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Sir John Percivale, baronete
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George Berkeley

para informal-se sobre o que pode ser prqudicial ou vantajoso a seu pals, a fim de
prevem o primeiro e promoter o segundo; que, por Hlm, por uma constante aplicagao

aos mats severos e Qteis estudos, por uma observincia estrita das regras da hola e da
virtude, por reflex6es s6rias e 6eqtientes sobre os padr6es equivocados do mundo e
o verdadeiro fim e felicidade da humanidade, ele deva qualificar-se bravamente em
toaos os aspectos para disputar a conida que tem a sua dente, de modo a merecer o

!
necessitasse. Sei que se pode merecidamente acusar-me de vaidade por imaginar que
qualquer coisa vinda de mio tio obscura quando a minha pudesse acrescentar briho

a vossa reputagao; mas tamb6m estou consciente de quando avango meu pr6prio

observei em v6s leva-me a esperar que encontrarf uma recepgao fbvorgvel em vossas

maos, einbora deja precise conlessar que devo-vos um pedido de descujpas por tocar
em allgo que pode ser ofensivo a uma virtude que possuis em grau muito elevado.

Perdoai-me, entao, Senhor, se nio fui capaz de mencionar o noms de Sir John
Percivale sem prestar uma homenagem a esse extraordingdo e surpreendente m6rito.
do qual tenho uma ZdlM tio data e marcante e que, estou cerro, jamais serf demasiado

expos a luz dais forte para beneficio e imitagao de outros. Nos 6]timos tempos,
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Dedicat6ria

Senhor,

Seu mais kiel e humilde servo,
GEORGE BERKELEY
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Objetivo
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Tamb&m por Trios divergences
lsto nio depende da experi6ncia
Estas as explica96es comuns, mas n8o satisfat6rias

Algumas iddias percebidas pda mediagao de outras
Nenhuma id6ia que n20 deja ela mesma percebida pope ser o meld w p'-bbv '-
outra

Distincia percebida por meio de alguma outra id6ia
Essas linhas e angulos mencionados em 6ptica n80 sao des prep:'u '

percebidos . .. . . . ,..--..
Portanto, a monte nio percebe distincia por linhas e angulos

Tamb6m porque nio t&m exist&ncia real

E porque sg.o insuficientes para explicar os fen6menos o
As id6ias que sugerem distincia sao, primeiro, a sensagao prove:uci-'c uv

Biro dos olhos
Entre a quale a distincia nio ha conexio necessfria
pouco lugar para euro neste assunto
hn. '--m . atenpio dada ao angola dos eixos 6pdcos
ucla'w"u n-v"'" L:'- ..M .mlm. nf nlhnq f resultado da experiancia
ulzo aa ais
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Em segundo lugar, confusio da apar&ncia

Esta 6 a ocasiio dosjuizos atribuidos a raios divergentes
Objegao respondida '

O que engana os autores de 6ptica neste assunto

A causa peta qual uma id6ia pode sugerir outta
lsto aplicado a confusgo e distfncia

Em terceiro lugar, o esforgo do olho

As ocasi6es que sugerem distancia, em sua pr6pria natureza, nio t&m relagaocom ela

Um dificil cano proposto pelo Dr. Barrow homo contrfrio a todas as teorias

Esse caso contradiz um principio aceito em cat6ptrica

Mostra-se que concorda com os principios que apresentamos
llustrag:ao desse fen6meno

Ele confbma a verdade do principio peso quaid explicado
Quando a visio e distinta e quando 6 Confusa

Os diferentes efeitos de raios paralelos, divergences e convergentes
homo ramos convergentes e divergences podem sugerh a mesma distincia

Uma pessoa com vista extremamente curta julgaria corretamente no caso
mencionado

Porque linhas e angulos sio Qteis em 6ptica
Nio extender into 6 causa de engano

Consideragao de uma questao proposed peta Sr. Molyneux em sua ZZdpmra

Um cego de nascenga nZo teria de initio nenhuma id6ia de distfncia. pda

lsto nio esb de acordo com os principios comuns

Os objetos pr6prios da vista nio estio lora da mente, nem tampouco as
imagens de qualquer coisa

Explicagao mats completa disco

Em que sentido se deve engender que vemos distincia e coisas external

Dist&ncia e coisas situadas a distincia n8o sio percebidas peso olho de
maneira diversa que peso ouvido
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47 Id6ias da vista maid propensas que as id6ias da audigao a serem confundidas

com as id6ias do toto

Como ipso vem a ocorrer

Estritamente fdando, nunca demos e sentimos a mesma coisa

Objetos da vista sio duplos: mediatos e imediatos

: : f :: ==:=;="ma@nt:-f":;.,;;. *,;
Magnitude percebida tio imediatamente quanto a distincia
Dots typos de extem6es sensiveis, nenhuma das quaid e ulllnitamente uvlDi"c-

A magnitude tangivel de um objeto 6 constante, a visivel ng.o

Por quais meios a magnitude tangive16 percebida oela vista

Nenhuma conexio necessfria entre confusio ou debilidade de apar&ncia e

magnitude grande ou pequena eto mais notada que a visivel, e por qu6

Um exemplo disco
Homens nlo medem por p6s ou polegadas visiveis

ET i lgB: H: ==:..;
Distincia e magnitude vistas do mesmo modo que vergonha ou c61era
Mas tendemos a pensar de outra forma, e por qu6

A Lua parece maior no horizonte que no meridiano
Determinaq:ao da causa desse fen6meno

Por que a Lua horizontal & maior em uma ocasiio que em outra
A explicagao que demos provada verdadeira
E con6umada pore Lua aparecer maior em meio a n6voa

lluseg6esrespondidaslo qual debibdade sugere magnitude maier

Por que se considera dificil explicar a apar6ncia da Lua horizontal
Tentativas de solugg.o por muitos, mas em vao

A opiniao do Dr. Wallis
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Mostrada ser insatisfat6ria

:E g U$SFm:="";
Objegao respondida

O olho percebe dodo o tempo o mesmo nimero de pontos visiveis
Dual imperHeig6es da faculdade visiva

Em resposta is quaid podemos conceber duas perfeig6es

De nenhuma dessas dubs maneiras microsc6pios melhoram a vista
Consideragao do cano do olho microsc6pico
A vista admiravelmente adaptada is finalidades da visio
DiHlculdade concernente a visio ereta

A maneira comum de explica-la
Mostrada ser balsa

Nio distinguir entre id6ias da vista e do taro a causa do euro nesse assunto

O caso do cego de nascenga apropiiado a consideragao

embaixo, nem ereto ou invertido

llustragao disso por um exemplo

Por quads memos ele chegaria a denominar objetos visiveis autos ou baixos,

Por que ele deveria pensar que estio maid altos os objetos estampados na

Como ele perceberia peta vista a posigao de objetos extemos

Nossa indinagao a pensar o cona4rio nio 6 argumento contra o que foi dino

Resposta

Um objeto nio pode ser conhecido a primeira vista pda cor
Nem pda magnitude delta
Nem peta forma

No primeiro ato de visio, nenhuma coisa tangivel seria sugerida pda vista
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108
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O nQmero de coisas visiveis nio ida a primeira vista sugerir o mesmo ndmero

de coisas tangivels

NOmero 6 criagao da Hence ia a. primeira vista enumerar coisas visiveis

A posigao de qualquer objeto 6 determinada apenas em relagao a objetos do

Ngo ha (vista.ncia grande ou pequena entry um coisa visivele uma tangivel
Nio observar isto 6 a causa da dificuldade na visio ereta

Que, de outdo modo, nio cont6m nada inexplicavel
Que signi6ica figuras estarem invertidas
Causa de euro neste assunto

Imagens no olho nio sio figures de objetos externos

Em que sentido slo figuras guh cuidadosamente entre id&ias da vista e do

Di6iculdade de explicar em palavras a verdadeira peoria da visio

Enunciado da questao de se ha alguma id&ia comum a vista e ao tato

Exame da extensio em abstrato

Ela 6 incompreensivel
Extensio abstrata nio 6 o objeto da geometric
ConsideraS:ao da id&ia gerd de triangulo

o vfcuo ou espago puro nio 6 comum a vista e taro
Nio hg, nenhuma id&ia ou esp6cie de id6ia comum a ambos os sentidos

Primeiro argumento em prove disco

Segundo argumento
Forma e extensio visiveis nio sio id&ias distintas da de cor

Con6umagao extmida do problema do Sr. Molineux de uma esfera e um

cubo, publicada pelo Sr. Locke
Que f falsamente resolvido, se a suposigao comum for verdadeka

Mats poderia ser dito em prove de nosso principio, mas isto basta
HPv5o adicional sobre o problema precedenceRe
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.136

137

138

139

Uma mesma coisa nio afeta a vista e o taro

Nio 6 comum a vista e ao taro uma mesma id6ia de movimento

O modo no qual apreendemos movimento pda vista facilmente deduzido
do que foi dino

