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Ele comega por apJ'esentar uma explicagao para o insucesso em

princfpio da tentativa de redugao. Escreve: ''Os fli16sofos com razgo

abandonaram a esperanga de judo traduzir para termos observacionais

e 16gico-matemgticos. Elem haviam perdido essa esperanga mesmo

quando ainda n5o haviam reconhecido, a trtulo de raz5o para elsa irre-

dutibilidade, que grande parte dos enunciados n5o trazem seu Tote pri-
vado de conseqU6ncias empfricas. E, para a]guns fi]6sofos, essa irre-

dutibilidade aparecia como a bancaiTota da epistemologia''i

O esquema de sua explicagao 6 dimples: da mesma forma que

n5o foi possfvel exibir o significado empfHco de cada termo porque

nem todo termo tem significado empfrico, assim tamb6m n5o 6 possf-

ve] exibir o significado emprdco de cada enunciado porque nem dodo

enunciado tem significado empfrico. Desse modo, a passagem do se-

gundo para o terceiro marco do empirismo, segundo a sinalizagao de

Quine, tem o mesmo senrido que a passages do primeiro para o se-

gundo'. O veiculo primgdo do significado, que el-a o termo na altura

do primeiro marco, pasha para a sentenga no segundo e para a peoria
como um dodo ou sistema de sentengas no terceiro.

Mas como elsa nova expansao do reposit6iio primfrio do signi-

ficado podeiia evitar a "bancarrota da epistemojogia" ou a bancarrota
do empirjsmo?

Prejiminarmente, Quine descarta o reducionismo no novo navel

A tradugao de uma peoria syria uma cansativa axiomatizagao de lada

a diferenga que faria a verdade de uma peoria no que conceme a expe-

' EpistemoMileNatura zed p. 82. Edigao brasileira, p.170.
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ri6ncia. Elsa syria uma estranha tradugao, pols nela o todd syria tradu-

zido sem que o fosse nenhuma das panes. Melhor serra falar hesse

casa ngo de tradugao, mas simplesmente de evid6ncia observacional

para teorias; e, seguindo Peirce, tends todd o direito de continuar a

chamar ipso de significado empirico das teorias

Em segundo lugar, ha uma outra conseqii6ncia da rejeigao do

atomismo (no plano das sentengas) em favor do holismo seminuco

que dove ser nevada em conte. A16m do reducionismo, .] = -- A

abandona-se

tamb6m outro ponto fundamental do empirismo 16gico, outro dogma

do empirismo, segundo Quine: o dualismo analftico-sint6tico. Escreve

ele: ''O holismo obscurece o suposto contrasts entry a sentenga sintCti-

ca. com seu conteQdo empt.rico, e a sentenga anali.tica, de conteQdo

null. O paper organizador, que era supostamente o paper das sentengas

anali.ticks, 6 agora compartilhado pdas sentengas de um modo gerd, e

o conte6do empirico, que se supunha peculiar bs sentengas sint6ticas,

este. agora difuso por todo o sistema''4. E a rejeigao que assinala, se-

gundo Quine, o quarto marco do empmsmo

A epistemologia de Quine, portanto, estarf preocupada em pre '

servar o empirismo sem reducionismo e sem dualismo
analftico-

sint6tico. lsso equivale a estabelecer, no engender de Quine, um empi-

rismo sem dogmas. Para tanto, ele vai fazer repousar o conteudo do

empirismo ngo maid no reducionismo mas em ''dual tests capitals que

mantiveram-se inatacgveis e assim se mant6m at6 hole. Uma 6 a de que

toda evid6ncia de que a ci6ncia disp6e 6 a evid6ncia sensorial. A outra

3

4
Epistemology Naturalized", pp: 79-80.
Five Milestones of Empiricism", pp. 71 r2
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.) 6 a de que qualquer processo de inculcar signiflcados de palavras

teri que repousar, em 61tima anflise, numa evid6ncia sensorial''S.

A resposta de Quine a essay exig6ncias 6 o natul alismo, o quinto

e 61timo marco do empirismo. Sua epistemologia, confinada nos no-

vos ]imites, naturaliza-se, n:io se distingue das pr6prias ci6ncias natu-

rais que constituem, entry outras, seu objeto de investigagao.

