto para as posteriores. Nio que,
nsistamos, a relax:ao anteccndente/conseqtiente deja unilinear. As mfximas nio se

articulam a maneira dos andares de unla tone ou dos vag6es de um tram, mas segundo

uma ordem em que este presents a preocupagao ret6rica e pedag6gica pr6pria a
exposig:ao sint6tica de uma doutrina filos6fica

Os quatro primeiros aforismos exp6em o c61ebre rezraphzi.rmakos, o quadruple
rem6dio, culo enunciado sint6tico, lapidar no sentido pr6prio como no 6igurado, foi
Bravado, no s6culo ll de nossa era, num p6rtico de sua cidade, por Di6genes de
Oenanda: ''Dos deuses nada devemos remer; da morse nada devemos temcr; podemos

atingir a felicidadel podemos suportar a dor". A terapia utica 6 uma s6, porque estes
rem6dios sio solidfrios uns dos outros. Nas .Z\43ximas este corpo de principios este
exposto na forma de argumentos, que apresentam as premissas de cada um dos
preceitos. Eles permanecem explicita ou implicitamente pressupostos no restante da

coletinea e constituem a drama da exposigao da Ca.rta a .Z\4enequeu.
Colocada com per6eita 16gica logo ap6s o enunciado do tetrapharmakos, a V

.ZU3xima enfatiza a determinag:ao reciproca dos meios e do fim supremo: pda viver
prazerosamente(t18fcoq (fjv, que 6 a pr6pria deninigao da 6elicidade, portanto do

6im supreme), 6 precise viver prudentemente. belamente e justamente($povtFco€,
KCL2.coq, 8tKatoq (qv). Sabedoria, beleza e justiga sao, pols as virtudes que
condicionam a felicidade.

Goldschmidt vincula este mixima a VI, que trata dos meios de viver em segurang:a
entre os homens, introduzindo, pris o tema dajustiga e do direito. Sustenta que ''pda

maneira homo escio colocadas'(as mfximas V e VI) "lain uma mcsma hngao e
comandam coda a seqtiencia da coletinea''7. Inferir da posigao de uma mfxima sua
fungao privilegiada 6 con6iar demais na hip6tese de ''uma ordein por raz6es'' , a qual,

evidentemente, s6 & boa na medida em que a fazio conhmar a ordem e o conteddo
da m6xima justificar sua posigao. E o que ocorre com a quinta mg.xima, que formula
um principio fundamental (o condicionamento reciproco da virtude e da felicidade).
Mas nio com a sexta: ela declare serem bens conformes a natureza(Tb zhq q)(x;euq

lsto 6, logo ap6s as quatJO primeiras, que enunciam o tetrapllarmakon
V Goldschmidt, op. cit. ,p. 261
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bqoc06P), portanto cticamente vflidos, quaisquer meios que nos permitam viver em

scguranga, introduzindo assam um temp de incontestivel importancia, que seri
retomado, explicita ou implicitamente, nas mfximas Xlll-XIV e XXX-XL
Contrariamente a anterior, por6m, nio enuncia um p/:hcbfo 6tico, apenas resgualda

a possibilidade de que um bem indispensavel a. felicidade deja adquirido por memos
eticamente indiferentes. Nio sc justifica, pois atribuir-the a "mesma fungao '
(''comandal toda a seqtl&ncia da coletanea '') que a da mixima V

Tio indevida quanto a associag:ao das miximas V e Vl& a dissociag:ao das mfximas
VI e VII. Esta, com efeito, 6 miro comentirio da anterior: examina um memo

eticamente indiferente de obter scguranga, a saber, tornar-se ilustre e considerado.

Goldschmidt, entretanto, n8o podendo considerar que a mixima Vll tamb6m
:comanda toda a seqtiencia da coletinea '' , sustenta que ela able um novo bloco, que

se estenderia at6 a mixima XIVI consagrado, segundo ele, aos ''falsos ineios" da
6elicidade8.

Mats do que 6orgada, esta intcrpretaq:ao resulta nio somente de um zelo excessivo

na busca de uma cstrutul-a arquitet6nica, homo tamb6nl, quanto ao fundo filos6fico,
replete carta relutincia do eminente historiador em aceitar que um meio natural

indispensavel a felicidade posse ser adquirido sem virtude. Por ipso classi6ica como

falco '' um meio que, do ponto de vista da utica materialists, nio &, em principio,
ncm verdadeiro nem false.

Bem mats adequada parece-nos a opg:ao de Bailey, quc reconhecendo a posigao-
chave da mixima V. grata-& como um t6pico exclusivo e agrupa as mfximas Vl-Vll
no t6pico seguinte, sob o titulo ''Protegao perante as pcrturbag:6cs exteriores". Sein
divida, o sfbio buscarf a seguranq:a vivendo justamente. Mas exatamente porque,

pda Epicuro, seljusto, como ser virtuoso em gerd, nio sio Sins em si, judo quc ajuda
a viver prazerosamcnte (portanto a scr 6eliz) 6 uin bem confonne a natureza das

Cumpre assinalar ainda a classiHlcagao proposta por Jean Bollack, que tem os
m6ritos e os limited de uma descrigao concisa. Parecem-nos, entretanto muito mais

importantes as m61tiplas conex6es entre as di6erentes miximas que ele salienta nos

coisas

Goldschmidt, ib., p. 261
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densos comentirios consagrados a cada uma delay, apoiados em minuciosa e erudita
anflise dos texton de Epicuro '

Dentre as tradug:6es mais recentes, algumas contentam-se em verter as mg.ximas:
sem se preocupar em subdividi-las em t6picos. A de Jean-Fung:ois Balaud6, para a
lingua 6ancesa, indica os principais tomas em que das se agrupam, sem inscrev&-las

num esquema classi6lcat6rio baseado na posigao de cada uma no interior da coletinea
Vale mencionar que tamb6m ele considera a mfxinla V um t6pico exclusivo(vttude)I
que aproxima as miximas VI, Vll, Xlll, XIX XXXIX, XL (supressao dos temores

e segurang:a), assim como as mfximas XV. XXI, XXVI, XXIX, XXX (os desejos, o
limitado e o ilimitado)

Procuramos justiHlcar nossa pr6pria classi6icagao tematica, mas tamb6m

assinalamos, nos comentarios, os nexos importantes ence adagios incluidos em grupos
temfticos distintos, o que confirmaria, se preciso Fosse, que a complexa rode de
interconex6es ligando as miximas que comp6em a coletinea nio se deixa enquadrar
numb ordem linear de sucessio.

9 J. Bollack, .La penske du .p/a isir, Paris, Editions de Minuit, 1975, pp. 21 1-2 14.
o J.-F. Balaud6, Epicure .Letaes, maxfmes, scnfel)ces. Paris, Librairie G6n6rale Francaise
1994
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MAximAS PRIN clpAIS:
traduzidas e comentadas

0 'qua.druplo rem&dio: (tetrapharmakos)

1 - Aquele que disp6e de plenitudei e de imortalidade ng.o tem
inquietaS:6es, nem perturba os outros; por ipso este isento de impulsos
de c61era ou de benevolencia, ja que tudo ipso & pr6prio de queen tem
fraquezas

Os deuses sio perfeitos. Nio devemos, portanto, temp-1os, nem deles esperar

nada, pda simpler razio de que, vivendo em eterna satisfagao, des conosco nio se
preocupam. Nio carecem de nada nem de ningu6m: a condit:ao divina 6 de per6eita
serenidade. Sentir 6dio ou piedade 6 pr6prio de ser imperfeito.

A imagem de Epicuro como um "aufklfirer" ''avant la lettre", tio fortemente
presence no sublime poema de Lucr&cio, vincula-se ao efeito libertador da
desmistiHlcagao dos deuses e da morte. iE verdade que Epicuro nio logrou, ao menos

nos texton que conhecemos, o6erecer explicag:ao satis£at6ria sobre os deuses, nem
sobre os ''intermundos'' em que residiriam. Mas se nio diz claramente o que os
deuses sao, & perempt6rio quanto ao que nio sio: nio interferem no destino dos
homers nem na ordem do todo. A ruptura com a religiao astral associa hedonismo e
iluminismo, busca do prazer propicio e eliminaq:ao dos softimentos provocados pda

ignorancia. Se os astros fossem deuses, os temores supersticiosos engendrados por

Discutiremos no comentirio a mfxima XXVll a tradugao de 'tb kocK6ptov (plenitude ou
6elicidade). Para nio entulhar as notas, mencionaremos o name dos autores da tradugao,
cm outros idiomas, de palavras-chave de significado controvertido, sem indicar
sistematicamente, a cada passe, as respectivas referCncias bibliograficas. O leitor interessado

encontrari na bibliografia os titulos dessas tradug6es. Quando, por&m, a discrepancia de
tradugao afetar o sentido gerd da maxims, as refer&ncias bibliograficas serif indicadas
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pester, eclipses e turbul&ncias meteoro16gicas justificariam os sacrificios, at6
humanos, para aplacar a ira de deuses co16ricos ou adivinhar o futuro examinando as
entranhas de vitimas imoladas. E, pois compreendendo que os deuses sio indi6elentes

a nosso destino e que a morse 6 a dissolugao do composto que solnos, que nos livramos
do terror e do temor

11 - A monte nada 6 para n6s. Com efeito, aquino que este decomposto 6
insensivel e a insensibilidade 6 o nada para n6s.

Epicuro refers-se aquia perspective de nossa pr6pria morse. Claro que a mortc
dos estes queridos nos faz softer, mas, justamente, sofre quem, permanecendo vivo,
dente a malta de quem morleu. A morte nada 6 para n6s, pois o que se dissolveu n5o
tem sensagao e nio ter sensagao 6 o nada para n6s. Quando nosso compo se tiver
convertido em p6 e cinzas, nio haven sentimento nem pensamento, ja que nio mais

Na Carta a .ZWenequeu, desenvolvendo este arguments, acrescenta: ''enquanto
estamos presentes, a morse este ausente; quando ela se apresenta,ja nio maid estamos:

Tamb6m na Carla a ]Menequeu(DL, X, $126) nora que a multidZo ora foie da morse
como do pior dos males, ora a deseja como o termo das mis6rias da vida. Para o
sabio, por6m a vida nio 6 um faldo. Segundo Esopo, de rests, ela tampouco o 6 para
quem vive no in6ortQnio e na mis6ria. Tal 6 a liq:ao da f abula ''O velho e a morte:
Carregando, colina arima, quase exausto, um 6eixe de lenha que cortara, depositou-

o no chao. clamando pda none. Este logo aconeu perguJltando Ihe porque a diamara.
Para que me ajudes a erguer o pardo

Podemos decompor a terapia do quadruplo rem6dio em dual etapas, uma
contendo os doin primeiros, outra os doin 61timos rem6dios. Os doin primeiros:
dirigindo-se unicamente ao intelecto, exercem efeito terap6utico imediato. Basta
compreenda a natureza das coisas: nio sio os deuses, mas sim os ftomos em
movimento que regem o Universo; a morte 6 apellas separagao dos ftolnos
componentes do organismo. Ja o terceiro e o quarto rem6dios sio propriamente
&ticos: ensinam a lidar com o prazer e com a dor. Se bastasse seguir o impulso
imediato (desftutar de todos os prazeres, fugir de today as doles) para ser felix, a
Filosofia como arte da vida melhor seria desnecessiria, e sobretudo, nio haveria
tanta genre in6eliz. Como nio baste,ja que na legit.o dos in6elizes 6 numerosa a tropa

s€rcmos
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dos que se contentaram em seguir os pr6prios impulsos, 6 preciso april?der a buscar
a felicidade.

Tal aprendizagem ap6ia-se nio apenas, como nos doin primeiros rem6dios, numa
descoberta intelectual, mas principalmente em constantes exercicios. O obeso saba

que precise controlar a gulp, mas para conseoaub'controls-la teri de se auto-educar
at& adquirir novos hibitos alimentares .

lll - O limite da amplitude dos prazeres 6 a supressao de tudo que
provoca dor. Olde estiver o prager e durante o tempo em que ele ali
permanecer, n3.o haverf lugar para a dor corporal ou o so6imento mental,
juntos ou separados

O termo habitualmente utilizado para traduzir 'tb Bf'ye0oq 6 grandeza ou
magnitude. A tradugao liceralseria, pols llmite da grandeza(bpoq To6 FeY£0oUq)
Mas que signi6ica gralldeza relativamente ao prazer? Na l?Yslca aristot61ica, o termo
denote magnitude espacial, extensio coip6rea, portanto simultaneidade, por oposigao

ao movimento e ao tempo, que se inscrevem no sucessivo. Epicuro aqui refers-se
explicitamente ao tempo, mas para observar que em toda parte do corpo onde o
prazer permanega sem softer solugao de condnuidade(bltou 8' 6P xb h86Kepov
bvfi, Ka0'6v 6w X,p6vov bh), ngo haven padecimento corporal ou mental. Nio o
considers, pois, na perspectiva da sucessio e sim enquanto ftomo de duran:ao da
sensagao prazerosa. Por isso, parece-nos que a tradugao mais adequada de tb ke:

'y80oq neste contexto & amplitude. Tamb&m por isso, entendemos 6nou, com
Margherita lsnardi Parents, mas di6erentemente de Hicks(que o traduz por "when"),
em sentido local, que 6 o principal dente adv6rbio relativo: onde esb o prazer, nio

pode tamb&m estar a dor.
A amplitude dos prazeres se delimita pda presenga de judo de que o organisms

carece e pda aus&ncia de judo que faz sober. Assim homo a morse & o limits da vida,

a supressao da dor e do sofrimento, fazendo emergir plenamente o prazer de viver,
able espago para a vida prazerosa, que 6 o bem supreme. O maid re6inado alimento
de nada nos serviria se nio saciasse nossa fame. O prazer que seu refinamento nos

proporciona seri sempre menor do que a supressao do so6imento que nos cassava o
est6mago fazio. Quem esb morrendo de side prefere sem hesitar uin capo de agra
6esca a um gole do maid precioso licor. Ultrapassar este limite na insensata busca de

13
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prazeres ainda maiores 6 enveredar pelos excessos e preparar fhistrag:6es. Busca sem

romo, que nos levarf a sober muito maid do que desfrutar.