(2zlesfdo: Como id6ias visiveis e tangiveis podem vir a ter os mesmos nomes
se nio sio do mesmo lipo

lsto explicado sem sup6-las do mesmo lipo

Ob#efao; Que um quadrado tangivele maid semehante a um quadrado visivel
que a um circulo visivel

Reposra: Que um quadrado visive16 mais apropriado que um circulo visivel
para representar um quadrado tangivel

Mas disso nio segue que um quadrado visive16 semelhante a um quadrado
tangivel

Por que estamos maid inclinados a confundir id6ias visiveis com id6ias
tangiveis do que outros signos com as coisas signi6lcadas
Vfrias outras raz6es disso indicadas

Relutincia em rejeitar alguma opiniao nio 6 argumento de sua verdade
Objetos pr6prios da visio sio a linguagem do Autor da natureza

Nela ha muito de admirfvel e merecedor de nossa atengao
Questao proposta acerca do objeto da geometria

A primeira vista estamos inclinados a pensar que a extensio visivel 6 o
objeto da geometria

Mostra-se que a extensio visivel nio 6 o objeto da geometria

Palavras podem ser consideradas objeto da geometric tio bem quando a
extensio visivel

Prop6e-se investigar qual progresso uma intelig6ncia capaz de ver mas nio
de sentir poderia fazer em geometric

Ela nio poduia engender aquelas panes re6erentes a s61idos e suas superficies
e linhas geradas por seu seccionamento

Nem sequer os elementos da geometria plane

Os objetos pr6prios da vista sio incapazes de ser manejados como formal
geometlicas
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157

158

159

Consideraq:ao da opiniao daqueles que mant6m que formal planes sio os

objetos imediatos da vista
Pianos ng,o sg.o os objetos imediatos da vista mais que os s61idos

Dificuldade de entrar precisamente nos pensamentos da mencionaaa

intelig&ncia.

21





UM ENSAIO lllARA UMA

NONA TEORIA DA VlsAO

de sua pequenez e pouch vigor Uaffzrness)

refergncia. (N. do T.)



George Berkeley

6 0s autores de limos de 6ptica mencionam ainda uma outra maneirapela
qual sup6em que julgamos distgncias em relagao is quads o diimetro da pupila

divergentes; e assim por dianne, a distincia apmente aumentando carla vez mats a

medida que decresce a divergencia dos raids, at6 tomas-se por fim infinita, quando

os ramos que incidem na pupila sio sentidos como parallelos. E 6 dessa forma que se
diz que percebemos a distincia quando olhamos com um s6 olho.

Ver o que Descartes e oubos escreveram sobre este assunto.

24
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lllR nnn a doutrina 6 que, kinda que

etc., e supus6ssemos que a
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George Berkeley

mente pode perctancia, coma se mostrar6 a seguiram suficientes para explicar os

1 6 Tendo-seja mostrado que a distincia 6 sugerida a mente por interm6dio de

.P/7mezro Zagat a experi6ncia nos assegura que, quando olhamos para um objeto
proxuno com amboy os olhos, confomie ele se aproxime ou afmte de n6s, alteramos

4 azsposlgao ae nossos olhos, diminuindo ou alargando o intervalo entre as pupilas.
Ess a disposigao ou gird dos ojhos 6 acompanhada de uma sensaqao que me parece ser
aquilo que, neste cano, traz a mente a id6ia de uma maior ou menor distincia

1 7 lsto nio quer dizer que haja alguma conexio natural ou necessfria entre a
sensagao que percebemos peso gino dos olhos e uma distincia maior ou menor: mas

como a mente, por uma constance aq)ed&ncia, descobriu que as diferentes sensag6es
correspondentes is diferentes disposig6es dos olhos estavam cada uma delay
acompanhadas de um diferente grau de dist&ncia no objeto, desenvolveu-se uma

conexio habitual ou costumeira entre esses dois tipos de id6ias, de modo que, tio
logo a mente percebe a sensagao proveniente do diferente gyro que imp6e aos olhos
parajuntar ou separar mais as pupilas, ela percebe adicionalmente a diferente id6ia
de distincia que costuma ester conectada a elsa sensagaol assam como, ao ouvir um

determinado som, sugere-se imediatamente ao entendimento a id6ia que o costume
univ aquele som

18 Tampouco vqo como poderia facilmente enganar-me neste assunto. Sei

evidentemente, que a distincia nio 6 percebida em si pr6pria e, em conseqU&ncia,
deve ser percebida por meio de alguma outra id6ia que 6 imediatamente percebida e

maria com os difuentes graus de distincia. Sei, tamb6m, que a sensagao proveniente
do giro dos olhos 6 percebida imediatamente em si pr6pria, e seus v6rios gmus estio
conectados a dihrentes distfncias que nunca deixam de acompanha.]os em minha. mente

quando vqjo distintamente com os dais olhos um objeto cuja distincia 6 pequena o
suficiente para ter uma magnitude signincativa em relagao ao htervalo ence os alhos.

19 Sei que 6 muito difundida a opiniao de que, ao alterar a disposigao dos
olhos, a mente percebe se o angulo dos eixos 6pticos ou os angulos laterais
compreendidos entre o intervalo dos olhos e os eixos 6pticos tornam-se maiores ou

menores; e que, conseqtlentemente, por uma esp6cie de geometria natural, julia

26
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aparente de um objeto. alta dizer que nio ha nenhuma conexio necessaria ence

comma e distincia grande oupequena. Pois eu pergunto a qualquer um qual 6

delineadas (N. do T.).

27
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n IEi:ll :

=.£RnBH=;==!= H l;
: HglgH$$H$1yH
que exataHente a mesma percepgao que ora nos fm pensar que um objeto se aproxima
maria ent2o que o imaging.ssemos se afastando. Pois, separada do costume e da
experi6ncia, elsa percepgao 6 adequada para produzir tanto a id6ia de uma vande
distincia quando a de uma distanciapequena ou nula. ' ' ' "- .'-"

paraauxihara meng ajulgar
o quanto maior o esforgoou

28 Indiquei aquias sensa96es ou id6ias queparecem seras ocasi6es constantes

28
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6ntic&ptJ

:;.:=:T:=R=:=Eaad=£:'H =Hm=;:t : £m:
aplica-se indifaentemente aos doin casos(N. do T)
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=
algum modo, coda distincia perceptivel Pois, se
excluirmos todas as antecipa96es e opini6es
preconcebidas, todo objeto aparece tio mais distance
quando menos divergentes sio os ramos que envia para o
olho, e o objeto considerado o mats remote 6 aquele a
parter do qual incidem no olho ramos paralelos. A razio
nos levaria a pensar que um objeto apareceria a uma
distincia ainda maior se fosse visto por meio de raios
convergentes. A]6m disco, pode-se em gerd perguntar,
relativamente a este caso, o que determina a posigao
aparente do ponto A e o faz aparecer de madeira constant

30
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George Berkeley

,.. .. 38 Assim, parece tamb6m quepode haver uma serventia no cflculo de linhas

e angulos em 6ptica; nio porque a mentejulgue a distfncia imediatamente a parter
desses elementos, mas porque ajulga por meio de algo que este conectado a des. e

disrincia aparente. embora nio pda diverg6ncia enquanto ta], mas deHdo a c( nfbsio
a qual este conectada. Ocorre, entretanto, que a conftlsao, ela mesma, 6 inteiramente
negligenciada polo matematico, coma nlo tendo uma relagao necess&ia com a

distancia, como se concebe haver no caso dos maiores ou menores angulos de
divergencia; e s6 estes (especialmente por serem suscetiveis de tra amento

manmatico) sio levados em conga na detemlinagao dos lugares aparentes dos objetos,
como se fossem a causa 6nica e imediata do juizo que a mente faz da distfncia= ao
passo que, na verdade, des nio deveriam absolutamente ser considerados em si
mesmos, ou de qualquer outra maneira, exceto enquanto causa da visio confusa.

39 Nio levar into em conta foi um descuido crucial que causou grandes
perplexidades, e, para prove-lo, basra considerar o caso que temps dianne de n6s

Tendo se observado que os raios mais divergentes traziam a mente a id6ia de distincias

mais pr6ximas, e que, ao diminuir a diverg&ncia, a distfncia aumentava, e tends se
suposto que a conexio entre os vfrios graus de diverg&ncia e distincia era imediata .
ipso levou naturalmente a conclusao, a parter de uma analoga mal hnaamentada. de

que ramos convergentes fargo um objeto aparecer a uma distincia imensa; e que, ao
aumentara convergencia, a disnncia(se into fosse possivel) deveria tamb4m aumenw.

Que esta foia causa do errs do Dr. Barrow 6 evidente por saas pr6prias palawas que
reproduzimos acima. Ao contrario, se o s6bio doutor tivesse obseivado que os ramos

convergentes e divergences, por mats opostos que pangam ser, coincidem na produgao

34
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ZPaltcl. Prop. 31,Seg. 9. . . .