O empirismo 16gico tinha ainda a epistemologia por uma filoso-

fia primeira, capaz de fundar as ci6ncias. Dada a aceitagao do dualis-

mo analitico-sint6tico, a pretensiio de uma filosofia cientffica era ga-

rantida por um logicismo. A fi]osofia era uma '']6gica aplicada''e,

ci6ncia composta de sentengas puramente analfticas que estaria, assam,

apoditicamente justificada e que poderia, por sua vez, fundamentar as

ci6ncias emprricas ao exibi-las como construtos 16gicos sobre a expe-
ri6ncia imediata

Com a rejeigao do dualismo analrtico-sint6tico, perde-se a pos-

sibilidade ]6gica de uma filosofia primeira. N5o hg nenhuma esp6cie

substantiva de hierarquia epistemo16gica entry as diversas disciplinas

do conhecimento. A rqeigao do dualismo empunha a bandeira da

igualdade epistemo16gica: a]inham-se dado a dado a frsica, a ]69ica. a
matemgtica, a filosofia e a pr6pria linguagem natural. Tudo 6 um dni-

co esquema conceitua], desenvolvido a partir de um mesmo ponto,
com diversas especializag6es que respondem a necessidades impostas
pda natureza do objeto de investigagao.

Analys"Epistemology Natura ized p. 7e Eliminationsileira, p 166 cs Through Logical
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A epistemologia ou "argo que a eja se assemelhe", coho admire

Quine com a mudanga radical de perspectiva, "estuda um fen6mena
natural. a saber, um sujeito humano ffsico. Concede-se que esse su-

jeito recebe uma carta entrada experimentalmente controlada -- certos

padr6es de irradiagao em vadadas freqti6ncias, por exemplo -- e no

devido tempo o sujeito fornece como sai.da uma descrigao do mundo

extemo tridimensional e sua hist6ria. A relagao entry a magna entrada

e a safda torrential 6 a relagao que nos sentimos estimulados a estudar

um tanto pdas mesmas laz6es que sempre serviram de estfmulo a

epistemologia; ou sega, a fim de ver como a
evid6ncia se relaciona a

teoria e de quaid maneiras as nossas teorias da natureza transcendem

qualquer evid6ncia disponfvel"7. Ao estudar a ci6ncia enquanto "lns-

tituigao ou processo no mundi" a epistemologia de Quine n8o cantata

com nenhuma especificidade metodo16gica em relagao a. ci6ncia natu-

ral que 6 seu objeto. Serf uma ci6ncia da ci6ncia
Assam, Quine, do mesmo modo que Camap, parte do faso da

ci6ncia, do fato da exist6ncia da ci6ncia. Ambos partum tamb6m do

pr6prio conteQdo da ci6ncia, mas com prop6si 1.. .= . X

tos distintos. Enquanto

Camap toma o conteiido da ci6ncia para submet6-1o a uma redugao a

expenencia - comprometido ainda com um projeto cartesiano de fun-

damentagao -- Quine, sob o patrocfnio do que poderiamos chamar de

prince.pio da crenga met6dica, admits os ''prqu{ J£.
zos'' cientfficos como

verdadeiros. Cassada a possibilidade de uma filosofia com precedfn-

cia epistemo16gica em relagao a ci6ncia, a pr6pria ci6ncia 6 o melhor

mundo epistemologicamente possfvel .

'Epistemlogy Naturalized '', p. 82. Edigao brasileira, p. 170
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Podemos ent5o dizer que Camap menciona a ci6ncia empfrica

em sua epistemologia e Quine a usa. A conquista da "liberdade de usar

o conhecimento cientffico''* autoriza ao epistem61ogo o recurso aos

6rgaos dos sentidos frsicos na formu]agao do prob]ema epistemo]6gi-

co. Ta] recurso signiflicaria uma petigao de princfpio na 6tica do epis-

tem6]ogo tradicional, a quem o projeto de fundamentagao da ci6ncia

vedava, naturalmente, qualquer apelo a ci6ncia. Os tijolos para a
construgao da base da ci6ncia ''teriam que ser irredutivelmente men-

tais e teriam que estar presented a consci6ncia''v, como os sense data
dos fenomenalistas.