A segunda base comporta dubs interpletag6es. (1) Podcmos extender que a mesma
sensag:ao nio pods ser sinlultaneamente prazerosa e dolorosa. Padccer da cede 6

incompativel com o prazer de sada-la, que colneg:a com o primeiro gole d'g.gua: ele

nio afugenta todd a side, mas faz irromper a sensag:ao prazerosa e, portanto supreme

o padecimento. Se, por6m, uma vez saciada a side, me obrigassem a continuar
ingerindo agua, a dor retornaria at6 $eu limits extreme, uma norte atroz. (2) Mas 6
tamb6m possivel entender, levando em conta a mixima seguinte, que examine o
limite no tempo da duran:ao da dor, que a incompatibilidade a que ela se refers diz
respeito a sensibilidade em seu todd. Se as sensag6es prazerosas predominam, as

sensag:6es dolorosas e as angastias permanecem latentes, quando nio s5o suprimidas.
Os cirenaicos pretendiam ver ein formulas condo a dessa mfxima uma concepgao

puramente negativa do prazer. Como revere Clemente de Alexandria nas Scion?ata,

eases cirenaicos refutam a deHinigao do prazer o6erecida por Epicuro, a saber, a
eliminagao daquilo que faz softer, chamando-a estabilidade do mono"2. De que
menos sentimos dor maid prazer sentimos, inferem ironicamente que o melhor syria
nio sentir nada. Como se entry dor e prazer houvesse, como diriamos hole, soma
eula, ou aindaproporgao inverse(a coda diminuigao da dorcozTesponderia acrdscimo
equivalente de prazer e reciprocamente) .

N2o entraremos aqui no lingo e um pouco est6ril debate sobre a oposig:ao entre

tt86vh Kctlcta Fa tKje h8oph by {tvTlaet, dandy por estabelecido que
Epicuro admite ambos. Uma linha de interpretagao que, entre os contemporaneos,

2 ARlrmam tamb6m, prossegue Clemente, "que nos dio alegria nio s6 os prazeies, mas
tamb6m as companhias ou as honrarias; enquanto Epicuro considera que toda alegria da
alma deriva de um prazer precedence da carne (Stron7ara,11, 21, p. 184, Stahlin). Einaudi
Parenti revere, nas Testa/7]0nianze sul/a Jarring, os principals depoimentos sobre este
ponte. Ver Marghcrita lsnardi Parente (org.), Epfcuro, Ope/e, Torino, Unions TipograHlco-
Editrice Torinese, 2' edigao, 1983, p. 207: ''Se omni piacere se intensificasse nel suo luogo
e Della sua durata[...]".O verbs Koc'tcEauKv6co- 6 signiHica adensar, condensar, tornar
maid espesso, consolidar., p.446 e ss. A16m dos que citamos, menciona Seneca, Ep.kr. Ad
Luc., 66,47 (449 Us.), Di6genes La6rcio, 11, 87 e 89 (450 Us.) c Latancio, .D/an.lnsr..7.7
(452 Us.).
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vai de Brochard a Salems sustenta, nests sentido, que a supressao da dor nio 6, ela
pr6pria, prazer, mas a condit:io para que esse posse enaergir: o plazer n:io 6, pois,
mero reverse da dor, uma dor negativa

Escapa aos cirenaicos que o prazer radical 6 estar vivo'. A vida 6 o bem de raiz
como relembrou, com triste sarcasmo, a sombra de Aquiles ao vir beber, fvida, o

langue jorrando da hecatombe oferecida por Ulisses :

Nio queira me consolar da morse, lustre Ulissesl eu preferiria muito
maid, servo atado a gleba, permanecer a soldo de outrem, de um homem
sem patrim6nio, do que reinar sabre os morton, que nio s5o maid nada
[...] Ahl Se para socorrer(meu pai, Peleu) eu estivesse ainda sob os ramos
do sol, tal como estava na v&sta Troada, quando, em de6esa dos algios, eu

matax a os mais va]entes guerreiros[...]" Odissdia. XI, 487-502

IV - A dor continua nio dura longamente na carne. A que 6 extreme
permanece muito pouco tempo e a que ultrapassa um pouco o prazer
corporal nio persiste muitos dias. Quando is doenfas que se prolongam,
das permitem a carne sentir mais prazer do que dor.

Esse mixima suscitou as maid diversas interpreta96es. A maioria dos tradutores

entende que na primeira sentenga o adv6rbio aupeX,C;)g modifica o verso XPovtl;et:
a dor nio dula continuamente. $1 a solugao gramaticalmente mais 6bvia, mas n8o da

Cf. Jean Salem, .Ddlnocdz'e, fp.fcu/q .Lucrdce, Foug&res, Encre Marine, 1998, pp. 48-49.
A filosoHia epicurista parece-nos fair favolecida na comparag:ao dc sua nogao de prazcr

com a dos cirenaicos, que sio incocrentes ao reduzi-lo a satisfagao corp6rea, mas nela
incluindo aqueles que provem da vaidade, isto 6, como dina Epicuro, da opiniao vazia. Se
o ser 6 corp6reo, todos os incorp6reos, salvo o vazio inHinito, sio ilus6es. O prazer suscitado
palo olhar alheio, sda de admiragao ou inveja ("as companhias ou as honrarias"), 6, no
melhor dos cason, vio e futil; no pier, trad sofrimentos muito maiores do quc a satisfagao
da auto-estima aquecida na "fogueira das vaidades''. O testemunho de Clemente de
Alexandria nas Saomata vai no mcsmo sentido: ''Os cirenaicos e Epicuro estio entre os
que p6em no prazer o principio: mas aqueles consideram que o fim sda simplesmente o
viver prazerosamente e que o prazer sqja um bcm per6eito, ao pasco que Epicuro considela
tamb&m ser prazer a supressao da dor." (Stromata, 11, ib p.182)

15



logo Carlos K. Quartim de Moraes

o mellor sentido. Margherita lsnardi Parente, seguindo Arrighetti, apenas transfere
a diHiculdade gramatical quando prop6e: ''Non dura ininterrottamente il dolore della
carne''s, entendendo que kv 'tR aapKt equivale a um genitive, portanto que ''na
carne" equivale a '' da carne". Sem tomas etta liberdade sintaxica, Marcel Conche
traduz: ''la douleur ne dure pas d'une wagon ininterrompue dans la chair"6. Essay
tradug6es sugerem que nio ha dores 6isicas continuas e, indiretamente, que as doles
psiquicas, sim, nio se interrompem

Bem mellor 6 a interpretagao de Hicks, que vincula auv8X(E€ a 'tb exa,'yo6v:
;Continuous pain does not last long in the flesh": a dor continua nio dura muito
tempo no corpo7 Literalmente teriamos em portugu&s:''o que faz softer
continuamente '' , entendendo nio uma dor que continua inde6midamente(at6 a morse),

mas que, enquanto persiste, nio admite interrupt:6es, nio dando tr6guas ao paciente8.
Notamos, na Introdugao, que as .ZW3ximas l-lV nio exp6em os enunciados do

rerraphfrmakos, mas os argumentos que osjusti6lcam. Para mostrar que podemos
suportar a dor, a presence mfxima considera a duragao da dor continua (a passageira
passalogo), relativainente a sua intensidade e a sua compatibilidade com o prazer. A
dor extrema (Tb 6Kpov), no limite do insuportavel, dura pouco tempo. Dela logo nos
livramos, ainda que sda pda morte.(Salvo, evidentemente, se a crueldade dos homens

prolongar intencionalmente doren atrozes. A tortura 6 hedionda nio somente por
exigir abjeta crueldade por parte de quem a aplica, mas tamb6m porque os suplicios

que invents visam a prolongar a dor de suas vitimas dais a16m dos limited namrais)
Mais difici1 6 a interpretagao da seqti&ncia. Devemos entender quc prazer e dor

coexistem quando di6erentemente localizados ou que, homo sustenta Bollack, nio ha
coexist6ncia, mas luta, entry ''as forges que concentram ou dissolvem '', de modo

que, quando a dor ultrapassa um pouch o prazer corporal(durante nio muitos dias)
a sensagao prazerosa este ausente9? Esta interpretagao & maid convincente porque a

5 OP. Cit. , P.206.

Epicure, Jeraes ef lnaxfmes. Tradugao de Marcel Conche, Paris, PUF, Epim6th6e, 1987
2' edigao, p. 231

No plano gramatical, 'tb 6a.'yo'6v pode ser modiHlcado por um adv6rbio por ser um
adjetivo verbal substantivado.

Bollack nora, pertinentemente. em abono da leitura de Hicks. que Xpovt(et aup8XCa;
serif pleonastico. ja que, por si s6. Xpovl(etv significa durar quito(p. 246)
lb. , P. 247.
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coexist&ncia do prazer e da dor nio & estatica, mas sempre involve uma contradigao
:m ato, na qual um dos p61os (prazer ou dor) prcdomina, deixando o outro latcnte.

A compreensao da Qltima Erase depende do sentido que confiramos a anterior.
Mesmo softendo uma doenga prolongada, podemos sentir dais prazer do que dor ou

porque o sofrimento provocado pda enfermidade se torna eventualmente menor do

que sensag6es prazerosas que Ihe sio simultineas ou porque a dor, quando muito
intensa, afugenta o prazer e reciprocamente.

Em Da impossibiiidade de viverprazerosamente seguindo(os ensinainentos de)

Epictiro, Theon, o personagem escolhido por Plutarco para porta-voz do platonismo,
argumenta que, contrariamente a. promessa do etrapbg/mahon, a dor e o so6imento

duram muito maid do que o Frazer. A argumentag:ao, que serf retomada palos
moralistas cristios nos dois milCnios seguintes, 6 meramente pol&mica: assimila a
utica epicurista a dos cirenaicos, desconsiderando que o z.efnlphflmakon visa, como

explicitaremos logo adiante, ensinar a discernir os prazeres propicios a felicidade.
Tampouco leva em conte a dia16tica implicita da M3xllma ll e a estupenda ligao de

Esopo. A matte nada 6 para n6s, mas a vida, nosso bem de raiz, 6 tudo para n6s.

Preferimos permanecer vivos mesmo so6endo, enquanto mantivermos a expectativa

de que a dor ceda, permitindo-nos reencontrar o prazer bfsico de viver" 'o.

Sem se re6erir a Epicuro (talvez sem mesmo conhecer sells escritos), Drauzio Varela, o
m6dico que se tornou um dos maid lidos escritores brasileiros da virada de milenio,
tamb6m sustenta, num artigo consagrado is raines evolucionistas de nossa baixa
capacidade de suportar a dol da rome, ''que geralmente somos patifcs para doles agudas
de forte intensidade '', por exemplo uma c61ica lend, uma arise de vesicula, uma cefal&ia
excruciante, ao pasco que ''muita gents convive com dares cr6nicas na coluna, c61icas
abdominais, epis6dios repetitivos de enxaqueca estoicamente, sem lamentar a forte
Confirma tamb&m, dc seu panto de vista, a tess de que as doengas que se prolongam nio
.mpedem a carne de sentir mais prazer do que dor, notando que ''6 dais facil suportar
doren cr6nicas que a fame"; ''quando ela aperta, o prazer de estar vivo desaparece ''. Na
perspectiva cientifica da evoluq:ao, as dores cr6nicas sio suportaveis porque n:io matam:
ao passe que a esp6cie animal para a qual a rome aguda nio fosse insuportavel teria sido
eliminada na Iota pda vida. Drauzio Varela, "A rome e a evolugao da esp6cie '', Fo.Iha de
Sgo Pau/o, 1 1 de janeiro de 2003, p. E8. Que ele se silva do adv6rbio "cstoicamente '' a
prop6sito de um fema que, na filosofia antiga, foi, sobretudo discutido polos epicuristas
mostra a eficicia da vulgar caricatura de que foram e seguem sends vitimas os epigonos
e discipulos do Mestre do Jardim

17



Joie Carlos K. Quartim de Molar

As condig6es da vida feliz

V - E impossivel viver prazerosamente sem viner prudentemente,
belamente e justamente, nem <viver prudentemente, belamente e
justamente> sem viver prazerosamente. Aquele que esb privado daquilo
que permite viver viver prudentemente, belamente e justamente, nio
pode diver feliz, mesmo se for correto e justo.