3 Molyneux, .Df(bfnaa, Parte 1, i'rop. a
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George Berkeley

.... 49 No entanto, se observarmos as coisas de maneha mats atenta e exata

Lcuius ae reconnecer que nunca vemos e sentimos um mesmo objeto; o que se v6 6

38
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George Berkeley

livrar-se desse preconceito. Estou cerro de que o assunto merece a atengao de todos
aqueles que desejam compreender a verdadeira natureza da visio. "'-- -- '-'

53 babe-se que a mesma extensio subtende angulos
- +w wwRJW+vua

maiores ou menores

conforme esteja, respectivamente, maid pr6xima ou maid distance" E 6 por esse
principio(dizem nos) que amenle estima a magnitude de um objeto, comparando o
angujo sob o quaid visio com elsa distincia e irderindo dai sua magnitude. O que leia
os homens a esse eno(a16m da caprichosa predilegao por fazed-nos vu por memos
geom6tricos) 6 que as mesmas percep96es ou id6ias que sugerem distincia tamb6m

sugerem magnitude. Examinando meinor o assunto, veremos, por6m, que das suge-
rem esta Qltima de maneira tgo imediata quando a primeira; quer dizer. das ngo
sugerem primeiramente distancia, deixando entio ao julgamento a tarefa de usf-la
como memo para determinar a magnitude, mas t&m uma conexio estreita e imediata

tanto com a magnitude homo com a distancia, e sugerem a magnitude tgo
lnaepenaentemente da distfncia quanto a distgncia independentemente da magnitude.

Tudo.lsso 6icarf evidente para quem meditar sobre o que foi dito, e o que vem a

sentido da visio; o segundo, pr6pria e imediatamente visivel, por meio do qual o
primeiro 6 trazido a consideragao. dada uma dessas magnitudes e m.amor ou mellor
confomle contenha mats ou menos pontos,ja que sio coinpostas de pontos, ou m&/ha.
Pois, o que quer que se digs da extensio em abstrato, 6 certo que a extensio sensivel

I' VAAbvu v b // ++/ ++//&C4.

nio 6 infinitamente divisivel. Ha um m/nlmz/m /ang/b/Ze e um m&lhz/m v&/Z)/ze.

para a16m dos quais o sentido nio pode perceber, faso que a experi6ncia de cada um
pode conHumar.

55 A magnitude do objeto que existe Fora da mente e a uma certa distfncia
permanece invariavelmente a mesma. Mas o objeto visivel, continuamente
40
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86 E evidence, por ipso, que, se nossos olhos adquirksem a natureza dos
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que estes produzem, ao perceber pda vista a posigao de um objeto qualquer. Parece-

--me evidence que o cruzamento e o percurso dos raios jamais 6 levado em conta por
criangas, idiotas, ou, de faso, por qualquer outta pessoa, exceto aqueles que se
dedicamm ao estudo da 6ptica. E este igualmente a16m de minha compreensao que a
mentejulgue a posigao dos objetos por keio dessas coisas sem perceb6 -las, ou que as
perceba sem saber que as percebe Junte-se a into que explicar o mecanismo da visio

polo exemplo das bengalas cruzadas, e rastrear o objeto ao lingo dos eixos dos fakes

de irradiagao, sup6e que os objetos pr6prios da vista s8o percebidos a uma distincia
de n6s, contrariamente ao que foidemonstrado.

91 Renta, portanto, procurar alguma outta explicagao delta diniculdade. E
creio que nio 6 impossivel encontrar uma, desde que a examinemos a flindo e

distingamos cuidadosamente entre as id6ias da vista e do kato, allgo sabre que nunca

6 demais imistir ao se natal da visio. De fomla ainda mats especial, poi6m dwemos
ao bongo de todd a discussio dente problema, ter em mente essa distingao, pois 6
prmcipalmente por nio compreend&-la acertadamente que surge a dificuldade de
explicar por que vemos os objetos em sua posigao correta

92 A 6lm de desembaragar a mente de quaisquer preconceitos que possa
entreter com relagao ao assunto em paula, nada parece mats apropriado do que
considerar o cano de um cego de nascenga que, mais tarde, ja adulto, adquin a Mgo
E embora talvez nio sqja fXcil despojarmo-nos inteiramente da experi6ncia dbtida

pda vista, de modo a podermos colocar nossos pensamentos exatamente no ugar
. : 'desse homem, devemos nos esforgar, todavia, na medida do possivel, para formar
uma id6ia correta do que se pode razoavelmente supor que se pasha em sua mente.

93 Um homem presentemente lego e que estivesse nesse estado desde o
nascimento obteria certamente as id6ias de alto e baixo atrav6s do sentido do taro.

Pele mo'dmento de sua mio ele poderia discernir a posigao de qualquer objeto
tangivel colorado a seu alcance, e aquela parte que ele dente que o sustenta. ou em

diregao a qual ele percebe seu compo gravitas, ele dina estar "embaixo", e o contr4do

disso, "no alto", e, dessa maneira, denominaria todos os objetos que boca.

94 Mas entao, quaisquer juizos desse homem sobre a posigao de objetos
estio resuitos apenas aqueles perceptiveis pele taro. Quanto a sodas as coisas
mtangiveis e de natureza espiritual, deus pensamentos e desqjos, suas paix6es, q em
gerd, today as modifica96es da alma, ele nunca aplicaria a das os termos "no alto" e
embaixo", exceto apenas em sentido metaforico. Ele pode, talvez, char alusivamente
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107 Renta, contudo, uma dificuldade, que pode aparentemente trazer

problemas para nossa opiniao, e merece ser considerada. Pols, embora se admita que
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1 15 Mas, allgu6m poderia dizer, a figura do homem esb invertida e, no

entanto, sua aparencia esb ereta. Eu pergunto, o que signiHca dizer que a 6gura do
harlem, ou -- o que df no mesmo -- que o homem visivel esef invenido? Diz-se que
ele este invertido porque os calcanhares estio para ama e a cabega para baixo? Mas

into precisa ser explicado. Afirma-se que ''cabega para baixo '' significa que a cabega
este maid pr6xima do solo, e "p6s para ama", que os p6s estio maid lodge dele. Mas
pergunto novamente de que solo se grata. NZo pods ser o solo que este estampado no

olho, ou o solo visivel, pols, em relaqao a elsa figura do solo, 6 a figua da cabega que
este mats distante, e a dos p6s, maid pr6xima; conseqtientementq a cabega visivel
este maid longe do solo visivel, e os p6s visiveis maid pr6ximos dente. Deve ser.

entao, o solo tangivel, mas ipso signi6lca determinar a posigao de coisas visiveis em

refer&ncia a coisas tangiveis, contrariamente ao que 6oidemonstrado nas seg6es I I I
e 112. As dual distintas provincias da vista e do kato devem serconsideradas
separadamente, como se seus objetos nio se comunicassem, nio tivessem nenhuma

relagao uns com os outros no que se revere a distincia ou posigao
1 16 A16m disso, o que contribuiem muito para fazed-nos cometer erros ne$te

assunto e que, ao pensar nas figuras no fundo do olho, imaginamo-nos olhando no
funds do olho de uma outra pessoa, ou outra pessoa olhando no fundo de nosso olho

e vendo as figuras la estampadas. Suponhamos dois olhos A e B: A, olhando de uma
certa dist&ncia as figuras em B, v6-as invertidas, e, por essa raze.o, conclui que das
estio invertidas em B. Mas ipso 6 um ergo. No fundo de A estgo projetadag, em

tamanho menor, as imagens das figuras de, suponhamos, homem, solo, etc ,'que
estio estampadas em B. E, a16m destas, o pr6prio olho B, e os objetos a seu redor

Juntamente com outro solo, estio proletados em A, em tamanho maior. Ora, o olho
A considera essay imagens maiores como verdadehos objetos, ao passo que as menores

sio tomadas apenas como figuras em miniatura; e 6 com re£er6ncia a essas imagens
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e separada destas. De modo que nio se data, agora, de considerar se as id6ias num6ricas

seriam as mesmas, mas se ha um mesmo tipo ou esp6cie de id6ias igualmente
perceptivel por amboy os sentidos; ou, em outras palawas, se extensao, forma e
movimento percebidos pda vista sio ou nio especificamente distintos da extensio.
forma e movimentopercebidospelo tato. '"" ' v'-'""'
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oblique nem retangulo, nem eqtiilatero nem is6sceles nem escaleno, mas mdo ipso e

nada disso ao mesmo tempo. E, de fate, argo imperfeito que nio pode existir; uma
id6ia em que se reQnem panes de vgrias id6ias diferentes e incompadveis"(.Elzsalo
soar? o enrmdzmenro # /nana, IV. 7, 9). Esse e a id6ia que ele considera necessfria
para a ampliagao do conhecimento, que constitui oqeto de demonstragao matemftica.
e sem a qual jamais chegariamos a conhecer qualquer proposigao gerd refbrente a

triangulos. Esse auEor reconhece que "requer-se album es6orgo e habilidade para
6omlar esse id6ia gerd de uiangujo"(ibid), mas se ele tivesse lembrado o que diz em
outdo lugar, a saber, "que as id6ias de modos mistos nas quais se reOnem id6ias

incompativeis n2o podem sequel exist na mente, into 6, serem concebidas"(ver lll,
10, 33), se isso Ihe tivesse ocorrido, eu repito, nio e improvavel que tivesse
reconhecido que estava acima de seus esforgos e habilidades formar essa id6ia de

triangulo em que sejuntam 6bvias e flagrantes contradig6es. Que um homem que
deu tanta importancia a id6ias claus e definidas venha a fatal dessa maneim parece
muito surpreendente, mas a admiragao se reduzirf se considerarmos que a conte de
que brota essa opiniao 6 o prolmco ventre que deu a luz inimeros erros e dificuldades

em sodas as panes da filoso6ia e em todas as ci&ncias. Mas esse t6pico, tomado em

coda a sua extensao, serra um assunto muito vasco para ser tratado neste lugar -pasta,
portanto, quando a extensio em abstrato.