O ''epistem61ogo liberado '' n5o teri nenhum escrapulo em

'apelar aos receptores frsicos da estimulagao sensorial e dizer que para

ele o caracterfstico com respeito a dados sensfveis 6 a mora proximi-

dade a eases receptores, sem levar em conta a consci6ncia. E maid:

pods deixar de falar de dados sensfveis e falar, em vez disso, de esti-

mulagao sensorial''io. O que vale para ele 6 a prioridade causal, defini-

da pda pi-oximidade aos receptores ffsicos, e n5o tem mats importan-

cia a velha e controvertida questao da prioridade epistemo16gicai I

O mecanismo cognitivo humano serf estudado, entao, como um

processo de produgao em que o produto (output) 6 a ci6ncia e a mate-

ria prima basica, o insumo (input) bfsico 6 a estimulagao sensorial

Saber como o sujeito humano fTsico efetivamente processa essa esti-

mulagao para produzir a ci6ncia 6 a questao fundamental da episte-

The Roots ofRejerence. p. 3.
'.. The Rooi$ ofKeferetlce. p. 2
'' The RoorsofR(defence, p 3
1 1 Cf. ''Epistemology Naturalized ' P. 82
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mologia de Quine, que se presta a investigagao por parte da psicologia

empfrica ou behaviorista, sujeita aos m6todos e c8nones pr6prios des-

''A recomendagao de Peirce repudia a psicologia mentalista -

:.:ll illiiU:: I lii:ll

abstratas que selam ' mecanismo cognitivo serf entg.o, antes de mats

: The Roofs q/'RCgerence, p 34
1; rhe Roofs ofRcgerence, P. 35



linguagem natural. A epistemologia de Quine confunde se, entao. com
o holismo semfntico.

Assam, compreende-se claramente porque as dual tests ''inata-

cfveis", que formulam, segundo Quine, o empirismo sem dogmasi4.

dizem respeito respectivamente a evid6ncia e ao significado. A epis-

temologia, escreve Quine, este "centrada em romo da evid6ncia e a

significado em tomo da verificagao; e evid6ncia 6 verificagao''is. lsso

significa que a relagao semintica e a relagao de evid6ncia que as sen-

tengas da ci6ncia ou da linguagem natural mant6m com os estfmulos

ngo-verbais ou com a estimulagao sensorial s5o coextensivas16 e espe-

clticar a natureza dessas relag6es 6 o objetivo comum da sem2ntica e
da epistemologia de Quine

A estrat6gia de Quine este em concentrar-se no processo de

aprendizado infantil da ]inguagem natural, processo que, de acordo

com ele, ''6 uma questao de fato, acessfvel a ci6ncia empfrica''i7. Mas:

a despeito dense acesso, a invesligagao de Quine nio assume propria-

mente a foi-ma cientffica. Ela se faz efetivamente ''a grande distgncia
do ]aborat6rio, como uma especulagao em vfrios nfveis''iS, m6todo

julgado suficiente por Quine para assinalar de modo clara suns ques-
t6es de interesse primordialmente filos6fico. A especulagao, justifica

ele, ''6 admissfvel se se reconhece que 6 especulagao e se realiza sem

perder de vista o possfve] acesso a uma evid6ncia em algum estggio

i4 Cf. "Two Dogmas of Empiricism '', p. 42.
1: ''Epistemology Naturalized", p. 89.
' Cf. The Roo/s ofRc# ence. p 38

::z: ;:$ilZ;i::::l;
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futuro" . Pods-se, pris, dizer que a epistemologia de Quine 6, na ver-

dade, um projeto epistemo16gico, um esbogo especulativo a ser desen-
volvido cientificamente

A objegao fundamental de Quine ao empirismo 16gico nio se le-

vanta contra as tentativas particulares de discriminar os enunciados em

analfticos e sint6ticos e de exibir o significado empfrico de cada enun-

ciado sint6tico. A objegao 6 lavrada contra o que Quine considers

pressuposto comum, a mf filosofia da linguagem do empirismo 16gi-

co. Na base de amboy os dogmas, segundo ele, este o pressuposto de

que o enunciado ou a sentenga 6 a unidade mi.nima de significagao. O

grave equfvoco dos empiristas 16gicos este, portanto, em fincar pe no

que Quine chama de o segundo grande marco na evolugao do empt-

rismo20.'Sup6e-se que a cada enunciado sint6tico no domfnio da lin-

guagem (ou da peoria) corresponds um fate no contradomfnio do mun

do. (O enunciado analftico sends, ent2o, o confimlado ern quatsquer

circunstancias). E ipso, segundo Quine, 6 false.

A falga suposigao da relagao linguagem-natureza 6 o que expli-

ca. em tlltima instincia, para Quine, o malogro dos melhores esforgos

do empirismo 16gico na solugao dos problemas do reducionismo e da

demarcagao analftico-sint6tico; os problemas ngo sgo reals ou, para

usar a terminologia pr6pria dos neo-empiristas, nio passam de pseudo-

problemas.