O mesmo argumento, mais desenvo]vido, consta tamb6m da Ca.rfa a ]Menequeu,
Dade a (fp6vHai€, pmdenrJa, ou sabedoria pratica, faculdade do bom cflculo
hedonistico, 6 dita "principio e o bem supremo", ep)(.j Kcal 'cb p.f'yta'tov e)cycc'tOd/.

E ela que permits diver dc modo belo, prazeroso e juste ((jv Kct2,(K, tt8foq,
8tKatcoG). Por ipso, no epicurismo. a Er6nesls6 a virnde por cxcel&ncia; ela e "maid
imponante da que a 6lloso6la"((bL2,oao$1ctq Taft(acepov), porque "dela se originam
sodas as demais virtudes''. A natureza deltas & a mesma que a da vida prazelosa

(aufiJteq)bKcLal 'rdp dt ®ezctl Kal Q (lv h8fcoqy:
Se as virtudes formam um bloco solidario, qualquer delay remote is demais. lsto

nio 6 razao, claro, para perdermos de vista o significado pr6prio de cada um&. Uma
agaojusta pode nio ser bela: a execugao de um criminoso, por exemplo. Por isso nio
seguimos Goldschmidt quando identiHica "vivre bellement"((qp KCL2,(K) a viner
sCIon la vertu". Maurice Solo\he traduz (lv Kct2,a; por "Cue honnete"'2, expressao

que retoma o ''honesty vivere" latino, um dos tr6s preceitos do direito romano (honesty

vivere, alterurn non laedere, suum cuique tribuerey '

Se a (Pp6vHaLq 6 a virmde por excelencia, principio e origem das demais, diver
segundo a virtude 6 viner sabiamente(ou prudentemente, conforms a tradugao
latinas': (fpovtFcoq (lv. Parece-nos, pris razoivel considerar que as condig6es da
6elicidade sao, nesta ordem, ''viver prudentemente, belamente (ou honestamente, ou
colretamente) e justamente '' . A primeira delas fundamenta as deinais: viver belamente

Carta a Menequeu $132. Nisto se op6e a Arist6teles, para o qual a 6ilosofia 6 o saber
arquitet6nico
! Maurice Solovine, Epicure. .Docfi:hes et max/mes. Paris, Hermann, 1965, p. 1 08.

Este formula 6 referida nas InsdMfas de Justiniano, no .D.kesro e em Ulpiano.
Pre6erimos sabedoria pratica a prudencia, dado o desgaste semintico que esse termo

sofreu nas linguas modernas, notadamente na nossa.
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e justamente sio conseqti&ncias de viver em conformidade com a sabedoria pratica,
respectivamente em relagao a si pr6prio c em rclagao aos outros

fl preciso ser fabio, nio para ter prazer (todos o experimentam), mas para dyer
prazerosalne.rife. A nogao epicureana da vida prazerosa nio se reduz, com efeito, a
mera somat6ria dos prazeres da vida, nem, menos ainda, a fruigao dos prazeres
presented, mas exide a paz de espirito. Por isso distingue-se radicalmente do hedonismo

pio6essado pelts cirenaicos, que s6 admitem o prazerno movimento(F6vqv 8 by
by Kwflael), desconsiderando o prazer no repouso(KaTC':azRKa Khv). Epicuro
admire ambos's. A experi6ncia prazerosa, que para os cirenaicos se exaure no instance

da huigao, se inscreve, para o epicurismo, na continuidade da experi&ncia psiquica:
a lembranga e a antecipagao de um prazer tamb&m sio prazeres.

VI - Os meios de river com seguranga em relax:ao aos outros homens sio
bens conformed a natureza, qualquer que deja a madeira pda qual os
constgamos.

Coerente com sua ja criticada associagao das miximas V e VI, Goldschmidt
apresenta viver belamente e viver em seguranga em relagao aos homens como as
;duas condig6es'' da felicidade:a. Mas nem viver belamente resume todas as virtudes,

nem viver em seguranga 6 uma virtude: 6 um bem conforms a natureza, mas nio
depende obrigatoriamente da virtude. Condiciona a felicidade: nio podemos viver

prazerosamente se permanecemos no temor de ser agredidos a cada pasco.
A id6ia central dessa mfxima 6 de que a seguranga pods ser obtida por qualquer

memo eficiente. Goldschmidt contents-se em notar, a esse respeito, que ela se inscreve

na esfera daquilo que, conforme aos est6icos, ''nio depende de n6s"i?. Epicuro,

Cf. Diogenes La&rcio (X, 1 36-1 37): Aicx4)€pe'tat 8f npo; 'toby K'up'HvcltKob€ a€P\ 'tH€
h8ovi€. dt p.tv 'r€1)p 'thv KCI'tCEa't'qP,OCTtK'RV obK kvKpl,VOUat, F6vqv 8£ 'thv kv Ktvhaet
b 8E bpQOTfpav yu)Ctlq Kat a(OBCLzoq... Diz kinda que para este o sumo bem esb no
prazer da alma, enquanto para Aristipo este no do corps. Revere, neste sentido, vfrios
escritos perdidos de Epicuro, bem como o livro XVll dos fp.f/ezra de Diogenes e o
Tlfmoc/ares de Metrodoro. Nio nos palace cerro contrapor corpo/alma, principalmente
porque, para Epicuro, o sumo bem 6 a dda prazerosa.

ib., P. 26 1

.b. , P.261
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por6m, diz muito mais: nio havendo virtudes em si, nfio ha tampouco
condicionamento necessfrio entry meios e bins. N:io ha maid m6rito em sentir-se

seguro do que em beber agra da forte ou colher o ftuto da 6.rvore. Os Hms justi6icam

os meios, temple que os meios nio entorpecerem os 6lns. As virtudes n:io sao, pois
sempre indispensaveis. Al:hal, das tamb6m pertencem a esfera dos meios:
:escolhemos as virtudes tamb6m em vista do prazer e ng.o por das mesmas, assam
homo reconemos a medicina em vista da satlde"(D.L. X. 138)

Vll - Alguns pretenderam se tornar ilustres e considerados, pensando
destarte garantir a seguranga em relagao aos humanos. Se efetivamente
a vida deles tornou-se segura, entio adquiriram. o bem conforme a
natureza; se ng.o se tornou segura, nio adquiriram aquilo que o pr6prio
impulso da natureza os tinha originalmente levado a buscar.

Essa .ZWHxima 6 inseparavel da precedence, n5o se justi6lcando integra-la, como

Goldschmidt prop6e, num bloco Vll-Xl% consagrado aos "falsos meios" de atingir
a felicidade. Pretender se tornar ilustre e considerado nio 6 propriamente um falco
meio; & um meio eticamente indiferente, mas valido, como de pesto ja salientara
Epicuro na ease final de Vl: "qualquer que sega o modo peso qual os obtenhamos
(sc. , os meios de viver em seguranga entre os homers). Pods, claro, ser in6cuo, se nio
atingir o fim almejado.

O conhecimento, condiga.o da vida prazerosa

Vlll - Nenhum prazer & em si mesmo um mal, mas aquilo que produz
certos prazeres acarreta sofrimentos bem maiores do que os prazeres

O uso da negag:ao nas MHxfmas por si s6 mereceria um exams especial. Ja no
rezrapbdr7nakos sio freqtientcs e importantes as construg6es direta ou indiretamente

negatives(os deuses nio tdm inquietag6es, nio permrbam os outros, estio isentos de
impulsosl a monte nada 6 para n6s etc)

A primeira senteng:a do texto original diz: Ob8ep.lcl h8ol41 Kct0' koch'tb KcEKov.

A ligao Hock'q, que consta de alguns manuscritos, entende tratar-se de um adjetivo
com fungal p] edicativa, concordando com h6ovh(nenhum prazer 6 mau em si

20



Epicuro Mfximas Principals: {raduzidas e come.

mesmo). Preferimos, com Hicks e Bollack, KcEKov, que oferece um sentido maid
Forte. Este Qltimo observe, com pertinencia, quc ''o mal que o prazer pods ser nio 6
o mal em si"ts. Entendamos: o prazer em si6 bom, a sensagao prazerosa nunca e md

em si mesma. Se certos prazeres trazem conseqtiGncias destrutivas, o mal esb em seu

mau uso, que nos farc recolher maid sofrimentos do que alegrias.
Embora consagrada, a tradug:ao, nesse contexto, do artigo neutro no nominativo

plural que abre a segunda nasa(zd xtv6p h8ovav notHztK& no)-).Clot).ccatouq

bxt@fpet 'ce€ bX}.flaetq '/ h8ovap) por "coisas", pods sugerir que o efeito
prazeroso este exclusivamente na coisa e n8o na relagao entry a coisa e o uso que dela
Cazemos. Mantivemos a indeterminagao do original escrevendo ''aquilo que produz" .

O termo ''aquilo" preserva melhor, neste contexto, o scntido de 'td7toLq'ttK&
Os cirenaicos veriam um paradoxo nessa advert6ncia, sobretudo considerando

que na Can6mca Epicuro sustenta que a sensagao nunca nos engana. Masjustamente,

enquanto sentimentos bfsicos e fundamentais, o prazer e a dor s8o tio verdadeiros
quanto a sensagao. Nio e a sensagao prazerosa enquanto tal que pads nos fazer softer

("nanhumprazer6 em simesino uin mal"), mas arelagao que aniscamos estabelecer
com alguns dos fatores que a suscitam. O prazer que sentimos ao saciar a sede com

agua ftesca 6 tio verdadeiro quando o sofhmento de nos afogamlos nas aguas verdes
do mar. Nem um nem outdo estio na agua enquanto tal. ..Prazer e dor resultam da

reJafio de nosso corps(alma incluida) com os objetos que o afetam
A Carla a .2Wenequeu elucida bem etta mfxima: ''exatamente porque o prazer e o

bem principal e natural, nio buscamos qualquer prazerl ocorre freqtientemente
deixarmos de lado muitos prazeres que acarretario inc6modos maioles(do que as

satisfag:6es que proporcionam):
Consideremos doin exemplos demasiado fteqtientes, o alcoolismo e as drogas.

Os prazeres proporcionados pele vinho, pda coca ou pelo 6pio nio sio maus em si

mesmos. Ao contra,rio: nio ha quem negue que o vinho faz bem (os cristios dale
6lzeram o veiculo em que se materializa o sangue de Deus feito homed). Quando a
coca, desde o fundo dos tempos, os primitivos habitantes do Altiplano e da
Cordilheira dos Andes mascavam-na para suportar o oxigenio rarefeito das alturas

8 Bollack, ib., p.266
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em que viviam e tamb6m colno anest6sico para a rome a que constantemente estavam
submetidos. A moderna medicine utiliza seu mais conllecido derivado, a cocaina,

como um anest6sico, que como o 6pio, serve para aplacar doris fisiccas atrozes.
Entretanto, usados sem crit6rio m6dico e sobretudo, manipulados por criminosos,
cocaina e 6pio transformam os viciados em fanapos humanos.

Do ponto de vista do epicurismo, o prazer proporcionado pda droga 6 de todos o
mais f}6gil e miserfvel. O mal que costuma faber 6 incomparavelmente maier do que
o fugaz bem-estar ou eu6oria que eventualmente proporciona. O drogado obt6m por
meios quimicos uma balsa afarax/a que destr6io carater, portanto a dignidade e a

liberdade, tornando-o escravo de um punhado de p6 ou de pasta e, portanto, incapaz
de atingir a afaraxfa verdadeira

llX - Se dodo prazer pudesse ter se acumulado, nio s6 persistindo no
tempo, mas tamb6m percorrendo a inteira composigao de nosso compo,
ou pelo menos as principals panes de nossa natureza, entio os prazeres
nio difeririam entre si

O argumento dessa minima e das quatro seguintes(IX-Xlll) parte de uma condigo
irreal, introduzida pda conjungao bt ou por nega96es(obK, obOfv) e dela in6ere
uma condigao tamb6m irreal, portanto balsa: os prazeres nio diferem. A motivagao
pol&mica parece-nos claramente dirigida contra os cirenaicos. Se des tivessem razao,
deveriamos buscar dodo e qualquer prazer, sem levar em conta que, conlorme adverte

a mixima Vlll, o recurso a certas 6ontes de sensa96es prazerosas acaba trazendo mais

sofrimento que satisfagao.

ica subentendido que a sese oposta(nem todos os prazcles se acumulam
persistem no tempo e percorrem todo nosso compo) 6 verdadeira, portanto que os
prazeres diferem entre si. E, por diferirem, nio nos afetam do mesmo modo, nem
sio igualmente desejaveis. iE exatamente a diferenga entry os prazeres e, portanto de

sous respectivos e6eitos em nossa vida, que imp6e ao sfbio escolher os que sio
propicios e evitar os que, conforme diz a mfxima anterior, acarretam so6imentos

bem maiores do que a fugaz satisfagao que podem proporcionar.