126 Talvez alguns possam pensar que o puro espago, t'acz/zzm, ou triplice
dimensao, seja igualmente objeto da vista e do tato. Mas embora tenhamos uma

enorme propensao a pensar que as id6ias de exterioridade e espago spam o objeto
imediato da vista, creio ter mostrado daramenoe, nas panes precedentes dente ensaio.

que ipso ngo passa de uma ilusao, proveniente de uma rapids e apressada sugesHo da

imaginagao, que liga a id6ia de dist&ncia is id6ias da vista de forma tio estreita que
somos levados a pensar que ela mesma constitua um objeto pr6prio e imediato desse
sentido, at6 que a razio corrjja esse engano.

127 Tendo-se mostrado que nio ha id6ias abstratas de korma, e que nos 6
impossivel, por qualquer arg&cia de pensamento, formar uma id6ia de extensio
separada de today as outras qualidades visiveis e tangiveis que fosse comum tanto a
vista como ao tato, a questao que Testa 6 se as extens6es, formal e movimentos
particulates percebidos pda vista sio da mesma esp6cie que as extens6es, 6omlas e

movlmentosparticujares percebidos pelo uto. Para response-la, avenruro-me a propor
) wgu te '. A enemas, asjomms e os movitnienlospercebidospela vista sdo especificammte
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chamadas pelos mesmos nomes das respectivas lomias tanglveis que sugerem, e nio
porque lossem semelhantes a estes, ou pertencentes a mesma esp6cie.

141 Dir-se a, por6m, que um quadrado tangive16com ceneza maissemelhante

e de modo algum sio signos arbiQ'trios como as palavras. '"-"- "r ''"'''

142 Respondo que 6 preciso reconhecer que o quadrado visivel 6 mats adequado
ue o chcu]o visfve] para representar o quadrado tangfvel, mas n8o porque se a mais

parecido ou mais pr6ximo a ele em esp6cie, mas apenas porque o quadrado visfvel

cont6m em si v&ias panes distintas com as quads pods indycar as vh'ias panes distintas
correspondences de um quadrado tangivel, o que nio ocorre no caso do chcu]o visfve]

O quadrado percebido peso tato tem quatro lados distintos iguais, bem como quatro
angulos distintos iguais. E necessario, portanto, que a forma visfvel mais apropriada
para servir-the de marca contenha quatro panes distintas iguais correspondentes aos

quatro lados do quadrado tangivel, bem homo quatro panes distintas guais com que
denotar os quatros angulos iguais do quadrado tangivel. E, da mesma maneim, vemos
ue as formas visiveis cont6m em si distintas panes visiveis que correspondem is

distintas panes tangiveis das formas significadas ou sugeridas por das. '''
143 Disso, por6m, n5o se segue que uma donna visivel qualquer sqa semelhante

a, ou da mesma esp6cie que, sua forma tangfvel correspondente, a menos que se mostre
que ngo apenas o nQmero das panes, mas tamb6m seu tips, 6 o mesmo em ambas. Para
ilustrar isso, observo que formas visiveis representam formas tangiveis de maneira

quito semelhante a que pda\ ras escritas representam sons. Quando a esse aspects, as
palavras ngo sgo arbitrarias, pols palavras grafadas ngo

Hwlr w v by) b+qJ

podem representar
indiferentemente qualquer som, mas 6 preciso que cada palavracontenha lantos
caracteres distintos quantas sio as varia96es nos sons que ela representa. Assim. a

letra isolada a 6 adequada para indicar um som dimples e uniforme, e a palavra adel//drfo

este adaptada para representar o som que Ihe 6 associado, em cuja fomagao ocorrem

nove diferentes colis6es ou modificag6es do fluxo de ar pelos 6rgaos da fda, dada um
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+ Correspondentemente ao que se observou na nota a segao ]47
eai96es trazem aqua "a voz daNatureza". (N. do T.) '' ''

as dual primeiras
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embora parega ser um simplesjuizo, tamb6m cont6m um ceHo raciocinio, semelhante

posi96es diversas. elras calculam localiza96es inacessiveis por keio de dual

Eu poderia acumular citag6es de diversos autores com o ]nesmo prop6sito, mas
homo asta 6 t2o clara quanto ao ponto em questao, e prov6m de um autor t5o notfvel.
.nao vou incomodar o leitor com outras mais.'Falei sobre este assunton2o com o objetivo
de apontar egos em outros homens, mas porque julguei necess&'io demonstrar. em
pruneiro lugar, que nio vemos a distfncia diretamente, nem a percebemos por mterm6dio
de argo(coma,liraas e angulos) que tenha uma conex5o necessfria com ela,jf que lada
minha teoria depends da demonstragao desse panto. "' ' ''' ''-''- 'i

Em segundo lugar, objetou-se que a explicagao que oferego para a apar6ncia
da Lua horizontal(que tamb6m pode se aplicar ao So1) 6 a mesma que Gassendi oferecera

antes. Respondo que, de cato, ambas as explica96es fazem mengao a espessura da
atmosfera, mas os m6todos polos quais etta 6 aplicada a solugao do problema sgo muito
diferentes, homo ficari evidente para quem quer que compare o que eu disse sabre o
assunto com as seguintes palavras de Gassendi

Assim, parece que se pods dizer: o So], quando este baixo, parece aos olhos de quem o
observa major do que quando se elevou porque, quando pr6ximo ao horizonte mats
densa 6 a hamada de vapores, e os corpasculos amortecem a tal panto os raids solares

que os olhos se fecham menos, e a pupila ensombrecida se dilata mats do que quando o

lugar maior, e crib uma aparencia major do Sol'do que quando penetra por ma pupila
contraida(verfpfsf /de qpmen/e .Ad2zgn/ndlze .FO/is h m£/8 erszzb/fm&, p. 6).

Etta solugao de Gassendibaseia-se em um falco principio, a saber, que a pupila,
ao dilatar-se, aumenta a specks ou imagem no fundo do olho

Em terceiro lugar, contra o que foidito na seggo 80, objetou-se que uma coisa tio
pequena a ponto de ser dificilmente discemivel por um homem pode parecer como uma

mon anha para um pequeno inseto, do que se segue que o mhfmz£m vfszbi/e ngo 6 igual
para todas as criaturas. Responds que, se sondarmos a ftindo essa obljegao, veremos
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2 Quem constata que os atuais inimigos declarados do Cristianismo
comegaram a atacf-lo sob o pretexto enganador de defender a lgrqa Cristi e deus

direitos, e observa esses mesmos homens tomando o partido da religiao natural.
ficari inclinado a suspeitar de saas concep96es e ajulgar sua sinceridade ern um casa
peso que mostraram no outdo. E cerro que a id6ia de um Espirito vigilante, ativo.
inteligente e livre, a quem estamos ligados e em quem vivemos,

' -D--nnwwl w b4 r v}

movemo-nos e
demos nossa exist6ncia nio 6 das mats prevalentes nos livros e conversas mesmo

daqueles que sio chamados deistas. A16m disso, a medida que seus pianos se realizam.

podemos claramente percebera decad6ncia da viHide morale da religiao da natureza

e concluir, tanto pda razio como pda experi&ncia, que a destruigao da religiao
revelada deve terminal em ateismo ou idolatria. iE preciso reconhecer que muitos
HH6sofos min6sculos nio gostariam presentemente de serem tides por ateistas; mas
quangos dos que, ha vinte anon, sentir-se-iam aftontados por serem considerados
infi6is nio se sentem hoje muito mats a6ontados por serem chamados cristios! .Assam

como serra myusto acusar de ateismo aqueles que nio estio realmente conspurcados

por ele, seria igualmente muito impiedoso e imprudente fechar os olhos aos que

e, no Hind, fagam com a religiao natural o mesmo que fizeram com a revelada.
3 Alguns admiradores inocentes de um plausivel aspirante ao deismo e a

religiao natural ficario certamente chocados se algu6m disser que ha, mesmo nesse
admirado autor+, cortes sinais de ateismo e irreligiao em todos os sentidos. tanto

natural quando revelada. E, entretanto, quando ele coloca o gosto no lugar do dever,
lorna o homem um agence necessario, ridiculariza umjuizo futuro, todos estes atos

parecem, para todos os e6eitos e prop6sitos, ateistas ou capazes de subvener qualquer

religiao, e todo leitor atento descobrirf facilmente que sio estes os principios do
tutor, embora nem sempre sqa facie encontrar um sentido determinado em um autor
tio 6'ouxo e incoerente. Parece haver um certo modo de escrever, bom ou mau
6mgido ou genuino, sensato ou insensato, que, sendo adequado a dimensio de

entendimento que quali$1ca seu possuidor para a HHosofia minascula, impressiona e
deslumbra maravilhosamente eases homens engenhosos, que se deixam dense modo

conduzir, sem saber como nem para onde. Sem divida aquele ateista que disfarga e
insinua, e, no momento mesmo em que insinua, renega seus principios, 6 o mats