E qual syria a verdadeira relagao linguagem-natureza? Esse, na-

turalmente, 6 a questao essenciai a que se vai dedicar Quine em sua

' The Roots ofReference. p. 34.
zo Cf. ''Five Milestones of Empiricism
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teoHa da linguagem. Sua investigagao parte do telceiro grande marco

da hist6ria do empirismo, inaugurada, segundo ele, por PielTe Duhem:

o abandono da sentenga como unidade primal.ia de significagao empf-
rica em favor da teoda como todo2i

Que esp6cie de coisas seriam os significados? Para Quine, em

primeiro lugar, dove-se estar atento ao alerta de Frege de que o signifli-

cado de um termo singular ngo pods ser confundido com o objeto
eventualmente nomeado. O exemplo, famoso, de Frege serve-se das

express6es ''Estrela da Manh5'' e ''Estrela da Tarde '': ambas, nos diz,

t6m a mesma refer6ncia, mas significados diferentes, jf que uma ob-

servag2io empfrica teri sido necessgria para o estabelecimento da iden-

tidade da refer6ncia e n5o mora reflex5o sobre palavras22. Do mesmo

modo, disLinguem-se, segundo Quine, o significado de um terms Herat

e sua extensao, o que pods ser notado no caso das express6es ''criatu-

ras com coragao '' e ''criaturas com dns'', provavelmente iguais em ex-

tens5o e com certeza diferentes quanto ao significado23. Por outro

lado, pensar-se em entidades mentais como sendo o significado de
formal ]ingtifsticas serra um bisonho retrocesso. AHnal, o saito inver-

so, das idfias para as pajavras 6, segundo Quine, um marco no pro-

gresso do empirismo. O mesmo vale para a proposigao, que, para Qui-

ne, se ni0 6 apenas outra palavra para sentenga, n:io paisa de id6ia, a

'id6ia expressa pda sentenga''24.

Cf. ''Five Milestones of Empiricism:
Cf. ''On What There ls'', p. 9

:' Cf. ''Two Dogmas of Empiricism '', p. 21

' rhe Roo/s alec:terence, p- 36 Ver tambfrn P#f/osopAy offogfc, cap. I
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A solugao de Quine este em ]ecusar os significados. lsso nio signi-

fica. obviamente, negar que palavt-as e sentengas spam significativas

("meaningful"), ou, coma prefers Quine, significantes ("significant")

para evitar a sugest5o etimo16gica do significado coma entidadezs. De

acordo com o crit6rio onto16gico de Quine segundo o qual "ser 6 ser a

valor de uma varifvel''za -- pods-se dizer que sentengas sgo significantes

sem nenhum compromisso com o reconhecimento de significados como

entidades. Parafraseando um de sells exemplos("Alguns cigs sio bran

cos"), podemos dizer que a senlenga "Algumas sentengas sgo signifi-

cantes'' informa que algumas coisas que sgo sentengas sgo significantes;

e, a fim de que esse sentenga sqa verdadeira, as coisas que a varifvel

ligada ''algo '' percone devem incluir algumas sentengas signiflcantes,

mas n5o precisam incluir o significado nem, digamos assim, a 'senten-

cialidade' (qualidade de ser uma sentenga). Quine manga, pols, a na-
valha de Occam, para eliminar os signiflcados, que, para ele, s5o entida-

des intermedigrias de valor explicativo ilus6rio

O problems do significado reduz-se, entao, ao problema de ex-

plicar o que Quine chama "o ter significado" ou significancia (o pro-

blema do gramatico) e a identidade de significado ou sinonfmia (o

problema do lexic6grafo)28. E ipso, segundo acredita, dove ser frito -- e

ele procurara fazer - ''em termos de comportamento ''". Mas por que

comportamento '?

7

25 Cf. ''On What There ls'', p. ll
za Cf. "On What There ls'', p. 15.
27 Cf. ''On What There ls'', p. 12. .. ..
8 Cf. "The Problem of Meaning in Liguistics", P. 49

'On What There ls", p. 12
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Eliminados os intermedifrios inateis, restam as palavras e as cir-

cunstincias pr6prias de uso. Para Quine, o aspects semfntico do

aprendizado de uma palavra n5o este distance do aspecto fon6tico.