O verbo Kcc'tcETDKP6(o- a) significa adensar, condenser, tornar mais espesso,

consolidar. Traduzimos Et Koc'ce7tuKvo6'to, que introduz a condigao irreal, por "se
pudesse acumular-se '' e nio ''intensificar-se em seu lugar e em sua duragao" , como
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na versio italiana de Margheiita lsnardi Parenteio. Intensificar sugere um "crescendo '
de prazer, que ocorre no tempo, e n8o sc confunde nem com sua duran:io (um prazer
de mesma intensidade pode ser mais ou ments duradouro) nem com a amplitude de
sua propagagao pelo corpo. Sem dOvida, as sensag6es prazerosas se distinguem
tamb6m quanto a intensidade. Mas a mixima nio nos parece cingir-sc a provar que
os prazeres nio sio iguais. Ela aponta para um paradigma (duragao e plenitude da

sensagao) que & irreal se atribuido a todos os prazeres, mas que define os prazeres

propicios. A vida prazerosa consists em sensag6es duraveis, de intensidade estavel,
e nio nas sensag6es intensas, por exemplo a culminagao do enlace amoroso. Epicuro,

6 sabido, considera com cautela os mist6rios de Eros e de AHodite.

X - Se aquilo que proporciona prazeres aos licenciosos pudesse livrar a
mente das angastias que sofre a prop6sito dos fen6menos celestes, da
morte e dos padecimentos e se, ademais, Ihes ensinasse o limite dos
desejos, nio teriamos nada para repreend&-los, ja que estariam imersos
em prazeres sem nenhuma mistura de dor nem de angastia, as quais sio
precisamente o mal.

A expressao Td7toujztKaz6P xep\ Toby bodnouq t18ov6p, que able a presents

mgxima logo ap6s a conjungao bt, remete a expressao Td'tw6u h8ov6p hot'R'tLKd
da mgxima VIII. A negag:ao implicita na hip6tese inealp6e em evid&ncia a terraquea
e carnal iman&ncia pr6pria a uma &tica materialista. Se aquilo que proporciona
prazer aos libertinos liwasse-os dos temores supersticiosos a respeito dos cometas,
estrelas cadentes, marelnotos, secas, terremotos etc. , bem como aqueles suscitados

nos ignorantes pda perspectiva da morse e do softimento e,a16m disso, ensinasse-os
e habituasse-os a lever em conta o limits dos desejos, nio haveria fazio para repreend&-

los. Devemos rejeitar a vida dissoluta nio porque ela infrida alguma tfbua de
mandamentos, mas porque o libertino, desconhecendo a natureza das coisas e o

limite dos desqjos(zb 7tfpcLq Gv k l0ufna/), 6 incapaz de atingir o Him que ele
pr6prio se prop6e: viver imerso no prazer. Nio escapara da insatisfagao e da ang6tstia,

portanto da vida infeliz.

lsnardi Parente, ibidem, p. 207
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XI - Se nunca estiv6ssemos perturbados pelo terror dos
fen6menos celestes e da monte, imaginando que este pudesse
afetar-nos, e se nio desconhec&ssemos os limites pr6prios is
doren e aos desejos, nio teriamos necessidade de estudar a
natureza

Temos aquio mesmo esquema 16gico das duas mfximas anteriores. De uma
hip6tese irreal(se nunca.. .) decorre uma conclusio balsa(nao teriamos necessidade.. .)

O esforgo pele conhecimento n5o sejustifica por si mesmo, nem por algum ''culto a

ci6ncia '' . A peoria vale na medida em que abre as portal a vida prazerosa. O recurso
ao enunciado negativo p6c em evid&ncia (fiesta e nas miximas X, Xll e XIII) quc a
conduta utica nio tem outra refer6ncia a16m do interesse de cada um ein ser feliz

Mas, justamente, esse interesse exige o conhecimento da natureza das coisas: s6 ele
nos assegura que a morse (mora separagao dos £tomos que nos comp6em) em nada

nos afeta e nos ensina a discernir '' os limites pr6prios is doren e aos desejos'' . Note.
se que a mixima relaciona doles a desdos e nio a prazeres: insistiremos, adiante, na
importancia delta distingao.

Se Epicuro tivesse apenas acoplado a fisica atomista a utica hedonista, nio teria

discernido e aprofundado sua reciproca depend&ncia, a qual, como explica asta
mg.xima, 6 complementar, mas assim6trica. A fisica alicerga a utica: Hilosofamos

para ser felizes. Mas por ipso mesmo a utica necessita da fisica: s6 podemos alcangar
a felicidade se nos emanciparmos dos temores que a entorpccem.

Xll - Nio havelia madeira de suprimir aquilo que suscita temor a respeito
das quest6es maid importantes sem saber qual 6 a natureza do universe,
mas tio somente alguma inquietagao relativamente aos mitos. De modo
que nio ha keio, sem o estudo da natureza, de desfrutar de prazeres
puros

Ap6s tr&s mfximas que comegam com a clfusula condicional kt(IX-XI), asta se
able, como a Ville a Xlll, por uma negagao: ObK fjv Tb $oflobKe'/ov h6ew
enunciando concisamente um tema que seri retomado e desenvolvido na mfxima
XX: sem o conhecimento da natureza, os humanos nio se libertam dos temores em

relax:ao a morte e aos deuses
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Jean Bollack parece-nos ter razio em considerar que os participios 'tb
+ol3o'$Fevol' ("aquino que 6 objcto de angastia") e 'anon'teU6p,evop (''aquilo que

6 objeto de apreensao") tim senddo passive e sio complernentos de }-tew (suprimir.
dissipar):'. O argumenco da mARina serif: sein conhecer a naturEza nio podemos

suprimir aquilo que inspire angastia a respeito das quest6es mais importantes, mas
tio somente, no melhor dos casos, dissipar alguma inquietagao relativa ao que contam
os matos

Basta. com efeito, nio ser muito cr&dulo para nio levar a s6rio ao memos as mats
tolas e inverossimeis balelas sobre o a16m e o porvir. Mas nio suprimiremos
cabalmente as perturbag:6es que as incertezas da vida nos suscitam sem as luzes da

physiologia ''. Compreendendo que o fundamento de todos os fen6menos 6 o
entrechoque cego dos atomos, nio tereillos timor algum de quc designios diab61icos

ou caprichos divinos e outras forges ocultas possum pesar sobre nosso destino.
A expressao "prazeres puros"(literalmente "nio mesclados") remete a mixima

X: os libertinos convictos dem-se dos mitos e se vangloriam de desftutar plenamente

dos prazeres, sem plecisar recorrer a "physiologia". Ningu6m, por6m 6 imune a
6ustragao, a dor, a doenga e a monte. O estudo da natureza deve ser constante, Ja que
a ansiedade, a incerteza e a angastia estio sempre a espreita de quem nio se armou

coin o quadruplo rem6dio.

Xlll - De nada serve adquirir a seguranS:a em relaga.o aos homers se as
coisas que se passam acima de n6s, bem coco aquelas que se encontram
sob a terra e as que se difundem pelo espag:o infinito nos inspiram temor.

Esta mixima aplica as conclus6es das duas precedentes a questao levantada na
mfxima Vll, aludando a esclarecC-la. Todos os meios sio vilidos para obter a
seguranga em relax:ao aos homens, mas, sem o conhecimento da natureza, nossa
mente permanecera na inseguranga em relax:ao ao todo universal.

Bollack, ib. , pp.280-281
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XIV - Embora possamos at6 certo ponto nos colocar em seguranga face
aos homens por meir do poderio e da riqueza, obtemos uma seguranga
ainda mais completa vivendo tranq&ilamente longe da multidgo.

Bailey abre aqui novo bloco. Opgao discutivel, ja que este mixima continua
discutindo as condit:6es da vida em segurang:a. f maid sfbio viver lodge da confusio

e da turbul&ncia das grandes aglomera96es humanas. Mas para abrigar a pequena
comunidade dos iniciados na vida prazerosa, Epicuro nio instalou seu jardim num
ermo refugio, e sim em Arenas. Lodge da multidao, mas, coho recomendar5o, em

substancia, a$ mfximas XXVll-XXVlll, bem porto dos amigos.

Os limites do prazer

XV - A riqueza que 6 conforme a natureza tem limited e & facil de
adquirir, mas aquela imaginada pda vis opini6es 6 sem limited.

As teses de que o prazer e a dor sio lilnitados quanto a magnitude, a intensidade

e a duragao loram expostas respecdvamente nas mgximas 111 e IV Aqui, contrap6em
se a riqueza natural(b zhq @6a uq x}.o6zob) cujo limits & a satis£agao de um
desdo natural, conespondente a uma carCncia organica ou psiquica, e aquela almqada
pdas opini6es vazias(Taw Kev6v 86fov), que, dcscolando de nossas car6ncias

efetivas, & tio ilimitada quando nossa capacidade de fantasiar. Elsa contraposig:ao
coincide no essencial com aquela desenvolvida por Arist6teles, que combateu o

hedonismo em seu pr6prio terreno, n8o condenando a busca da riqueza ou de qualquer
outra satisfagao em Dome de uma intangivel pureza e perfeigao de um outro mundo
ou de um mundo outro, mas constatando apenas que sem a s61ida couraga da virtude,

prazeres e satis£ag6es servo aleat6rios, fugazes, vulgares. O bom uso da riqueza
depende de um certo gran de virtude, into 6, de uma alraigada capacidade de discernir

e de preferir o melon, o equilibrio entry as derrapagens da paixao e do desejo. Ela s6
f compativel com a finalidade utica de viverbem("eu zein"), se nio se tornarum Hlm

ciD si mesmo, mas subordinar-se a procura da Coda.rno/lla. Por isso, os negociantes

("khr6matiz6menoi"), que buscam a riqueza pda riqueza, o acQmulo ilimitado(&
itetpov) de dinheiro, se excluem da busca da virtude e da 6elicidade. No cano extremo.

morrem de rome,como o legendario Midas que transformava em ouro judo que
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[ocava:'. E portanto um mau cflculo hedonistico adquiiir dinheiro em vez de adquirir
senso da medida

Note-se o card,ter relacional do concerto de Hqtieza: sua conte 6 a natureza, mas a

satisfagao que ela proporciona consiste no uso que deja fazemos.
Desnecessfrio enfatizar a atualidade delta mixima puma sociedade regida pda

acumulagao da riqueza pda riqueza e em que as multid6es depauperadas
deslumbram-se com o sobre-consumo das minorias endinheiradas. No teto de banacos

olde quash sempre faltam alimentos sadios, tremulam antenas parab61icas. A riqueza
propicia a vida feliz este a nosso alcance. Nio 6 dificil obt6-la, desde que n8o percamos

de vista a conformidade de nossos desejos com o que leclama nossa natureza

XVI - A fortuna tem pouco efeito sobre o sabio; 6 sua Fazio que regulou
as coisas maiores e maid importantes durante toda a duragao de sua

Criticando as doutrinas fatalistas nas perora96es 6inais da Carta a .ZWenequeu,

!133, Epicuro distingue "aquino que ocorre necessariamente"(o inovimento dos
atomos) daquilo que results da sorta ou fortuna(os mundos se forman por agregagao
foltuita dc corpus dispeisos) e, enHim, do que corresponds a no;sa iniciatival "a
necessidade, com e6eito, 6 inesponsavel, a fortuna 6 instg.vel e o que depends de n6s
e independence(literamente: sem dona)"(zb 8f Iced hvac ex8faxozop)

Com nuances diferentes, a confianga no poder da razio valet a Epicuro a estima
dos 6l16sofos das Luzes e a do jovem Marx. Diderot deixou-a registrada no verbete

que Ihe consagrou na .Encyc/opedie: ''foio 6nico, dentre todos os fi16sofos antigos,
que soube conciliar a moral com aquino que ele podia considerar a verdadeira
6elicidade do homem e sells preceitos com os apetites e as imposig6es da natureza:
A tele de doutorado de Karl Marx sabre .A dfHerenfa da Ji/osoJTa da naM.reza eln

De/7]6cdfo e em .Ep/caro considera o epicurismo a expressao maid conseqtiente da

tendCncia das filosofias helenisticas a aBirmagao da autonomic do sgbio perante o

cosmos desmistificado e a conseqtlente libertagao dos espiritos subjugados pelo
ancestral temor suscitado pda furia das borg:as naturais (concebidas, claro, nio como

naturais e sim coho manifestagao de paix6es divinas)

vida
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XVll - O justo desfruta de plena serenidade; o injusto, por&m, este cheio
da maior perturbagao.