Shaftesbwy (N. do T)
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se do conaario, langar os olhos sabre a I)iisnrafdo Fi/os(]#ra sabre a ]Hoae, ha pouch
publicada por um desses fi16sofos minQsculos+. Talvez um homem que disponha de
empojulgue proveitoso retragar o progresso e o desdobramento de sells pnncipios,
desde o tutor da de6esa dos Z)irfiros {iz /Er#a Card at6 este honesty homem o
admirfvel autor da dissertagao So&ne aiMorfe; e, durante esse periodo, penso que se
podera observar um assente designio de solapar g'adualmente a crenga nos atlibutos

s e na religiao natural; um plano que carre paralelamente a sous procedimentos
graduais, ocultos e insinceros em relagao ao Evangelho

6 Que os principios ateistas nmcaram raines maid prohndas e estio rnais

disseminados do que a maioria das pessoas 6 capaz de imaginar e argo que mica claro
para quem considere que panteismo, materialismo, fatalismo nio passam de ateismo

saboreadas e aplaudidas; que, assim como aqueles que negam a liberdade e
imortalidade da alma negam de faso sua exist6ncia, negam do mesmo modo a

exist&ncia de Deus, para todos os efeitos morals e de religiao natural, aqueles que

negam que ele seja um observador juiz e recompensador das a96es humanas; que a
linha de argumentagao seguida pecos infi6is leva ao ateismo bem homo a inlidelidade

[Um exemp]o ditto pode ser encontrado no procedimento do auEor de um
livro intitulado .DAmno sabre o ffvxe-parser ocas&fzado.reza ,4sceasda e Clzsdme/zfo &

z/ma c#amada flue.pemadoxes+'e, que, tendo insinuado sua malta de fe a parter
das variadas pretens6es e opini6es dos homens quando a, rebgiao revelada, parece da
mesma maneira insinuar seu ateismo a partir das diferentes id6ias dos homens acerca

da natureza e dos atributos de Deus, particularmente a partir da opiniao de que
conhecemos Deus por analogia4, tal como foi mal compreendida e mal interpretada
por alguns nos Qltimos anos. Esse 6 o mau efeito das defesas e expUca96es desajeitadas
de nossa fb, e essa 6 a vantagem que amigos incautos dio a deus inimigos. Se houver
album actor modems bem intencionado+*+ que(talvez por nio ter levado em carta

o quinto livro de Euclides) escreve muito sobre analogia sem entender do assunto.
metendo com ipso o p6 na armadilha, eu desejo que ele o retire e, em vez de ser

+ Publ. em Londres, 1732, por actor an6nimo, possivelmente Radicati rm do T\
** De Anthony Collins, pull. 1713. (N. do T.y ' "'''-" '- - -- '''
Ver p. 42 do livro mencionado

**'b Peter Browne, professor no Trinity College de Dublin e Bispo de Cork e Ross, autor
de Z%e .Z%zozocedaze .Ebe/zf aadffh/ of JZzlma Undexs/a df#g (1728). (N. do T.)
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causamos. Conseqtlentemente, sabemos que das devem ter alguma outra causa
eficiente, distinta delay pr6prias e de n6s. . . : .

14 Ao tutu davisao, meu prop6sito foiconsiderar os efeitos e as aparencias.

geom6trica. ou instituigao aibitrgiia. o corrente e um prindpio inconteste entre

matemfticos e fi16sofos que haveria certas id6ias comuns a ambos os sentidos, e dai

proveio a distingao entre quahdades primalias e secundfrias. Mas penso que se
demonstrou que nio exists esse objeto comum, enquanto uma id&ia ou esp6cie de

id&ia percebida tanto pda vista como pelo t&tos
16 A 6im de examinar com o devido rigor a natureza da visio, 6 necessano,

omissio messes procedimentos Reqilentemente praduziu egos; dai os homens fhlnem
coho se uinla id6ia fuse a causa eHcienn de outta, dai tomarem inhr6ncias daraz20 por

percepg6es dos senddos, dai confundirem o poder que reside em alba extemo com o
objeto pr6prio dos sentidos, que, na verdade, ngo 6 maid que nossa pr6pria id:ta

-'" 1 7 Quando tiverrnosbem compreendldo e conslderado a natweza da visas.

poderemo$ raciocinando a parter desse ponto, ser mais capazes de obter algum

5 Ze0/7a da }'b&o, segal. 127 e seguintes
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conhecimento da Causa externa invisivel de nossas id6ias: se ela 6 una ou maltipla
inteligente ou nao-ineeligente, ativa ou inerte, compo ou espirito. Mas, para engender
e apreender elsa teoda, e descobrir seus verdadeiros principios, devemos ter em
conta que o meio maid apropriado 6 nio procurar por substg,ncias desconhecidas.

causas, agentes e poderes externos, nem raciocinar ou inferir qualquer coisa acerca
ou a parter de coisas obscuras, nio percebidas e completamente desconhecidas.

1 8 Como nesta investigagao estamos preocupados com aqueles objetos que
percebemos, into 6, nossas pr6prias id6ias, 6 sobre das que nossos raciodnios devem

versar. Tratar de coisas absolutamente desconhecidas como se as conhec&ssemos e,

dense modo, assentar nosso principio na Obscuridade, certamente nio pareceria o
memo mais apropriado para descobrir a verdade. Serif errado, portanto, que algu6m,
ao comegar a h'afar da natureza da visio, ao inv6s de concentrar-se nas id6ias visiveis.

definisse o obDeto da ldsta coma aquda obscura causa, aquele pods ou agence invisivel

que produz id6ias visiveis em nossas mendes. Certamente tal causa ou poder nio

pa=rece ser o objeto nem do sentido nem da ci6ncia da visio, na medida em que o que
conhecemos por meio destes diz respeito apenas aos efeitos.

'lww v -l"v

Tends frito estas
observag6es preliminares, pasco agora a considerar os principios expostos em vossa
Cara, que examinarei na ordem em que foram apresentados.

19 Em vosso primeiroparfgrafo ou segao, dizeis que "tudo que este fora que
e a causa de alguma id6ia dentro, v6s o chamais o objeto do sentido." E logo em
seguida dizei-nose "que nio podemos ter uma id6ia de nenhum objeto fora
ConseqQentemente, por objeto do sentido, entendeis algo de que ngo podemos ter
nenhum typo de id6ia. Mas tornar dessa maneira os objetos do sentido em coisas
absolutamente insensiveis ou imperceptiveis parece-me contrgrio ao senso comum e

ao pr6prio uso da linguagem. Que nio ha nada na razio das coisas quejusEifique tal
definigao parece me 6bvio pdas observa96es precedentes', e quando a ela ser contrgiia

ao uso e opiniao correntes, faso um apelo a experi&ncia do primeiro homem que
encontrardes, que vos dire, suponho, que por um objeto do sentido ele entende

aquilo que 6 percebido peso sentido, e nio uma coisa absolutamente imperceptivel e
desconhecida. Estes sexes, substincias e poderes que existem fora podem de fate

SeS:ao 4.

Ver arima, se96es 9, 1 1, 12
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Z : :;:mo===B : f
23 Nasegao seguinte de vossa Cara declarais "que nossas id6ias t&m apenas

uma conexio arbiQ'aria com objetos exteriores; que das nio se assemelham em nada

a estes objetos exteriores, e que uma variagao em nossas id6ias nio implica nem
permite inferir uma mudanga nos objetos, que podem ainda assim permanecer os

6 infalivelmente certa?

25 AHuma-se, na s6tima segal, ''que podemos, a parter de nossa infalivel

experiencia, ugQir de nossa id6ia de um sentido para a do outro" . Mas penso que 6
6bvio que nossa experi&ncia da conexio entre id6ias da vista e do taro nio 6 infblivel

dado que, se fosse, nio poderia haver deceptio visus, nem em pintura, perspectiva,
di6ptrica, nem de nenhuma outra maneira. '' r "'' --" ' -'

26 Na 61tima segao, a6umais ''que a exped6ncia claramente nos ensina que

uma junta proporgao 6 observada na alteragao das id6ias de dada sentido, a partir da
aJteragao do objeto." Ora, nio sou capaz de reconciliar elsa segal com a quinta, nem
de compreender coma a experi6ncia nos mostraria que a alteragao do objeto produz
uma alteragao proportional nas id6ias dos diversos sentidos, ou como, at6 mesmo

ela podeTla nos mostrar qualquer coisa a parter ou acerca da alteragao de um objeto
absolutamente desconhecido, do qual nZo temos nem podemos ter uma id6ia de

qualquer experi&ncia?