Mais complexo, o aprendizado sem6ntico 6 tamb6m, contudo, um pro-

cesso de imitagao. O aprendiz comega a dominar o uso de uma palavra

estudando o comportamento de um iniciado a parter da apreensao si-

multinea do som e do contexto da emiss5o. Na expressiio de Quine

:A ]inguagem 6 uma arte social. Para assimilf-la dependemos inteira-

mente de indfcios, intersubjetivamente disponfveis, quanto ao que di-

zer e em que circunstfincias. Por isso a comparag:io de significag6es

lingiirsticas n5o t&m justificagao alguma, salvo quando se as entende

coma disposig6es humanas a responder abertamente a estfmulos so-
cialmente observliveis'''o.

Quine, portanto, em seu tratamento da linguagem ngo loma o

bonds no suposto porto inicial, o do discurso fenomenalista, soble

dados sensfveis. Ele pegs o bonds andando, num ponto intermedigdo,

o ponto do discurso fisicalista, o discurso comum sobre coisas ffsicas,

segundo ele, ''as coisas postas no foco mais nftido''3i, aquelas que s:io

mats p6blicas, mats perceptfveis e identificfveis e que, por conse-
guinte, melhor se prestam ao treinamento social do uso da linguagem

E sabre o aprendizado da ]inguagem natural ou, maid precisa-

mente, sobre o ''caso paradigma '', em que hf refer6ncia a album objeto

visfvel", que Quine vai ajustar, a princfpio, seu foci. Dense panto de

partida interm6dio e]e tem sarda para os dots ]ados e pode explicar

Word and Oyecf, p. \x
31 Moreland Ob#ecr, p. I
sz Cf. "Ontological Relativity'', p. 28.
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coma os "eventos sensoriais dispersos" chegam a ser tratados coma

percepgao de um objeto33 e coho, a partir da ontologia austera do
1-1omem de Java -- onde somente s5o admitidos objetos fisicos -- se

pods ascended na escala onto16gica at6 as entidades matemAticas

Qual a relagao entre o panto inteml6dio -- o discurso intersubje-

tivo sabre corpos ffsicos -- e os dados da subjetividade? Certamente

n5o 6 a relagao em que os Qltimos fundariam o primeiro: ''Se melho-

rarmos nossa compreensao do discurso ordinfrio acerca de coisas ffsi-

cas -- escreve Quine n2o serf reduzindo-o a um idioma mats fami-

liar: nenhum o 6. Serf polo procedimento de esclarecer as conexoes

- causais ou de outra natureza -- entry o discurso ordinfrio sobre coi-

sas frsicas e outras mat6rias que captamos com a pr6pria aluda desse

discurso acerca de coisas frsicas

Em sua explanagao da relagao linguagem-mundo, Quine se fur

ta. na verdade, ao problema de definir a observagao. Seu expediente

consists em nio falar de sensag6es privadas, de observagao, mas, tam-

b6m a{ na ''ponta observacional '', falar de linguagem. Prop6e que ta-
lemos de sentengas observacionais. ''Uma sentenga 6 observational

escreve ele -- na medida em que seu valor de verdade 6 admitido, em

dada ocasiio, por praticamente todo membro da comunidade lingiifsti-

ca testemunha da ocasigo. Esta definigao depends da id6ia de peKenga

a comunidade lingiifstica, mas ipso ngo traz nenhum problema: pode-

mos reconhecer a pertenga a comunidade lingUfstica pda meta flu6n-

cia do diflogo, o que 6 coisa que podemos constatar sem conhecer a

35

S3Cf."OnWhatTherels",p. 17. . ..

34 Cf. "Identity, Ostension and Hypostasis, p. 77
35 Word and 04/ecf, p. 3
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linguagem em quest:io''30. A16m disso, polindo-se a definigao, exide-se

que uma sentenga para ser observaciona] bela o que Quine chaka de

sentenga ocaslonal (e nico estfmulo analftica), into 6, que o assenti-

mento ou dissentimento em relagao a ela vane de acordo com as cir-
cunst3ncias' '

As sentengas observacionais, destaca Quine, "sio a porta de en

trada a linguagem e a ci6ncia''38. N5o se referindo a dados sensfveis,

situadas ja no patamar da intersubjetividade, das podem cumprir
muito bem os pap6is epistemo16gico e sem8ntico confiados is obser-

vag6es. Mas, debaixo da nogao de sentenga observacional -- que se

reporta a testemunhos compartilhados -- permanece a questao da pas-

sagem das sensag6es subjetivas distintas para a identidade de resposta

lingUrstica. O percurso, segundo Quine, 6 garantido pele treinamenlo

social do uso da linguagem

O treinamento 6 baseado em um condicionamento: a sociedade

premia o uso apropriado de cada express:io e pune o uso indevido. O

chamado caso paradigmgtico do aprendizado da ]inguagem 6 o apren-
dizado por ostensao, em que estgo presentes estimulos n:io verbais.