Ojusto, no sentido substantive, s6 seri deHinido na mixima XXXI. Aqui, como
na marina V(que inclui 8tKaloq [ p entry as condig6es da vida fe]iz), o torino 6

tomado no sentido pr6prio, into 6, adjetivo, designando, portanto dentre as virtudes
indispensaveis a vida 6eliz, aquela que conceme is relag6es reciprocal. Bollack notou

pertinentemente que, no contraponto justo/injusto, "a positividade no grau maid
elevado esb do lido do mal"2z. Com efeito, quem 6 injusto sofre angastia, ao passo

que o prazer de serjusto (nao viver atormentado pele temor de ser prejudicado) por
ser instrumental, 6 enquanto tal, de fraca intensidade. Vale sobretudo porque
condicionaavida prazerosa

XVlll - O prazer na carne nio aumenta uma vez suprimido o sohimento
proveniente da car6ncia; ele pode somente diversi6icar-se. Mas o limite
do pensamento em relagao ao prazer & atingido pda meditaS:ao sobre
aquelas coisas mesmas e as que Ihe sio conexas, que provocavam
extremos temores ao pensamento

Anogao de limiEe dagrandcza(E)po€ To8 ke'f£0ouq) dosprazeres foiapresentada
na m6.xima 111. A fuse inicial delta mixima diz que o prazer nio aumenta na came

(obK Rita(€excn kv Ti actpK\); uma vez satisfeita a carCncia organica e, portanto,

eliminada a pulsao dolorosa, podemos receber novos estimulos prazerosos, mas nio
tornar nail intensa a satisfag:ao carnal

A tradugao da segunda fuse, notadamente da construgao 't'hq 8E 8tocvotcE€ ,tb
nfpaq zb KcLla by h8ovhv. 6 mats dificil. J. Bollackparece ter razio de rejeitar as

nterpretag6es mats comuns, que adotam "um ponto de vista dualista bastante
sumfrio '' . Critics dual em especial. A primeira, claramente intelectualista, atribui a
alma a fung:ao de 6ixar os limited do prazer corp6reo, atribuindo a 'trIG 8lctpol,cl€
("do pensamento") a hingao de agence da passive(="polo pensamento") e traduzindo
'o limite prescrito peso pensamento ao prazer '' . A segunda, vinculando o genitivo

Bollack, ib., p. 300
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-t'rl€ 8tclvola€ nio ao sujeito 'tb a€paq, mas a seu aposto "tb Kcl'td 'ciP h8ol/Tlv,
traduz ''o limits relativo ao prazer da mcnt©'' ou at6 "a supreme alegria do espirito

Na trilha de J. Bollack, obtivetnos o melhor sentido, kiel a fuse e ao espirito de

Epicuro, tratando estritamente como tal o aposto 'tb KcE'td'thv 'R6ovhv
Literalmente, lemon: "do pensamento o limite, aquele do(ou segundo o) prazer,

. .]". Compreende-se que tenhamos, na emcnta da lnaxima, adotado umportugues
mais palatavel

Acompanhamos tamb6m a ang.lise da estrutura do argumento proposta pol J
Bollack. A mixima nio op6e o prazer do compo ao da alma, mas a impossibilidade de

aumentar o prazer na cart?e, uma vez satisieita a car&ncia, a possibilidade de aumenti-

lo no pensamento. A serenidade da monte nio se atinge de uma vez por todas com a
compreensao de que sio vios os temores inspirados pda monte e pelos deuses, mas

exide reflexio constants sobre as fontes dos amargores da vida;

XIX - O tempo infinito cont6m a mesma coma de prazer que o tempo
6lnito, se medirmos pda fazio os limites do prazer.

Na Carta a M6nequeu, !126, a id6ia central dessa mixima esb expressa numb

bela analogia: assim como, num banquete, o sibio "nio escolhe a maior quantidade
de alimentos, mas os maid agradaveis, tampouco cultiva o tempo maid longo e sim o

dais prazeroso '' . Nio a duran:ao enquanto tal, mas o tempo propiciol Jean Salem, no
mesmo sentido, revere uma mgxima de Feuerbach: "Nio 6 em proporgao de sua

duran:ao que julgamos a qualidade de uma melodia, mas na de sua beleza"zs
Os prazeres sio limitados porque correspondem a satisfagao de uma carCncia e

nossas car&ncias sio limitadas. Um tempo infinito seria o da repetiq:ao. Perspectiva
absurda, como a de dilatar o ventre ao infinito para poder comer sem parar. . . Uma
vida eterna nio nos nafta nenhum prazer suplementar. Epicuro nio diz, por6m, que

tanto faz viver posco ou muito. Ser prematuramente privado da vida por um
desgragado acidente ou pda maldade alheia sempre causari nos pr6ximos profunda
tristeza

:3 lb. , p.301
:' ib. , PP.304-305

Jean Salem, .L'aroinfsme antique, Paris, LGF,1997, p. 141
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XX - A came considera ilimitados os limites do prazer e seria necessg.rio

um tempo tamb6m in6inito para satisfaz&-la. Mas a intelig&ncia que se
tornou capaz de compreender qual 6 o Him e o limite da carne e nos
liberou do tenor em relagao a eternidade, nos proporciona uma vida
perfeita e nio sentimos maid necessidade de uma duragao in6lnita. Ela
nio foge do prazer, todavia, nem considera, diante das circunstincias
anunciadoras de que deixaremos de viner, ter fido privada daquilo que
oferece a melhor vida

Etta maxima, que colnenta a XIX, joga com a oposigao limitado/ilimitado
(afPctTCx/6netPa). Por conhndirem o desejo com o prazer, doutrinas espirimalistas,
como a plat6nica, atribuem a esse o que 6 pr6prio aquele, a saber, a indeterminagao

e concluem que, nio tendo limited, o prazer nio pods conduzir a satisfagao plena.
Para Epicuro, ilimitado nio 6 o prazer e sim o desejo. A carne(a6pE), entendamos,
o impulso corp6reo elemental, conte do desejo (E tOuFtoc), incita a reprodug:ao da

sensagao prazerosa correspondence a satisfagao de uma car6ncia, mesmo quando
essaja foi suprimida. Ha animals de vfrias esp6cies, inclusive a humana, que, postos
diante de grander quantidades de alimentos, devoram-nas compulsivamentel alguns,
notadamente centos peixes de aquario, empanturram-se at6 morrer.

A id6ia de um limits natural do prazer & fundamental para a utica epicurista. O

prazer 6 a finalidade a que deve obedecer a ag:ao, porque tem limited determinados,
podendo, portanto, ser plenamente satis6eito. Por si s6, entretanto, a sensagao
prazerosa nio indica sous pr6prios limited. A Biblia alega que perdemos o paraiso

porque Eva nio resistiu a tentagao de morder o que nio devia. Epicuro, que pretendia
libertar os humanos na crenga supersticiosa dos mitos sobre os deuses, reconhecia o

descompasso entre a pulsar:ao e a satisfagao dos apetites em conformidade com a
naureza. Elam nio se harmonizam espontaneamente: 6 a inteligencia (8t6a/ota), que
cabe reconhecer, na supressao da car6ncia, o limite imanente dos prazeres propicios.

Syria precise um tempo infinite para satisfazer os ilimitados desejos sugeridos polos

apetites corp6reos e polos devaneios da imaginaga.o. Entretanto, a mesma intelig&ncia

que nos liberia dos temores em relagao a morte, 6 capaz de discernh o limite natural do

prazer, que coincide com aplenitude da sadsfagao. A vida prazerosa dispensa a eternidade.
Nio somente nio devemos tem&-la, mas tampouco dela carecemos. Encararemos com
serenidade os sinais anunciadores do termo de nossavida se estivermos convencidos de

termos vivido tio prazerosamente quanto nos foipossivel.
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Assinalemos, cHEm, que a cxpressao 6lnal(Toi) tptaTou Bloo:da melhor vida)
6 sin6nimo de felicidade.

Crit&rios e condig6es do bom cflculo hedonistico

XXI - Quem conhece os limites da vida sabe que 6 facil conseguir remover
o sofrimento proveniente da car&ncia e assam conduzir a vida em seu
dodo a perfeigao. Por isso nio precise empenhar-se em disputas que
exigem esforS:o excessivo.

O bom cilculo hedonistico ap6ia-se no conhecimento da natureza para evital que

desperdicemos a energia e o tempo de que dispomos em nossas vidas na busca de
satis£a96es dispensaveis. "Limites da vida '' e ''a vida em seu todo" se correspondem.

XXll - Nio devemos pender de vista o objetivo que nos 6lxamos nem a
evid&ncia sensivel a qual ligamos nossas opini6es, senio tudo ficaria
cheio de confuse.o e de perturbaq:ao.

Os dois principais crit6rios da sabedoria pratica sio a 16cida determinagao dos

memos que nos asseguram uma vida prazerosa e a constance ateng:ao ao que nos
mostram as sensag:6es, conte primeira e crit&rio fundamental do conhecimento, ao
qual devem subordinar-se estritamente nossa imaginagao e nossas opini6es. Na malta
testes crit6rios, perseguiremos objetivos quim6ricos, vids ou desastrosos e, perdendo

o rumo, nio saberemos o que fazer de nossas vidal.

XIXlll - Se combates today tuas sensag6es, nada disporas de refer&ncia
nem mesmo para discernir corretamente aquelas que julgas deverem ser
rejeitadas

Esta maxima, que critics os detratores da experi&ncia sensivel, sejam des
plat6nicos ou c6ticos, fibre uma s6rie de tics introduzidas pda conjungao e'l.
Entretanto, diferentemente da seqtiencia IX-Xlll, a conjung:ao kt nio introduz, na
seqti6ncia XXlll-XXV uma condigao irreall o raciocinio nio procede polo absurdo,
mas bra diretamente as conseqti6ncias de atitudes err6neas relativamente aos crit6rios
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(enunciados nas mfximas XXl-XXll) da con6omiidade a sensagao(XXlll- XXIV) e
a namreza (XXV).

Nio ha evid&ncia maid corte do que aquilo que sinto e percebo. A fonts e crit&rio
fundamental de todo conhecimento e, portanto, da distingao entre prazeres propicios

e danosos 6 a sensagao. Tenho tome, doem-me os denies, vejo as folhas verdes, hugo

o latido do cao, toco a espessa superficie da parede. Nio ha argumento, nio ha

dia16tica que me naga nio ter sentido o que senn, nio ter visto o que vi. Enquanto
sentimentos basicos, o prazer e a dor ngo me enganam nunca: sio tio verdadeiros
quando a sensagao. A ela, entretanto nio se reduzem, nem com ela se confundem. O

prazer que sentimos ao saciar a sede com agua fresca 6 tio verdadeiro quanto a
angastia de nos afogarmos nas aguas verdes do mar. Nem um nem outro estio na agua

enquanto tal: prazer e dor resultam da re/afro de nosso coq)o(alma incluida) com os
objetos que o afetam.

O engano s6 podera provir de uma opiniao equivocada a respeito da sensaga.o que
recebi. Por exemplo, se um objeto visto de longs me parecer pequeno, se eu disser

que a lua 6 do tamanho de um ovo de galinha, o errs nio estarf na sensagao, ja que
efetivamente assim a vdo, mas da conclusio indevida que extras daquilo que percebi.

A6inal, dodo e qualquer objeto visto de lodge parece pequeno. Cresce a medida que

dele me aproximo. Como nio 6 possivel (melhor, nio era, no tempo de Epicuro)
aproximar-se da lua, a tentag:ao de opinar sem fundamento sobre seu tamanho era
maior do que a respeito de um objeto situado na superficie da Terra. O pr6prio
Epicuro a ela sucumbiu. Levado por sua inanedfvel connianga no crit6rio das
sensag:6es, sustentou na Cb.rta a Plrocles, que ''o tamanho do sol, da lua e dos outros
corpos celestes relativamente a n6s, & tal como nos aparece" . Di6genes La6rcio nora

que tamb6m no SoZ)re a na reza ele havia sustentado este opiniao, argumentando

que se o tamanho dos astros diminuisse com a distancia, muito mats ainda deveria

diminuir seu brilho.. . Nio podia saber que as estrelas sio outros lantos s6is e que seu

brilho, a medida que dela nos aproximassemos, ida se intensificando at6 o
insuportavel... Se tivesse confiado maid na experiencia visual diuturna dos que,
como ele pr6prio, vivem a beira mar , em zonas de alta montanha ou em amplas
planicies, teria reconhecido que o tamanho de todos os objetos percebidos varia na
razio inversa da distincia
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XXIV - Se rejeitas liminarmente uma sensagao qualquer, sem divider
aquilo que 6 objeto de opiniao no que ainda 6 esperado e no que ja este
presente na sensagao, nas afecg6es e na projegao imaginativa do
pensamento, contaminarg.s tamb6m as outras sensag6es por este vi
opiniao e, dessa forma, eliminarfs o pr6prio crit6rio. Mas se levares
rigorosamente em considerag:ao, nas id&ias povenientes da opiniao, a
totalidade daquilo cuba conHirmagao & esperada e daquilo que nio o 6,
nio deixarfs o euro passat despercebido; assim, seng.s sempre capaz de
manger tua inteira capacidade de avaliar e de discernir aquilo que 6
correto e aquilo que 6 incorreto

asta mfxima 6 talvez a que maiores diverg&ncias suscitou entre comentadores

tanto no que concerns ao estabelecimento do texto quanto a interpretaq:ao. ModiHica
o argumento lermos KOLL "tb npoaF€pov (e ainda precisa ser con6irmado), com
Conche. lsnardi Parents e, antes deles, Usener e Arrighetti, ou Kct'cato npoaFepov

(relativamente ao que ainda precisa ser confirmado), com von der Mtihll, Diano,
Long e Hicks. A primeira hip6tese coloca no mesmo plano gramatical 'tO TpoaFf '
pop, ,c6 8oEa(6Kevo'/("aquilo que 6 objeto de opiniao") e Tb 7tctpbp h8q(aquilo
que ''ja este presence") na sensagao ou na mem6ria, entendendo que as tr&s express6es

s8o objetos diretos de "se nio distinguires" (ou "nio dividlres") (Fh 8Laiphaelq)
Ela nio nos parece dar um sentido satisfat6rio. Ficamos com a segundo hip6tese: 'tO
Soba(6Fevov 6 o(anico) objeto direto de Kh 8tatPHaetq, signi6icando aquilo
sabre que incide o juizo de opiniao e correspondendo a esfera na qual se opera a
distingao entry o que kinda 6 esperado e aquilo que ja este presente.