Acima, seg:ao 19
9 Cb/za, segao 4
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nio posco aceitf-la sem alguma razio. Admito que as id6ias ou efeitos sio
evidentemente percebidos, mas a causa, como v6s dizeis, 6 absolutamente
desconhecida:' . Como, entao, podeis saber se tal causa desconhecida aqua de forma
arbitrfria ou necessfria? Vejo os efeitos ou apar&ncias, e sei que efeitos devem ter

uma causa, mas nio vejo nem sei que sua conexio com a causa 6 necessiria. Sega

como lor, estou certo de que nio velo essa conexio necessaria, nem, conseqtientementq
posso, por seu interm6dio, argUir a parter de id6ias de um sentido para id6ias de ouQo.

3 I Acrescentais que, embora dizer que vemos por meio de linhas e angulos
tangiveis seja um completo contra-senso, faz pleno sentido argtiir a parter de linhas e

angulos apreendidos pelo tato para as id6ias da vista que surgem do mesmo objeto
comum. Se isto significa apenas que os homens podem inferir e computar
geometrlcamente por meio de linhas e angulos em 6ptica, entio ipso este bem longe

uazer algum obsMculo para a minha peoria, ja que declared expressamente a mesma

..coisa'z. Essa doutrina, tal como a aceito, este de fbto sujeita a certas ]imita96es, pois
ha vgrios casos em que os autores de 6ptica pensaram quejulgavamos por memo de
linhas e angulos, ou por um tipo de geometria natural, nos q

w - XF w= u=+YAV wv

uais penso que estavam
errados, e apresentei minhas raz6es para isso. Como essas raz6es nio foram
mencionadas em vossa carta, das conservam sua forma para mim

32 Terminei de percorrer vossas reflex6es, puja conclusio sugere terem fido

escritas is pressas, e, ap6s examine-las com todd a atengao de que sou capaz, devo

agora deixar que leitor sensato julgue se das cont&m alguma coisa que deva obrigar-
me a recuar do que propus em minha peoria da Visio. De minha parte, por mats
disposto que esteja, etta nio 6 a ocasiio em que eu possa entregar-me a. honesta
satisfagao de admitir ftancamente um ergo, algo a que 6 muito mats coneto e digno
renunciar que defender. Ao contrario, parece que a teoria permanece segura, visto
que concordais comigo em que homens nio v&em por meio de linhas e angulos; visio
que eu, de minha parte, concordo convosco em que podemos kinda assam callcular

por meio de linhas e angulos em 6ptica, homo expressamente mostrei; visto que judo
que 6 dino em vossa carta sobre o objeto, o mesmo objeto, a alteragao do objeto, 6

aa/za, seg6es I e 4.
Zeo/M da P7sao, seggo 78
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dadas pdas teorias aceitas em 6ptica sio insuficientes e err6neas, se outros prmciplos

orem ulgados necessgrias para explicara natureza davisao, se nio houvernenhuma
id6ia ou npo de id6ia comum a amboy os senddos's , contrariameno: a velln suposigao
universalmente aceita dos autores de 6ptica. . , ,

33 N8o enganamos apenas os outros pelo uso inconstante ou ambiguo dos

termos, mas fteqtientemente a n6s mesmos. Imaginar-se-ia que um objeto deva ser

percebido, e confesso que, quando essapalawa 6 empregada em um sentido di&rentq
r'u mcapaz de saber o que significa e, conseqilentemente, n80 posse comprcender

nenhum argumento ou conclusio que a envolva. E nio estou seguro de que, de minha

que faz de minhas palawas ocasiio de sua pr6pria renexao, penso que ele 6, em seu
coda bastante intebgivel, e, quando conetamente compreendido. o=nho poucas dOvidas

de que(ibtera assentimento. Ao menos uma coisaposso aSrmar: se eu estiver enganado
nio posso alegar nem pressa nem desatengao, tendo dedicado ao trabalho um genuino
esforq:o e muita reflexio.

34 E se tiv6sseis, Senhor, julgado proveitoso ter mergulhado mais

particularmente no assunto, ter apontado disdntas passage In A. .] n H==nlnv A

ns em meu tratado, ter

respondido a qualquer de minhas objeg6es is doutrinas aceitas, refutado qualquer
dos araumentos em favor das minhas, ou feith uma aplicagao particular das vossas

propnas, eu poderia, sem d6vida, ter-mebeneficiado de vossas reflex6es. Mas parece'

me que estivemos considerando ou coisas diferentes, ou as mesmas colsas em

perspectivastaodifuenesqueumanaopodeilumharaoutra. Apm.lutarei contudo
este oportunidade para passar em revista minha teoria, a fim de tomb-la mats f aol e

13 Arima, segao 14.

Coda, segao 8
5 leona da }Bbao, segao 127
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mais claral tanto mats porque, tendo-me aplicado noites a 6lo a este assunto. ele se

tornou familiar, e, ao tratar de coisas que nos sio familiares, demos demasiada
inclinaga.o a pensar que tamb6m sio familiares aos demais

35 Pareceu apropriado, se nio inevitavel, principiar no estilo habitual dos

autores de 6ptica, admitindo homo verdadeiras diversas coisas que rigorosamente
nio o sao, mas apenas aceitas peso vulgo e admitidas como tal. Ha em nossas mendes

uma conga e estreita conexio entre as id6ias da vista e do tato; dai serem consideradas

uma Dmca paisa, um preconceito que este bem adaptado aos prop6sitos da vida, e a

linguagem se adapta a esse preconceito. O trabalho da ci&ncia e da especulagao 6
deslindar nossos preconceitos e equivocos, retificando as conex6es maid pr6ximas ,
distinguindo coisas que sio diferentes em vez de confusas e desconcertantes. Mndo-
nos perspectives distintas, conigindo gradualmente nossos juizos e conduzindo-os a

exatidio fHos6fica. E como esse trabalho 6 obra do tempo e realizado pauladnamente,
6 muito diHicil, se nio impossivel, escapar das ciladas da linguagem popular e ser
com isso induzido a dizer coisas que, rigorosamente, nio sio nem verdadeiras nem
consistentes. lsto lorna o pensamento e a ftanqueza especialmente necessirios no
leitor, pois, como a linguagem se acomodou is no96es preconcebidas dos homens e

i.s praticas da vida, 6 dificil expressar nell a verdade exata das coisas, que esb tio
distance de seu uso e 6 tio contrfria a nossas preno96es

36 No dispositivo da visio, como no de outras coisas, a sabedoria da
Provid&ncia parece ter consultado mais a operagao do homem do que sua peoria: as
coisas estio admiravelmente adaptadas a primeira, mas esse pr6prio expedience faz
a perplexidade da segunda. Pois, por dteis que sejam essay sugest6es imediatas e
conei6es constantes para dirigir nossas a96es, 6 certo que distinguir entre coisas
confusas e separar coisas conectadas como em uma mistura nio & memos necessfrio
a especulagao e ao conhecimento da verdade

37 0 conhecimento dessas conex6es, rela96es e diferengas entre coisas visiveis

e tangiveis, sua natureza, forma e importancia, nio foi devidamente considerado por
antigos autores de 6ptica, e parece ter sido o que mais deixava a desejar nessa ci&ncia

a qual, por elsa lacuna, permaneceu confusa e imperfeita. Portanto, para o
entendimento da visio, um tratado dente genera Hlos6Hico 6 pele memos Mo necessgiia

quando a consideragao fisica do olho, nervo 6ptico, peliculas, humored, re6a96es,
natuieza corp6rea e movimento da luz, ou a aplicaqgo georn6uica de linhas e angulos,
na pratica ou peoria, em lenses e espelhos, para calcular e reduzir a alguma regra e

100



A peoria da Vb&o- Coti$fmada eExplicadc

medida nossos juizos, na medida em que estes sejam conformes aos objetos da

geometria. A visio deve ser considerada nessas trCs perspecavas pa:a s€ '"cba' a

ou dubs id6ias ineramentepor serempercebidasjuntas, podem sugerir ou signincar
uma a outta, mesmo sendo sua conuio arbitralia, pols 6a conexio somente, enquanto

tal, que causa esse efeito
'-'' 40 Um vande nQmero de signos arbitririos, diversos ejustapostos, constitui
uma linguagem. Se elsa conexio arbitrgria tiver fido instituida por homers, 6 uma
linguagem artificial; se pelo Autos da natureza, uma linguagem natural As
modificag6es de luz e som sio inHmitamente variadas, dai cada um destes memos ser

capaz de plover uma variedade in6inita de signos, e, conseqtientemente terem silo