Considelemos um dos exemplos favorites de Quine, o aprendizado da

palavra "vermelho" ou da palavra ingjesa "red" (um monosstnabo, que

assam se ajusta melhor a faso precoce do apt-endizado infantil). A

crianga em sua faso de balbucio, de emiss5o de sons ao acaso -- prova-

velmente ja dentro do sistema vocfTico da lingua que aprenderf
emitirf eventualmente o proprio som ''red '' na presenga de um falante

' The Roots ofReference, p. 39
- Ct. The Roots ofKefei'ence. y. 39.
' The Roots ofRe/erence. p. 4Q.
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adulto da lingua inglesa e sera por ele gratificado; ou emitirf um som
muito similar e serf ao mesmo tempo corrigido e gratificado. O
adulto, caso seja zeloso de seu paper de instrutor, deverf incentlvar a

crianga a novas emiss6es e providenciar a dada emissgo a exibigao de

algum objeto vemlelho. Esse exibigao garantira que a aprendizagem

em questao ultrapasse o ni.vel meramente fon6tico e alcance o navel

semintico, que 6 o que aqui nos interessa. O domfnio semintico do

uso da expressao serf em princfpio atingido quando a crianga emltir a

palavra se e somente se aldo vermelho estiv$r presents.

Ampliemos esse descrigao sumgria do aprendizado ostenslvo

para localizarmos os pontos mats significativos. O primeiro prob ema
surge ainda no ni.vel fon6tico. O resultado 6 af obtido, evidentemente,

atrav6s da estimulagao dos receptores sensoriais da crianga, prmci '

palmente o receptor auditivo. Mas dada epis6dio de estimulagao e, ue
acordo com a concepgao puramente ffsica de recepgao de Quine, um

evento Qnico. E a crianga, que se guiara por condicionamento, precisa-

ra contar com eventos repetfveis.

A passagem a esfera sem8ntica represents uma diflculdade adicio-

nal hesse mesmo ni.vel receptual. Devem ser levados em conta episoaios

de estimulagao visual atrav6s de ocorr6ncias distintas de vermelho, mas

dentro de um padrao de similaridade, de tal modo que o epis6dio tlnico,

fisicamente falando, possa ser entendido como repetfvel e repetido.

Assim, a similaridade receptual -- similaridade ffsica do impacts

nos receptores sensoriais -- substituia completa identidade receptual e

6 uma questao de grad. Quine recorre a nogao matemgtica de vizinhanga

ou proximidade para explicitar esse aspects- Pods-se aplicf-la a id6ia de

semelhanga receptual atrav6s da seguinte formulagao: atribui-se uma

15



propriedade a todos os epis6dios estimulativos receptualmente pr6ximos

a um epis6dio ''a'' quando se diz que hf um epis6dio ''b '' que n:io 6 re-

ceptualmente id6ntico a ''a '' e 6 tal que dodo epis6dio maid semelhante

receptualmente que ''b '' de ''a'' tem a p!'opriedade ''p''39.

Mas a crianga precise maid do que dessa similaridade receptual.
A similaridade puramente fTsica deverf estar vinculada a uma simila-

ridade perceptual. Essa 6 a segunda face do processo por que pasha o
input fTsico no mecanismo cognitivo.

A similaridade pei-ceptual, ao contrgrio da receptua], n5o 6 frsi-

ca, mas pods ser resgatada ao mentalismo por lneio de um crit6rio

behaviorisla. Quine fornece um exemplo de coma a percepgao se ma

nifesta no comportamento. Suponha-se que um animal sqa colocado

diante de uma tela e uma alavanca. E que Ihe 6 fomecido alimento

quando pressiona a alavanca no moments em que na tela aparece um

cfrculo, e um choque 6 ministrado quando a lela exibe manchas for-

mando um semi-cfrculo. Suponha-se que, em seguida, se faga surgir
na tela manchas que formam um circulo completo. Se o animal entiio

apertar a alavanca, poder-se-g concluir que percebe a figura circular e

n3o as manchas componentes40.