Maior ainda 6 a discrepancia que op6e Jean Bollack aos demais comentadorcs a

prop6sito da segunda parte da mixima. Habitualmente, com efeito, ela 6 considerada
meta reforgo da primeira. A advertCncia delta("Se rejeitas[...] eliminarfs o pr6prio
crit6rio") somar-se-ia a daquela ("E se, por outro lado considerares igualmente cerro,
em twas concepg6es e conlcturas[...]nao escaparas ao eno"). O objeto da mfxima

seria, segundo estes int6rpretes, o exame das

conseqti6ncias salsas que se poderiam tirar do cato de que as impress6es
sensiveis sobre as quaid o conhecimento se ap6ia sio parcialmente
enganosas e por ipso estio na origem de conjecturas err6neasl a prlmetra
parte mostraria entio nio ser legitimo fundamentar uma dOvida radical na
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ilusio possivel e a segunda, complementarmente, que tampouco 6 legitimo
confiar sem exame nas conjecturas estabelecidas a partir dos dados
sensiveis

Bollack mostra, entretanto que este interpretag:ao redutora s6 se sustenta na
medida em que, "tendo admitido arbitrariamente que a segunda parte da infxima
analisava pda segunda vez as modalidades do erro''27, ela forma o sentido do texto,

desconsiderando o valor adversativo da particula 8E no inicio do segundo periodo
(dl 8 BePaldnelq) e conferindo a este verbs,(que significa con/}rrnaC consolldm)

um sentido negativo(de "considerar equivocadamente que..."). Ademais, sempre
para ver no segundo periodo da mixima a reiterag:ao do primeiro, obK kKa,etyetq,

que signinlca omidq /a/-"ar. abandonar, 6 traduzido por fbgir("nao fugiras ou nio
escaparas do ergo ''). Entendem, pois os partidarios desta interpretag:ao que o
arguments da segunda parte syria algo assim: ''Se consideras confirmado aquilo que
nio o foi, nio escaparas do ergo ''. Constatag:ao, convenhamos, demasiado 6bvia. Em
vez disso, devemos engender que, acatando rigorosamente o crit6rio da sensagao,
manteremos nossa integra capacidade de discernir o correto do incorreto.

XXV - Se nio referee, em today as circunstancias, cada um de teus amos

ao 6im inscrito na natureza, mas que dele te desvias, orientando-te, no
que evitas ou no que buscas, por algo diferente, teus atom nio estarg,o de
acordo com tuas palavras

Para todos os viventes, o 6im inscrito na naturcza & a satisfagao dos desejos
necessirios. Perd6-1o de vista por causa de nog:6es err6neas, desejos ilus6rios ou vis
ambit:6es 6 ser inconseqtiente com a busch da vida prazerosa.

Por "algo di6erentes"(U-l-o 11) dove se engender judo que nio corrcsponde a

busch do prazer propicio e da serenidade. O desacordo entre os amos(Hp6€elq) e as

palavras(X67ol€) remete, antes que a uma imagem false que ofereceinos de n6s
mesmos aos outros(ou a vis promcssas que nio cumprimos, a madeira dos politicos
vulgares), a um div6rcio, em n6s mesmos, entry Hills extranaturais, paranaturais ou

!6 Bollack, ib., p. 333-334
:' ib., P. 327.
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sobrenaturais(outros que nio os naturais), que precendemos seguir e o Him namral,
notadamcntc as motiva96es corp6reas &s quais, bein ou mal, nossos atom obedccem

Este desacordo entry palavras e atos 6 o inverso daquele que 6 pr6prio aos libertinos

(cf. mgxima X). Elms pretendem seguir a natureza ao se ennegarem ibusca compulsiva
do prazer, mas na verdade tentam forge-la para arrancar-lhes mais prazeres do quc
somos capazes de des(rutan. Por ipso, nio conseguem atingir o 6im natural (viver

prazcrosamcnte). Nio escapam da insatisfagao e da angistia. portanto da vida infebz
A natureza 6 sempre maid forte do que os vios discursos, como bem assinalou

Bollack: ''Por melhores que sejain as raz6es, as condutas tCm razio contra das. O
interesse de si transparece em cada ato, embora o discurso nio se oriente pol ele

Nests sentido a pratica nio 6 nunca tio balsa quanto a opiniao vazia, ja que os atos

exprimem a natureza, queiramos ou nao, ao passo que o disculso pode ser utilizado

para qualquer fim''28.

Os desejos e deus objetos; a amizade, major riqueza

XXVI - Dentre os desejos, aqueles que nio provocam padecimento

quando permanecem insatisfeitos nio sio necessarios, podendo subs
puls6es ser facilmente controladas se des nos parecem dificeis de atingir
ou suscetiveis de nos causal danos.

asta maxims, ap6s de6inir os desejos que nio sio necessfrios(aqueles puja

satisfagao nio 6 indispensavel para evitar ou suprimir a dor), sustenta ser hal dissipar
a pulsar(zhv bpeXtD) quando for diHicil ou arriscado satis£az6-1os. rica implicito o
conselho de restringir os desqjos aquilo de que efetivamente carecemos.

XXVll -- De tudo aquilo de que disp6e a sabedoria para a felicidade de
toda nossa vida, de lodge o mais importante & a preservag:ao da amizade.

Etta mfxima vincula aorta a $t).tcl, invertendo por6m, coma bem notou
BollackzP, a order hierarquica do terms q)l2,oao$ta: nio recomenda a amizade pda

:; ib., P. 338
29 ib., p. 342
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sabedoria, mas o uso da sabedoria para conquistar a amizade. Traduzir o pronome
relativo ' Qu, que abre a maxima, por "coisas", como fizeram muitos, traz
inconvenience semelhante ao que apontamos na m6.xima Vlll, a prop6sito do artigo
neutro plural, na ftase Ta llv v t18ov(ov 7totHTtK& : nio sio exatamente certas

coisas", mas o modo coma delay extraimos(ou procuramos extrair) e6eitos
prazerosos, portanto a relagao entre a coisa e o uso que deja fazemos, que pode nos
trazer maid padecimento do que contentamento. Analogamente, a aquisigao, posse

(como traduz Bollack") ou preservagao da amizade(h ilS (bt}.laq Kzjaiq) nio 6
uma ''coisa '' e sim o recurso maid importante, dentre todos que a sabedoria p6e a
no;so alcance, para assegurar a felicidade durante a vida inteira(hl€ Thv zo6 bXou
BLOB paKC[PI6'mTCL)

A tradugao de FCEKCEpt6'trig, bem como a de 'tb FaK6ptoP, primeira palavra das
.ZW3ximas, merecem um coment£rio. No contexto da mfxima 1, o adjetivo
substantivado zb FctK6ptov define,juntamente com 6dOcLpzov(imortal), a per6eigao
de um ser divino. Por ipso preferimos traduzi-lo por plenitude e nio por felicidade.
Tenha ou nio fido influenciado polo Liceu, esse sentido do termo 6 congruente com

o aristot61ico. Na .Baca a .ZVJC(5mcaco,Vll, Arist6teles deriva FCEK6pto€ 8€ Xal, -
petv3i; no livro Vlll, emprega o termo em contextos que sugerem uma qualidade
mats divina do que humana: Oedv l3toq FaKaptoq; Oebq eb8atFco '/ Koll
Fahd ptoq32. Notfvel tamb6m, neste sentido, 6 a passagem do livro 1,1 1 , em que
examine se algum homem pode ser dino feliz antes do termo de sua vida. A atividade

em conformidade com a vircude 6 o principal fatter da 6elicidade(Kbptctt 8'kta\v cft
Kctz'cpe by kv€p'fetal 'cRq eb8cttFoptcEq)". Por6m, se um homem, Priamo por

exemplo, soheu glandes desgragas, podemos diz6-1o feliz(eb8atFmv), ]nas nio

consideramos que foiplenamente feliz(FctK6pioq). Reserva assim FaK6ptoq para
denotar a plenitude da vida que nio s6 obedeceu a virtude, mas foi tamb6m favorecida
por circunstAncias propiciasx

30 ib., p. 342
si £r..IVI'C.Vl1, 12, 1 152 b 7-8: 'tbv FaKdPIOV eOt'OP.6Kaatv a7tb lo6 71al,perv.

Cf. Index a/lsrore/icon, Adsrore.I/s opera ex recensione Immanuelis Bekkeri, editio
altera quam curavit Olaf Gigot, volumen quintum, edidit Hermannus Bonitz, Berolini.
spud W de Gruyter et socios, MCMLXI, pp. 442 a-b (verbete p,ocK6pto€)

.Ef.]VI'c.Vl1, 1, 1 100a 9-10
lb., llOla 6-8
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Na biografia de Epicuro que able a compilafao de sous textos, Di6genes La6rcio
afirma que os amigos deli sio tgo numerosos que poderiam lotar cidades inteiras (X
9). f nas Senrenfas Vaffcanas3' que encontramos as mats abundantes(e nio ments

importantes) palavras de Epicuro e discipulos pr6ximos sobre a amizade. A16m da
sentenga n' 13, que repute exatamente a presente mixima, a 23 esclarece que toda
amizade dove ser buscada por si mesma, embora tenha sua origem na utilidade, a 28
desaconselha apressar-se demais ou hesitar demais em estabelecer lag:os de amizade:

mas admire que devemos coTTer algum risco para estabelec&-los. A de n' 52, enfim,
lapidar, celebra a amizade, que percorre o mundo36, convidando a todos a despertar

para a vida prazerosa.

XXVlll - A mesma compreensao que nos deixa convictos de nio hager
nada temivel no que & eterno nem no que dura muito tempo, ensina-nos
tamb&m que, denso de nossos limited, a seguranga pl6pria a amizade &
a mais completa

Este mfxima enuncia positivamente a advert6ncia da mixima Xlll, de que de

nada nos serviria adquirir seguranga relativamente a malevol&ncia alheia se nos
faltasse a convicgao(y'/dpq), proporcionada pele tetrapharmakos, de que nio
devemos temer nem a etemidade nem a longa dura£ao37. A mesma lucidez que nos

tranqtiiliza a respeito daqueles temores, esclarece-nos tamb&m que a seguranga
proporcionada pda amizade & a maid s61ida e satis£at6ria. Assim coma, conforme a
mfxima Vlll, embora em si mesmo nenhum prazer deja um mal, certos modos de

35 As oitenta e uma Senrenfas Varicanas, assim chamadas porque conservadas num
manuscrito descoberto em 1880 na Biblioteca do Vadcano, coincidem parcialmente com
as M3xfmas. Assim como estas, foram primorosamente traduzidas para o frances por
Maurice Solovine, .Epicure. .Docti:hes ef maxlmes, op. cit., pp. 1 19-135, sob o titulo "Paroled
d'Epicure

Genevieve Rodis-Lewis, .Epicure er son eco/e, Paris, Galimard, 1975, p. 363, nora
assinala, oportunamente, que o termo original oikumen6 designa o mundi como nossa
casa comum
37 Entendemos, tamb6m seguindo Bollack, que ''eterno" remete a morte e ''o que dura
muito tempo" a dor (cf. op.cit., p. 344)
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obter prazer acarretam so6imentos bem maiores, tamb6m, como sustenta a mfxima

VI, ainda que qualquer meio para obter seguranga sega valido, ha ineios inais propicios
do que outros

A convicgao de que a amizade 6 a mellor garantia de felicidade em nosso alcance

6 uma conseqtiencia hist6rica da decad6ncia dos valores da p61is. Na medida en] que
ser bom cidadio deixa de ser garantia e meta da vida melhor, ter amigos 6 o bem
maior a buscar nas relag6es reciprocal.

XXIX - Entre os desejos, hi os que sio naturais [e necessarios, outros
que sio naturais] mas nio necessarios, outras que nio sio nem naturais
nem necessarios, mas original-se de uma vi opiniao. [Epicuro considers
naturais e necessirios os desejos que suprimem o padecimento, por
exemplo, de beber quando demos cede, ao pasco que, por naturais e nio
necessfrios ele entende aqueles que apenas diversiHicam o prazer sem
remover o padecimento, por exemplo, de viandas caras, e por nem
naturais, nem necessarios, (entende o desejo de) coroas ou estftuas em
homenagem a si pr6priol.