16 FzMsQ#o Mznzbm/o, Dialogo IE seg6es 7, 11
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o que nio impede, entretanto, que uma possa ser tio arbitriria quanto a outra. E. de

fate, para exibir ou inferir coisas tangiveis a parter das modifica96es da luz nio se

exige respectivamente mais semelhanga ou necessidade do que ha, na linguagem,
para apreender o sentido a partir do som'7; mas, assim como os virios tons e
articulag6es da voz se conectam a deus diversos signiHlcados, o mesmo ocorre entre

as vfrias modalidades de luz e seus respectivos correlatos; ou, em outras palavras
entre as id6ias da vista e do taro

41 Quanto a luz, e deus diversos modos ou cores, todos os homens sensatos

estio de acordo que das sio id6ias peculiares apenas a visio, nio sendo comuns ao

taro, nem do mesmo tipo que qualquer outra id6ia percebida por este sentido. O euro
consiste, entretanto, em que, a16m deltas, sup6e-se que ha outras id6ias comuns a

ambos os sentidos, capazes de serem igualmente percebidas pda vista e pelo taro, tal
como extensao, tamanho, forma e movimento. Mas que nio ha. na realidade. tail

id6ias comuns, e que os objetosda vista, denotados por essas palavras, sio inteiramente

diferentes e cie natureza diversa de qualquer objeto do sentido tftil denotado por
eases mesmos nomes, foiprovado na peoria:8 e parece ser admitido por v6s; embora

eu nio possa conceber como poderieis racionalmente admin-lo e, ao mesmo tempo,
defender as teorias aceitas, que sio abaladas na mesma medida em que a minha 6
consolidada por este que 6 seu pilaf e componente principal

42 Perceber6 uma coisa,julgar6 outta. Do mesmo modo, ser sugerido 6 uma
coisa, e ser inferido 6 outra. Coisas sio sugeridas e percebidas pecos sentidos, mas

fazemosjuizos e infu&ncias peso entendimento. O que percebemos de forma pr6pria
e imediau pda vista 6 seu objeto primario: luz e cores. O que 6 sugerido ou percebida
por interm6dio deste s2o id6ias tangiveis que podem ser consideradas objetos
secundirios e impr6prios da vista. Onde ha conexio necessaria, inferimos causal de

eFeitos, efeitos de causal, e propriedades umas das outras. Mas homo 6 possivel que
apreendamos pdas id6ias da vista certas outras id6ias que nem se assemelham a das

nem as causam, nem sio causadas por das, nem t6m com das nenhuma conexio

necessiria? A solugao deste problema, em sua plena extensao, abrange coda a peoria
da visio. Apresentar dessa forma a questao coloca-a em um novo patamar, e numb
perspective diferente de todas as teorias precedentes

Zeoda da }'bdo, seg6es 144 e 147
i8 Zeo/l& da p'bao, segao 127
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em outros castes) os mesmos names que as coisas signincadas

Zeor& da llBzsao, seg6es 41 e 106
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vlslveis pr6pttos, ou id6ias da vista, mas isso decorre apenas da experi&ncia e analogia
Ha um ma&aZio e um ma&ba&o nas notas musicais, e homens foam em um tom mats

alto ou maid baixo, mas 6 data que ipso nio 6 maid que metifora ou analogia. Assam,
do mesmo modo, para expressar a ordem das id6ias visiveis, empregam-se as pajamas

.poslkgo, aao e ba&o, aclha e abafao, e seu sentido, quando assim ap]icadas, 6 ana]6gico.

47 Mas, no caso da visio, nio nos contentamos com uma suposta analogia
entre naturezas di6erentes e heterogeneas, mas supomos uma identidade de natureza.

m mesmo objeto comum a virios sentidos. E somos levados a esse euro porque,
coma os diversos movimentos da cabega. para ama e para baixo, para a direita e para
a esquerda, sio acompanhados de uma diversidade nas id6ias visiveis, sucede que
estes movimentos e posig6es da cabega, que sio de cato tangiveis, conferem seus

pr6prios atributos e denomina96es is id6ias visiveis com as quais estgo conectados e

que, por esse memo, passam a ser denominadas alto e baixo, direita e esquerda, e
denotadas por outros nomes que exprimem os modos de posigao espacid20, os quaid,

antes dessa conexXo ser experimentada, nio teriam fido ahbuidos a das, peta ments
nio no sentido primario e literal. ' ' ''

48 Apartir ditto, podemos vercomo a mente se lorna capaz de discernir, pda
wsU, a posi®o de objetos distances. Coho estes objetos imediatos, cuba mQtua relaGao

e ordem passam a ser expresses por termos relativos a localizagao tangivel, es=o
conectados com os reais objetos do taro, o que dizemos ejulgamos de uns tamb6m

dizemos ejulgamos dos outros, transferindo assam nosso pensamento ou apreensao
dos signos para as coisas signiHicadas; do mesmo modo que 6 usua], ao ouvir ou ]er

um dinursa, negbgmcim os sons ou as leas e passat instantaneamente aa sigiificada
49 Mas ha uma grande dificuldade relacionada a posigao dos objetos, tal

coma percebida pda vista. Pols, dado que os feixes de raids procedentn de qualquer
objeto luminoso, apes sua passages a&av6s da pupila e sua refragao belo cristalino.

zo Zeo/za da Plkdo, segao 99.
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consequentemente, que as figurasfvisiveis] nesse casa s&o proporcionais aquejas
superficies irradiantes, ou a magnitude tangivel realdas coisas, nXo se seguira disso.

por6m que na vista comum percebamos ou julguemos essay magnitudes tangiveis
reals simplesmente por meio das magnitudes visiveis das figuras, pols nesse cano a
Qstdncia ngo este dada, ja que os objetos tangiveis estio situados a dilerenks distincias:
e os diameuos das imagers, is quads as figures sio proporcionais. estio na Fazio invusa

das distancias, que nio sgo imediatamente percepdveis pda vistas. E mesmo admitindo

que o lossem, ainda assam e cerro que a ments ao apieendapela vista as magrutudes dos
objetos tangiveis, n2o as computa por meio da proporgao inversa das distincias e da

proporgao direta das figuras. Que nenhuma infer6ncia ou raciodnio dense tips
acompanha o ato comum de ver, a experi&ncia de cada um pode infbml6.]o I '''

.. . .'. 54 Para saber como percebemos ou apreendemos pda vista a magnitude real
de objetos tangiveis, devemos considerar os objetos visiveis imediatos e saas

propriedades ou acidentes. Esses objetos imediatos sio as figuras, que sao, algumas,
dais qvidas, outras mats esmaecidas Uninr); algumas mats alias, outras mats baixas

em sua pr6pria ordem ou localizagao peculiar, a qual, embora na verdade muita

distinta, e inteiramente diHerente da dos objetos tangiveis, tem com ela uma relagao
e conexao, e por ipso pasha a ser signinicada pecos mesmos termos, a/ro, &a&o. e assam

por dianne. Ora, pda grandeza, esmaecimento e posigao das niWra$ percebemos a

:' Teofiada Vkdo
zl Teoriada Visio

segao 144
segao2
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magnitude de dbjetos tangiveis; sendo que as figures maiores, dais d6beis e maid

23 Zeor!& da }/Zhao, segao 158
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posigao das imagens, e com refer6ncia a essa ordem sio divas maid alias e maid
baix&s24. Essas figuras tamb6m sio mais ou menos d6beis, sendo verdadeiramente

das, e nio as imagens, os objetos visiveis. Portanto, o que foi ditz das imagens deve,

ngorosamente, ser entendido das figuras correspondentes, cujo esmaecimento, posigao
e magnitude, sendo imediatamente percebidos pda vista, contribuem, todas os a6s
para sugeru a magnitude dos objetos tangiveis, e isto apenas devido a uma conexio
observada na experi&ncia

58 Talvez algunspossampensarquea magnicudedafiguratenha umaconexio

necessiha com a do objeto tangivel, ou(se nio confundida com ela) sqa pele ments
o 6nico modo de sugeri-la. Mas into este tio longs: de ser verdade que, de dual 6guras

visiveis de igual extensao, uma, por ser maid paJida(faint) e ester em posigao mats
elevada, sugerira uma magnitude tangivel cem vezes maior que a out182s o que 6

uma prova evidente de que nio julgamos a magnitude tangivel apenas pda visivel.
mas que nossojuizo ou apreensao deve ser avaliado antes por outras coisas que, no

entanto, por nio se conceber que denham muita semelhanga com a magnitude tangivd,
podem, por essarazao, ser negligenciadas. ' p--'

59 observe-se, kinda, que, a16m da magnitude, posigao e esmaecimento das
niguras, nossas preno96es acerca do tipo, tamanho, formato e natureza das coisas

contribuem para sugerir-nos suas magnitudes tangiveis. Assam, por exemplo, uma
figura de mesma grandeza e esmaecimento, e na mesma posigao, deverg se tiver o
formato de um homem, sugerir uma magnitude tangivel menor do que se dvesse o
formato de uma torre.