A percepgao se manifesta na resposta a um condicionamento e a

similaridade perceptual, que 6 tamb6m uma questao de grau, pods ter

seu cHt6rio behaviorista formulado em tempos da similaridade recep-

tual: ''mostra-se que ''a'' 6 mats similar perceptualmente a ''b '' do que a
c'' quando o sujeito foi condicionado a responder de certo modo a

11 E]: ]£: 1::1: 3-1$£:=::: g: ]'
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todos os epis6dios na proximidade receptual de ''b" e a suspender tal

resposta com respeito a todos os epis6dios na proximidade receptual
de ''c '' c se verifica que responds do modo indicado aos epis6dios na

proximidadede''a'''''' . . . . '.-.-,-- ,.I
E comenta ainda Quine: "A similaridade perceptual depends da

disposigao do sujeito a submeter-se, de uma forma ou de outra, a
con-

disposig6es de comportamento de segunda ordem ''".

O aprendizado 6, portanto, para Quine, uma formagao de dispo-

sig6es ou hfbitos atrav6s de condicionamento. Esse formagao de dis-

posigoes baseia-se em disposig6es de segunda ordem, nio formadas

por condicionamento ou inatas, que dizem respeito a similaridade per-

ceptual. A crianga tem previamente a capacidade d . J . . A-AI I.B nqn

e ver determinados

epis6dios estimulativos que ngo s5o id6nticos coma sends semelhan-

tes. Ha a{ uma carta indeterminagao, suficiente, no entanto, para ga-

rantir uma repetibilidade, digamos, virtual de eventos, necessana a

indugao e a agro do condicionamento.
O crit6rio behaviorista de similaridade perceptual, que e u ui--''-.'

a revelar os padr6es de similaddade perceptual do
indivi.duo, este su-

jeito a interfer6ncias. Ele depends de uma condiggo ceteris paribus

4' The Roars ofRcgerence, PP ' 17-18

+2 The Roars ofR€#brence, p. 18
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16gico do animal. Se saciado, por exemplo, o animal poderia estar me.

nos propenso a pressionar a alavanca em qualquer circunst&ncia. Esta.

ria maid inclinado a evitar o choque do que a tentar conseguir comida.

Suponhamos, por6m, isolfveis essay interfer6ncias, a medida que pro-

gdde o condicionamento, e perguntemo-nos como se processa a simi-
laridade perceptual, ]ivre de tail interfer6ncias.

A semelhanga receptual 6, por definigao, uma semelhanga glo-

bal, que se verifica na totalidade dos aspectos frsicos envolvidos em

epis6dios de estimulagao sensorial. Jg a simi]aridade perceptual, que

se distingue pda intervengao da consci6ncia, 6 uma similaHdade par-

cia], em que se isolam alguns aspectos de que se df conga preferencial-

mente o sujeito. Ele tem que conservar alguma marca originada polo

epis6dio estimulativo passado para estabelecer no tempo presence a

compaiagao perceptual. De acordo com Quine, o sujeito conserva al

guns tragos, escolhidos a parter de sua saji6ncia (ou destaque) para o

sujeito. Quine fornece um exemplo: "Suponhamos que um Sato 6 visr-

vel nos momentos ''a'', ''b '' e ''c ''; s&ponhamos que o amplo campo

visual em que o gato este 6 o mesmo nos momentos ''a '' e ''c '' e muito

diferente em ''b ''; mas tamb6m que o gato se destaca, 6 saliente nos

momentos ''a'' e ''b '' -- por seu movimento, iluminagao ou posigao fo-

cal -- e n5o em ''c ''. Entio o sujeito pods achar que ''a '' 6 maid seme-

Ihante perceptualmente a ''b '' do que a ''c '', em que pose a paisagem

ser a mesma em ''a '' e ''c ''. Talvez ''a '' sega muito maid semelhante re-

ceptualmente a ''c '' que a ''b '', mas a sali6ncia 6 capaz de conduzir a
similaridade perceptual peso outro caminho''43.