A primeira passagem entre colchetes & uma interpolagao de H. Etienne, em sua

edigao comentada de 1570, aceita pda posteridade at6 ser posta em questao por J.
Bollack. A segunda 6 um esc61io de Di6genes La6rcio. Ele deixa oculto o sujeito da
oragao subordinada trans-predicativa; Hicks inteJpleta "os desejos" I lsnardi Parente
os prazeres''. Traduzimos por "desejos" por que, homo observou pertinentemente

Jean Salem, sio arraigados preconceitos plat6nicos ou cristios que levam a assimilar
a anilise dos desk/os a dos prazeres38. Nada maid estranho ao hedonismo epicurista:

se a mfxima V]]] dec]ara quc nenhum prazer 6 mau em si mesmo, a Cb-fa a ]Menequeu
($ 129) assegura que todd prazer 6 um bem. Vids nio podem ser os plazeres e sim
certos desdos que, nio conespondendo a nenhuma solicitagao do compo, resultam de
opinloes vazias

O esc61io e a inteipolagao sup6em que o escopo da mfxima 6 classi6lcar os desdos.
Mas, considerando sem estes acr6scimos o texto originate levando em conta a mgxima

3s Cf. .Ddmocdte. Epfcure. fucldce, op. cit. , p. 123

38



Epicuio Mixinlas Principals: {raduzidas e coillenrad.

XXX, parece-nos claro que se visa aquia apontar os efeitos perturbadores da v:i
opiniao sobre o cilculo hedonistico.

A fuse aap& KevRV 86Eav ytv6Fepcct reaparece, muito ligeiramente
modiHicada(a6 al Vtvov'acct fF e( 8e ytv6Kevcct), na pr6xima mixima

XXX - Aqueles desejos naturais que, quando permanecem insatisfeitos
nio provocam padecimento, mas, entretanto, suscitam forte tensao, sio
produto de uma vi opinia.o e quando nio se dissipam, nio & por causa de
sua natureza pr6pria, mas da futilidade humana.

A presence m6.xima, que desenvolve o argumento da XXVI, estende os efeitos da
vi opiniao aos desejos naturais que nio sio necessirios. Por nio serem ilecessgHos,
this desejos, embora naturais, nio deveriam nos perturbal se nio fossem satis6eitos.
Se, nio obstante, o impulso para satisfaz&-los se mantiver intenso, seri por causa de

uma opiniao vazia(Kelqv 86qav). Literalmente, o substantivo composed Kevo8oEl&

significa opiniao vazia, id6ia oca. Chamamos futilidade o vicio de seguir tail opini6es.
O bem supremo consists num durgvel bem-estar consigo mesmo(e com os amigos),

incompativel nio somente com os prazeres turbulentos, nervosos ou grosseiros, mas
tamb6m com aqueles ligados ao que por aqui chamamos a ''fogueira das vaidades:
como a ostentag:ao de riquezas, o exibicionismo dos ''ricos e famosos'', o sucesso

politico ou intelectual e outros analogos que tanto fascinam os deslumbrados de
ontem e de hoje.

O justo, o $til e a seguranga

XXXI - O justo segundo a natureza 6 a regra do interesse que demos em
nio nos prejudicarmos nem servos preludicados mutuamente.

Abre-se aqui um bloco de dez miximas que tratam da id6ia de justin:a, do da
natureza do direito e da segiranga. temps anunciados naV(que inclui 8lKal(oq (n/
entre as condit:6es da vida feliz) e na VI mfxima (que abre a anilise da segurang:a, um

bem que depende das relax:6es reciprocal entre os homers).
Literalmente traduzida, asta mgxima assim define o "jusco da natureza ('tb 'th€

©ba8(0q 8tKCKtov)": "o simbolo do interesse que ha em ngo nos prejudicarmos nem
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sermon prejudicados mutuamente". Hicks traduz b qq dbaeoq 8tKato '/ por
:natural justice '' , ao passo que Goldschmidt prefere "le droit sCIon sa nature:

Tradugao fortemente interpretative, mas a interpretagao 6 bem justificada:
di6etentemente dos est6icos, cujo cosmopolitismo radical negava o direito positivo
para s6 reconhecer o natural, os epicuristas eram maid pragmaticos39. Ni.o viam
vantagem em substituir os antigos valores da p6.ifspela crenga num logos imanente a
physio. Consideravam o poder politico um meio, entry outros, de obter seguranga

Nem sempre, de resto. Ele s6 6 Qtil quando garante a seguranga. Como lembrou o
pr6prio Goldschmidt, Epicuro s6 retomou a Atenas, para 6ixar-se no Jardfm, depois
da abolig:ao da lei que exigia autorizagao oHlcial pr6via para a fundag:ao de escolas
filos66icas40.

Margherita lsnardi Parente, que em sua abrangente edigao de Epicuro traduz 'tb
tile ba u 8tKcnov por "ilgiusto fondato nulla nature", distingue, em note, dubs

linhas de interpretag:ao. A primeira, que remonta pelo memos a Philippson, seguido

por Bignone(que propos "il diritto de natura"), vg na MaRIna XXXI uma expressao
dojusnaturalismo. A segunda, dais recente, introduziu com "Goldschmidt, Bollack
e Muller '', "novak e notavelmente divergences anflises" dessa e das demais .ZU3xfrnasi ]

Com efeito, o que este em questao fiestas discrepancias 6 a interpretagaojusnaturalista
da doutrina epicurista da justiga e do direito, que se replete tamb6m na tradug:ao das
palavras-crave.

Numa primeira tradug:ao da .ZU3xima XXXI, que ele considera ''uma definig:ao,
ja que, segundo Epicuro, o direito(ou o juste) 6 ulna prd-nofao"':, Goldschmidt
mant6m o termo grego symbo.rol?, que denota o Kct't&lp6a,rlnaLP 'tb7toq, ''into 6, o

esquema ou a imagem mental con6orme a id6ia do direito"". A prd-nofio(pr61epsis),
com e6eito, 6 uma nog:ao formada por absnagao espontanea(superposigao e decantagao
de sensag:6es semelhantes), que nos permits antecipar na mente aquilo que as sensag6es

nos oferecem. A anflise de symbo/on como esquema mental permite-the oferecer

'9 ib., p. 17.
40 Cf. ib., p. 70

Margherita lsnardi Parents, op.cit., p. 21 1 e nota 3
: lb. , P.28

" ib., P. 30
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uma tradu9ao mais precise: o direito 6 "a regra, conforme a natureza, do interesse
que demos em n2o nos prqudicar mutuamente

Este ''interesse" (auFq)fpou) "ni.o 6 o de uma s6 pessoa (do maid forte, por

exemplo, coma pretende Trasimaco). nem o de um grupo de pcssoas]...] nem o de
uma comunidade civica(cife9 Eotala, transcendente em relagao aos cidadios e
indiferente a, felicidade de cada um deles (como ensina Platao). Numa doutrina

atomistica, ele s6 pode ser o de todos e o de cada um"4s. A pr6-nogao do justo revere

se ao que 6 6fd para todos e coda qual nas relag6es reciprocal. A utilidade consiste
em proporcionar segurang:a nas relax:6es reciprocas. Serjusto 6, pois, aplicar a regra

de nio prejudicar os outros para nio ser por des prejudicado('cb FTI plan nv
U.}.h2,OUq F 8i B2.6nzeaQa'L). Este f6rmula aparece mats quatro vezes(nas
mfximas XXXll(dual vezes), XXXllle XXXV). demos interesse em nio nos

prqudicar porque nosso supremo interesse 6 viver prazerosamente
Ficaria assim atestada, segundo Goldschmidt, "a natureza contratual do direito

(do direito inferno)" no epicurismo". Divergimos em parte delta interpretagao A
identificag:ao do direito ao inferno, into 6, vigente no interior de uma comunidade
politica, nio convence inteiramente E lingo o caminho que le\a de TC) Ttlq 6(XJ£COq

81,Kcttov ao idff€ffo posidvo. A es6era do que os romanos chamaram "ius pentium
recobre em parte a dos tratados ou acordos tfcitos inter-estatais, mas remote, tamb6m
em parte, ao direito natural, quer concebido em termos de utilidade, quer em tempos
de normatividade inerente a humanidade enquanto tal. Ademais, parece-nos

importance frisar que "a natureza contratual do direito" , tal coco a entendiam os

epicudstas, nio se confunde com o contratualismo moderno. Epicuro nio pretende
fundamental a ordem pllblica num acordo de vontades, nem, memos ainda, entende

a coma "personiHicagao" da autoridade coletiva, a madeira de Hobbes, ou coma
coisa publica" no sentido de Rousseau. Um decreto discricionirio nio 6 um panto

O tirano que cruciHlca ou empala piratas, cuida da seguranq:a dos navegantes e das
populag6es costeiras. Mas nem por isso estabelece pactos-

No original grego, re6erido por Goldschmidt, op. cit., p. 40, 6h'n h 7t6htq
'5 ib.,p. 40. O texto de Plano este em Rep. IV. 420 b.
" ib., P. 58.
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XIXXll -- Em relagao a.queues, dentre os viventes, que nio puderam
concluir pactos para nio se prejudicarem nem serem prejudicados
mutuamente, nada ha que deja jusco ou injusto. lsto tamb6m vale para os
povos que nio puderam ou nio quiseram concluir os pactos para nio se
prejudicarem nem serem prejudicados mutuamente.

Entry uma esp6cie de viventes e outra nio ha, salvo em prosopop6ias, disc6rdia
e conflito, nem acordo e panto. Ha contradigao no sentido de que, excetuados os

vegetais que operam a fotossintese, a vida de um 6 a morse de outro. Mas o que 6
contradigao do ponto de vista da sardinha 6 complementaridade do ponto de vista do
tubario. Dificil contestar que estes grandes peixes fusiformes t&m razio: a6inal, o
que as sardinhas sio para des, o plancton 6 para as sardinhas. O cadaver dos Hbar6es,

em 61tima instancia, adensando o plancton, fecha a cadeia alimentar, que deve, pois
se compreender como um ciclo.

Sem o objetivo de nio se causar danos mutuamente, nio ha nada que sqajusto ou
injusto. O texts original retoma a oposig:ao entre a forma ativa e a forma passiva do
xerbo l32,6nlu: P}.6nTel#/B},6nT8aOctl. Tampouco ha relativamente aos povos
que nio puderam ou nio quiseram concluir tail pactos com o objetivo de nio causar
e nio sofrer danos

Pode haver pacto entre senior e escravo, cntre vencedor e vencido? Goldschmidt

revere a distingao de Andocide em Sabre afar(-391) entrepaze Erarados(alEov8at):
'a paz se conclui entre dubs pastes iguais em direitos e que v&m de regulamentar saas

discrepancias por meio de acordos reciprocos; os tratados se concluem por ordem

(bE k7ttzc£'rF6cEov), quando, apes uma vit6ria militar, os fortis se imp6em aos
hacks"". Assinala ainda que ls6cratres em seu Paneghlcd;(-380) em vez da oposifao
paz/tratados, serve-se de tratado/ordem, entendendo por tratado nio o resultado de
uma ordem(sentido em que Andocidc emprega o tenno) mas o de um acordo entry

iguak: "ha tratado(auvOTIKat) quando ha igualdade de direito c inteira reciprocidade,
ao pasco que ha ordem quando, contrariamente ajustiga, uma das panes 6 posta em
estado de inferioridade". Em Tucidides('%89), a antitese este entry ojusto e o possivel.

No c61ebre dialogo entre os representantes de Arenas e os magistrados e notfveis de

lb., P.64
ls6cratres, Panegi'nco $1 761 cf. Goldschmidt, p. 64.
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Melon, aquelcs, ap6s declarar que deixariam de dado betas Erases, aconselhain seus
interlocutores a ''buscar obter o que & possivel" . O dialogo entre a delegagao ateniense
e os cidadios de Melon, relatado por Tucidides, 6 paradigmatico. Os comandantes

atenienses que vieram submet6-la, a ftente de uma expediS:ao, assim se dirigiram
antes de desencadear a lula, aos notiveis e magistrados de Melon

Nio diremos que nossa vit6ria sobre os medas nos da o direito de exercer
o imp6rio ou que nossa presente expedigao se justifica pelos prejuizos que
nos causastes. Nada de longos discursos que s6 provocam o ceticismo

Esperamos, de nosso lido, que, nio tenteis nos convencer dizendo-nos
que nio entrastes em guerra ao lado de Espana, embora vossa cidade fosse
co16nia lacedem6nia, ou que nunca nos causastes o menor preluizo
Procurai obter apenas o que 6 possivel, levando em conga as verdadeiras

inteng6es de cada um. Sabeis t5o bem quanto n6s que, no mundo dos
homens, os argumentos de direito s6 t&m peso na medida em que os
adversfrios em con6onto disp6em de meios de coergao equivalentes e
que, se nio for esse o caso, os maid fortis tiram dodo o partido possivel de
seu poderio, ao passo que aos mais tacos s6 cabe se inclinar ''"

Em suma. o interesse do maid fraco e aceitar um pacto, que serf desigual, mas

trad alguma seguranga e evitari males maiores. Goldschmidt, numa brilhante anglise,
ap6ia-se em Horacio para evocar a balanga como imagem da pr6-nogao do justos'. O
sibio compreende, com efeito, que entre o paco e o forte os pesos sio desiguais: dois

pesos, dias medidas. Ajustiq:a s6 prevalece quando os meios de pressao se equilibram
Vae vlcds/ disse Breno, chafe dos gauleses vencedores, aos romanos vencidos ao

lang:ar sua espada nabalang:a que pesava o ouro exigido como prego da paz. Compostas

numa 6poca de incessantes con6ontos b61icos, as M3xfmas refletem a constatagao de
que a guerra adultera a balanga dojusto e do inlusto.