L: 60 Quando sio dados o tips, grau de esrnaecimento, e posigao das figuras
horizontaisa, a magnitude tangivel sugerida serf como a visivel. Como as distincias

e magnitudes que nos acostumamos a media pda experi&ncia tftil jazem no plano
horizontal, decorre que as posig6es das nlguras horizontais sugerem magnitudes
tangveis que nio sio sugeridas do mesmo modo por nlguras verticais. E deve-se
notar que, a medida que um objeEO ascende gradualmente do horizonte em direfao ao

zenith nossojuizo acerca de sua magnitude tangivel pasha pouco a pouco a depended
quake inteiramente de sua magnitude visivel, pois o esmaecimento se atenua a medida

24 Arima, segao 158

:5 Zeo/M da }lsdo, segao 78
26 Arima, segao 56
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que diminuia quantidade interposta de ar e vapores e, conforms o dbjeto se eleva, o
olho do espectador tamb6m se eleva acima do horizonte, de modo que as duas
drcunst8ndas concomitantes, do esmaecimento e da posigao horizontal, ao deixarem

de in8uenciar a sugestao da magnitude tangivel, essa mesMa sugestao oujuizo toma-

se, proporcionalmente, um efeito apenas da magnitude visivele das prenog6es. Mas
f ev dente que, se diversas coisas(por exemplo, esmaecimento, posifaa e magnitude

Hsivel) contribuem para ampliar uma id6ia, com a supressao gradual de uma dessas
coisas a id6ia sera. gradualmente diminuida. Este 6 o caso da Lua27 quando se eleva
acima do horizonte e gradualmente diminui sua dimensio aparente, a medida que
cresce sua altitude.

61E namralquematematicosconsidaemoangulovisualeamagnifudeaparente
como o 6nico ou principal meio de nossa apreensao da magnitude tan$vel dos objetos.
Mas 6 6bvio, a parter do que se expos, que nossa apreensao 6 muito mats influendada

poroutrascolsasz8 que nio t6m nem. sem.elhanq:a nem conexio necessana com. ela
62 E eases mesmos meios que sugerem a magnitude das coisas tangiveis

sugerem tamb6m sua distanciaz9, e o fazem da mesma .maneira, into 6, simplesmente

pda experi6ncia, enaoporqualquer conexio necessAxia ou infwdncia geom6aica O
esmaecimento, portanto, e a vivacidade, a posigao alta ou baixa, juntamente com o
tamanho visivel das figures e nossas prenog6es relativas ao fomlato e esp6cie dos

objetos tangiveis, sio o verdadeiro meio pelo qual apreendemos os vftios kraus da
distincia tangivel. lsto & conseqti&ncia do que foi exposto, e serf de cato evidente
para qualquer um que considere que aqueles angulos visuals, com seus arcos ou
cordes, n2o s8o nem percebidos pda vista nem pda experidncia de nenhum outro
sentido, ao pasco que 6 cerro que as figuras, com suas magnitudes, posig6es e kraus de
esmaecimento, sgo os 6nicos objetos pr6prios da vista, de modo que tudo que &

percebido pda vista deve ser percebido por meio destes, para o que tamb6m
contribuem as prenog6es obtidas pda experi&ncia do taro, ou da vista e do taro
conjuntamente.

63 E. de cato, basra-nos simplesmente refletir sobre o que demos para nos

assegurarmos de que, quanto menores forem as figures, quanto mais esmaecidas e

leona da p'Bao, segao 73
28 Arima, segao 58.
29 leona da I''k&o, segao 77.

109



George Berkeley

mats elevadas estiverem(desde queainda estqjam abaixo dalinhahaiizontalso ou de

sua figura), tanto major parecera sua distincia. E elsa posigio elevada da figura 6, em

sentido estrito, o que se deve engender quando se fHa populamlente que o olho

percebe campos, lagos, etc. interpostos'i ence ele e um objeto distante, pok as
figuras conespondentes a estes sio percebidas apenas homo estando maid baixas que

a do objeto:;. Ora, 6 evidence que nenhuma dessas coisas [em emsua pr6pria natureza
qualquer conexio necessfria coin os diversos graus de distancia, e um pouco de
reflexio revelari tamb6m que maltiplas circunstincias de formato, cor e esp6cie
influenciam nosso juizo ou apreensao da distancia, e tudo ipso se segue de nossas
preno96es, que sio meramente o efeito da experi6ncia

64 Assim como 6 natural que matemfticos reduzam as coisas a regra e
medida da geometria, des tendem a supor que a magnitude aparente tem um papel
maior do que realmente se verifica na formagao de nosso juizo acerca da distgncia

que as coisas estio do olho. E, sem davida, serif uma regra facil e expedita para
determinar o lugar aparente de um objeto se pud6ssemos dizer que sua distincia 6

mversamente proporcional ao diimetro de sua magnitude aparente, ejulgar arenas

com base nisso, excluindo today as outras circunstincias. Mas 6 evidence que esse
nao serra uma regra correta, pois ha certos casos na visio, mediante luz refletida

ou reftatada, nos quaid a diminuigao da magnitude aparente 6 acompanhada e
uma diminuigao aparente da distincia

65 Mas para certificarmo-nos adicionalmente de que nossos juizos ou
apreens6es tanto da grandeza quanto da distincia de um objeto nio dependem
absolutamente da magnitude aparente, basta indagar ao primeiro pintor que
encontra=rmos, o qual, por levar em conta mais a natureza que a geomeaia, gabe muito

bem que diversas outras chcunstincias contribuem para isso. E dado que a arte s6
consegue nos iludir na medida em que imita a natureza, precisamos apenas observar

quadros de perspectiva e paisagens para ser capazes dejulgar sabre este panto
66 Quando o objeto este raopr6ximo que a discinciaentre as pupilas guarda

alguma proporSao signi6cativa com ela, a sensagao que acompanha o gila au esforgo
dos olhos a fim dejuntar sobre ele os dois eixos 6pticos deve ser considerada homo

Acima, segal 56.
Ze0/7a da p'bao, segal 3
Arima, segao 55
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3s Zeoda da tsao, seg6es 16, 17

34 Arima, segao 39.
35 Zeoda da tsao, seq:ao 21.
36 Zeoda da l;pZsao, segal 29
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:=m:'===m1ll::lEl:F :
69 Nossa experi&ncia da visio 6 obtida pelo olho nu. Apreendemos ou

julgamos a partir dessa mesma experiencia quando olhamos atrav6s de lenten Nio

podemos, entretanto, em todos os casos, concluir de uma para outra, porque essas
cucunstincias particulates que sio ou exduidas ou acrescentadas peso uso das ]entes

podem algumas vezes alterar nossos juizos, particularmente na medida em que
dependam de prenog6es. ' ' " '''-- -"' 'l

70 0 que escrevi aquipode server de comentfrio a meu .Elna6.reza z/majUo?a

Zeo/M da }'Zsdo, e creio que o tornar£ 6bvio a homens dedicados a reOexio. Numa
epoch em que se ouve falar tanto de pensamento e raciocinio, parece desnecessfrio
observar como 6 6til e necessfrio pensar para chegar a no96es corretas e acuradas.

distinguir coisas que sgo di6aentes, char de maneira consistente, e saber o que estainos
querendo dizer. E, no entanto, por malta disco, podemos ver muitos, mesmo nesta

epoca, mcorrerem em peip6tuos equivocos e paralogismos. Assim, nenhum amigo
da verdade e do conhecimento restringiria ou desencorajaria de qualquer modo o
pensamento. lla, 6 verdade, algumas mgximas gerais, produzidas ao lingo das eras
como compilagao da sabedoria de pensadores, que servem, em vez do pensamento,
de guia ou regra para a multidio que, nio se importando com pensar por si mesma,

deve apropriadamenLe ser conduzida palo pensamento de outros. Mas os que deem
por conga pr6pria, os que escapam da regra do pablico ou querem forge-los a ela, se
estes nio pensam, que ido os homens pensar deles? Como nio pretendo fazer

descobertas que outros nio pudessem tamb6m ter Heito, sejulgassem que o esfbrgo
valia a pena, 6 precise que eu dina que, sem esforgo, ningu6m jamais enrender6 a
verdadeira natureza da visio, nem compreendera o que eu escrevi sobre ela

71 Antes que eu conclua, pode nio ser inoportuno acrescentar o seguinte
extrato das P%fZosoPf/an/ 7 zz aarons, reference a umapessoa cega desde ainnancia.
que muito mais garde passou a enxergar
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George Berkeley

significa, qualquer objeto lora, n8o representa de modo allgum uma id6ia, e tampouco

podemos ter quaiquer.jdeia de aldo que este. exclusivamente fora de n6s. lsto porque:
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corolfrios pode ser obtido

Sou
Seu humilde servidor, etc.
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ERRATA

A paging 74, linha 6, Dade se 16 "o que torna inapropriado", leia-se "o que o toma
inapropriado'

A patina I lO, linha 19, onde se 16 "6 acompanhada e", leia-se "6 acompanhada de'