Tucidides, A gue/za do Fe/oponeso, V. 85
Goldschmidt, ib., pp. 40-41

43



Joie Carlos K. Quartim de Moraes

XXXlll - Nunca house justiga em si, mas nas relag6es reciprocal,
qualsquer que sejam seu imbito e as condit:6es dos tempos, uma esp6cie
de pacto afim de nio prqudicar nem ser prejudicado

Passamos da consideragao dojusto('cb 8tKCEtov) a da justiga(Tb 8tKcttoa6
ml), portanto a uma nogao abstrata que os fi16sofos essencialistas, nomcadamente os

plat6nicos, consideram uma id6ia em si. Segundo Epicuro, por6m, nunca houve
nem haven Jusdga-em-si(Kct0'ka b 6tKcctoa6vTI). O conteddo efetivo dcste

termo e um certo pacto (aDV't'Haig 'ttq) que evite prejuizos reciprocos. Aos que
acreditam num paradigms transcendente de justiga ao qual deve subordinar-se a rota
conduta, como a c6pia ao original, ele responde que ela 6 aquilo que os pactos
enunciam, desde que e enquanto contribuam para a segurang:a comum

Na Rc#)/fca a Coyotes, Plutarco acusa os epicuristas, que aconselhavam viver na
paz do jardim em vez de se envolver nas agitag:6es da praia publica, maid ainda do
que de apoliticos, de anarquistas "avant la lettre"(1125 c). Preconizar distincia das

atividades politicas nio implica em negar utilidade is leis que coibem os preluizos

reciprocos, mas apenas em reconhecer que os detentores do poder nio estio
necessariamente preocupados com o justo.

XXXIV - A injustiga nio 6 em si um mal; este reside no temor de nio
escapar aqueles que t&m por fungao castigar os culpados

A presente mfxima e a seguinte estio estreitamente conectadas pelo fema da
impunidade. Se, como ficou estabelecido nas mfximas anteriores dente bloco

consagrado ao direito e a seguranga, nada 6 em sijusto ou injusto e se nio hajustiga
em si, mas ''uma esp6cie de pacto '' , segue-se que tampouco haverf injustiga em si
mas ruptura do pacto. Este corolario, por6m, este implicito; a mixima explicita-the
a conseqti&ncia: a injustiga nio 6 em si um mal. O mal este no timor de ser punido.

Na R(baca a Co/ores(1124,d), Plutarco assimila os epicuristas aos ofensores dos
reuses porque des ousam proclamar publicamenEe suns pr6prias torpezas(xbfctuzo6
KC[KalE?.fu taPzoq) e ataca sua concepgao do direito com o cosmmeiro arguments

de que, por acharem que o bem se situa no "ventre e em outras passagens por onde o

prazer penetra '', os epicuristas "necessitam da lei, do temor, das pancadas, e de um
rei ou magistrado empunhando a justiga com mio forte ''. Contra a tese, "balsa e

injusta", de que sem leis nem reis "viveriamos vida de feras", sustenta que os
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ensinamentos "de Parm&nides, S6crates, Herfclito e Plano '', nos manteriam,
mesmo sem leis'' , '' bem longs de nos devour uns aos outros'' (e)Alba,o'Uq Kct'tea-

8tKW) e de viner vida de feral. Devemos, com efeito, remer Hdo que 6 vergonhoso e

honrar a justiga por seu valor iDtrinsccosl , posto que temos, nos deuses, bods principes
(E4)Xovwq iWaTo{)q) e nos dem6nios (6a'Wopaq) protetores de nossas vidal (1125,a)

O problema 6 que poucos seguem os ensinamentos ''de Parm6nides, S6crates,
Herd.clito e Plano". A utica materialista considera in6cuo o moralismo abstrato e

procura ensinar a cada qual o caminho da vida prazerosa.

XIXXV - Nio 6 possivel que aquele que comete, i.s escondidas, algo
contra o acordo de nio se prejudicar nem ser prejudicado mutuamente
possa ter a certeza de que nio serf descoberto, mesmo se, no momento,
puder escapar mil vezes, pois, at& o final de sua vida, nio teri certeza
de nio ser descoberto.

Um ato 6 injusto porque rompe o pacto que instaurou a justiga. O transgressor

exp6e-se ao castigo, mas cabe ponderar que se ningu6m vicar sabendo de que um ato
injusto foicometido ou se seu autor nio for descoberto, aparentemente nio haveria

razio para nio comet&-lo. O argumento desta mixima consiste em negar a quem
violou o pacto a certeza da impunidade. Ele podera permanecer impune muito tempo

("mil vezes"), mas, tal uma sombra, o tenor de ser descoberto o perseguira atC a

Goldschmidt parece-nos ter razio em insistir em que as mfximas XXXIV e
XXXV t&m carfter predominanentemente juridico e que se perdemos de vista esse
canter, 6 facil escandalizar-se com seu aparente ''imoralismo '' . Entende que Ihes 6
subjacente a id6ia da contemporaneidade do delito e da pena: esse 6 ''convocada pelo
delito, como o efeito pda causa"5z. Claro que sio muitos os que conseguem morrer

impunes, mas terio vivido na incerteza: como uma sombra, o temor de ser descoberto
teri persistido at6 o Qltimo suspiro.

marta[

si Literalmente: em vista do belo, klt\ 't(b KcEa,Q, 1.124 e
52 Goldschmidt, ib., p. 95
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XXXVI - Em gerd, a justiga 6 a mesma para todos, dado que ela
representa uma vantagem para as relag6es reciprocas. Mas, considerando
cada pals em particular e outras circunstincias determinadas. sua
aplicagao nio 6 a mesma em todos os cason.

Evocando a balanga como imagem da pr6-noq:ao dojusto, Goldschmidt elucidou,

como notamos a prop6sito da mfxima XXXll, em que sentido ajustiga 6 a mesma
para todos. Quanto a di6erenga em sua aplicagao, o leitor do Discurso do mgrodo

lembrar-se-f de que Descartes tirou de subs muitas viagens conclusio semelhante.
As dual mfximas seguintes examinam o e6eito das circunst&ncias na utilidade.
portanto najustiga das leis

XXXVll - Entre as prescrig6es editadas como justas pdas leis, aquela
que recebe confirmaS:ao de ser &til a comunidade 6 junta, quer deja a
mesma para todos os homens, quer nio. Mas se algu6m estabelecer uma
lei que nio for 6til para a comuaidade, essa lei de nenhum modo possui
a natureza do justo. E mesmo quando a utilidade intrinseca a justin:a se
altera, ap6s ter fido durante um certo tempo conforme a esta prenog:ao,
nio teri sido menos justa durante este intervalo de tempo para todos
aqueles que nio se deixam levar por eases ocas mas Hixam sua atenga,o
nos pr6prios datos.

As leis em vigor numb determinada coletividade sio justas na medida em que sio
'conformes a prenogao do jusco '', portanto enquanto se mostram Oteis para a

convivencia, mesmo que nio respeitem o principio da isonomia, into 6, que nio
sejam as mesmas para todos. Se o crit6rio natural dojusto 6 o Qtil (6justo o que graz
seguranga nas relag6es reciprocal) uma lei deixarf de scrjusta quando deixar de scr

dtil a todos e a cada um. S6 pensam o contririo os que, cm vez de olhar para os datos,
se apegam a nog6es vazias($upoftq Kevoiiq) a respeito da justiga

XXIXVlll - Ali olde se torna manifesto, sem que as circunstincias tenham
mudado, que as leis tidas por justas acarretam conseqh&ncias que ng,o
sg,o conformes a prenogao de justiga, tais leis nio sio justas. E quando,
em conseqti&ncia de uma mudanga das circunstancias, as leis tidal por
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justas ngo se mostram maid 6teis, das nio deixario de ter sido justas no
momento em que ofereciam utilidade is relag6es reciprocas entre os
cidadios da mesma comunidade. Deixaram posteriormente de ser justas
por nio mais serem 6teis

Nio havendo leis justus ou injustas em si, das devem ser avaliadas pdas
conseqii&ncias, &teis ou nocivas, que acarretaram em determinadas circunstincias
(Katv65p 7epoFfvnv 6u npctyF6ncov). Elms s6 devein deixar de ser consideradas

justas quando suas conseqtl&ncias s&o nocivas a vida em comum, sem que as
drcunstAncias denham mudado. Se as leis se tornaram nocivas porque as circunstincias

mudaram, das nio deixam de ter fido justas enquanto duraram as circunstg.ncias que
as tornavam 6teis. O crit&rio da conformidade das leis com a utilidade comum nio

deve, pois, ser assimilado ao "ensaio e erro". A prenogao do jusco, tal uma bOssola,

permite discernir, com razofvel grad de certeza, as leis suscetiveis de favorecer o
interesse que demos todos em n2o prqudicar os outros para nio sermon por des
prqudicados, daquelas que, promovendo o interesse de alguns, gelam ressentimento
e revolta nos demais.

XXXIX - Aquele que melhor sabe lidar com as inquietag:6es que v&m de
fora, age de maneira a tornar familiar judo que puder; quanto ao que
nio puder, a que peso memos Ihe nio seja hostil; quanto aquilo, en6im,
relativamente ao qual nem ipso & possivel, ele evita qualquer contato e
faz tudo que & 6til para mant&-lo a distincia.

Nio se op6em aquias perturba96es ou ameagas(literalmente, aquilo que nio e
tranqtiilo, 'cb Kh 0appo6v) que vgm de fora(6nb z6v EEco0ep) e aquelas quc vCm
'de dentro '' de n6s mesmos (nossas opini6es sobre os deuses e a morte, nossa relax:ao

com o prazer e o sofrimento)Ingo se grata, pris de considerar a esfera publica por
oposigao a privada ou intima. O argumento considera tr&s hip6teses, articuladas por
alois termos opostos= bPa(b 2,a ' M.2,6+u2,a(da mesma tribe/ de outra tribe).

Interpretados literalmente, eases termos remetem a lagos de langue, de parentesco.
Alguns comentadores con6eriram sentido mats ample a nogao de $t2,n, assimilando-
a a EOvoq(nagao). A parter delta id6ia, Kiihn, um comentador do s6culo XVll,
ilustrou a mfxima com o exemplo de Alexandre, que promoveu o matrim6nio com
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as mulheres persass3. Parece-nos claro, entretanto, que a seguranga continua a ser

considerada do ponto de vista do interesse de cada um e quc, portanto ela concerns a
nossa conduta nas relag6es rcciprocas e nio a regras politicas de "seguranga coletiva

no sentido que tem asta expressao nas relag6es internacionais contelnporaneas
Entendemos, pois que a recomendagao que resulta da primeira hip6teses sobre as

perturbag:6es external consists em tratar tudo que 6or possivel com espirito
comunitirio. Hicks traduziu a por "he[, . .] made into one fami]y a]] the creamres he
could"5'. Mas preferimos ''comunitario", que sugere a afinidade eletiva do jardim
epicurista(onde se cultix am as afinidades), a familia, que remote aos lagos de langue.

Se essa atitude nio lor viavel, nem por ipso devemos t18t&r com hostilidade o que
vem de fora. Literalmente: nio (develnos tratar como sendo) de outra tribo, obK
U.).6$u2,a. Ao contrario, quando nio hoover afinidades, devemos atenuar os
conflitos. S6 quando essa atitude apaziguadora mostr&r-sc in6cua e purer em cisco
nossa seguranga, ai sim, cabs fazer o necessirio para mantel longs a ameaga potencial.

XL - Aqueles que, gragas principalmente a deus vizinhos, conseguiram
colocar-se em seguranga, tamb6m convivem, nutrindo a maid forme
confianga, da madeira a mais prazerosa e, tendo desfrutado da mats
completa amizade, nio se lamentam, como se faz por piedade, quando
algum deles barre antes dos demais

Ha dual interpretag6es da primeira fuse, conforms traduzamos kK 'td)y
OFopob/TcoP por adquirir seguranga rc/af vance/ fe aos vizinhos(assim entendcu

Hicks: ''security against their neighbours'')ss, ou na trilha de J.-M. Guyau, por ''obter,
sobretudo por parte de seus vizinhos, a aus6ncia de perturbag:ao''s6. fl este
compreensao que nos o6erece o melhor sentido. Nio se trata de opor vizinhos a

Cf. pollack, ib., pp. 397-398
O sujeito "he '' revere-se aquele ''que melhor soube

external ''. (Hicks op. cit. , p.677)
ib., P. 677

56 J.-M. Guyau, .La mora/e d'Epicure, Paris, 1886, F&lix
Marine, 2002.

p. 219. Cf. tamb6m Bollack, ib., pp. 402-403.

tidal com o timor de ameagas

Alcan; reedigao Fougdres, Engle
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amigos e sim de compor de amigos nossa vizinhanga. A Seilrenfa Vadcana n ' 34
observe que n8o 6 tanto dos servigos de nossos amigos que precisamos, mas da
certeza de que des estio prontos a nos ajudar. A amizade 6 a maior riqueza porque

nos proporciona seguranga e prazer: viver cercado de amigos 6 felicidade completa
Os amigos que mortem primeiro nio foram menos 6elizes do que os que morrem
depois. Por terem vivido felizes, n8o devem ser objeto de lamento

Jo8o Quartim de Morals
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