'' The Roots ofReference, p. 2S
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No cano de ''red'', a sali6ncia pods facilitar o aprendizado, na

medida em que a crianga pods proceder com maid rapidez is discrimi-

nag6es relevantes, como saber que se trata da cor e ngo da forma, se os

objetos vermelhos expostos forum, por exemplo, brilhantes e sem
forma definida"

A condigao que govema a determinagao da sali6ncia deste ou

daquele aspects em um epis6dio estimulativo pods ser mata, coma no

caso do movimento, da luminosidade e da cor, ou adquirida. Nesta

situagao, a sali6ncia em um epis6dio presents 6 induzida por tragos

deixados por epis6dios passados, do mesmo modo que a sali6ncia em

um epis6dio presents pods evocar epis6dios estimulativos passados.
A vivacidade dos tragos pods ddpender tamb6m de quao recente

sega o epis6dio pertinente e do grau de prazer ou desprazer proporclo '

nada polo epis6dio. Esse principio do prazer, coho chama Quine, res-

ponds peta motivagao do indivfduo em relagao ao aprendlzaao. um

epis6dio 6 prazeroso, no esquema behaviorista, se implanta, atrav6s de
album mecanismo fisio16gico, uma tend6ncia a sua reprodugao. O grau

de prazer 6 estabelecido pda forma dessa tend6ncia a reprodugao por

parte do sujeito

Quine se vale aqua, mats uma vez, do exemplo da palavra "ver-

melho". Transcrevamos longamente sua exposigao, que f um sumino

do aprendizado da expressao e em que sio util
izados os concertos qui-

neanos que temos estudado: ''Suponha-se que acontega de a crianga

emitir a palavra no curso do balbucio comum hs criangas menores e

5

44 Cf. rhe Roo/s ofRcgerence, p- 44.
45 Cf. rhe Roars ofR€#arence, pp- 28-29.
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acontega tamb6m de estar presents ao mesmo tempo uma bola ver-

melha bem visfvel. O pai lecompensa a crianga, apenas, talvez, mani-

festando sua aprovagao. Assim, em certs brave instance na hist6ria das

afecg6es globals das superffcies sensoriais da crianga ocoiTeu, entry

outras coisas, o seguinte: house raios luminosos nas freqti6ncias do

vemlelho, houve ondas sonoras no ar e no crgnio da crianga (causadas

pda emissio da palavra "red" puja pr6pria crianga), house os impaclos

nos auto-receptores da lingua e da laringe da crianga (ocasionados pda

mesma emissao) e house os impactos, quaisquer que sejam, que loma

ram o epis6dio prazeroso. Em outro dia, acha-se presents, kinda de
modo bem visrve], uma mania vermelha. Sua cor determina um cerro

grau de similaridade perceptual entry o prazeroso epis6dio anterior e o

epis6dio plesente, tomando vfvido, assam, o trago daquele epis6dio. A

chan(la move sous mQsculos da fda de modo a atingir toda a semelhan-

ga possfvel: ela diz de novo ''red'' e podemos esperar que a semelhanga

sera uma vez mats reforgada por uma recorr6ncia da gratificagao''4a.

Temos af, entZio, os aspectos principals de uma peoria gerd do

aplendizado segundo Quine, exemplificada no caste do aprendizada

ostensivo da linguagem. Todavia, nesse estagio elemental de aprendi-

zado, n:o se fda ainda de objetos. A palavia "vermelho" que Quine

tomb como exemplo 6 usada, na verdade, coma sentenga observacio-

nal, como ''ipso 6 vermelho ''. Falar de objetos, como 6 caracteristico a

nossa cultura, 6, segundo ele, resultado de um processo muito mats

sofisticado do que o de emitir sentengas de observagao. N5o basra que
a crianga emita, por exemplo, a palavra ''mam:ie '' em ocasi6es ade-

' 'fhe Roots ofRefzrence. y. 29
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quadas para que se posse entender legitimamente sua explessao como

termo para um objeto individual
Esse ''falar de objetos'' ou o aspecto referential do uso da lingua-

gem 6 ''muito central para nosso esquema conceitual''47 e por ipso inte-

ressa palticulamlente a Quine, cqo proJeto gera] 6 obter "uma melhor

compreensao de como foi possivel chegar a teoria ci
entifica''" ou a nossa

peoria sobre o mundo. ''Uma teoria sobre o mundi -- escreve Gibson -- e

amplamente uma teoria sobre o que ha no mundo e o que uma leona diz

que hg no mundo 6 uma questao de refer6ncia''40. Refer6ncia a objetos,

n5,o s6 a objetos ffsicos, mas a objetos abstratos como atributos, nQme-

ros e conjuntos, que comporao a linguagem te6rica da ci6ncia.

E destaca Quine o passe crucial na psicog6nese da refer8ncia: "E

somente quando a crianga chegou ao uso plano e pr6prio de termos
individuadores como mage que se pods dizer propriamente que ela

se acostumou a usar termos como termos e a falar de objetos. Palavras

como mage e n5o palavras homo mam:ie ou vermelho ou aqua sao os

termos cu;lo envolvimento onto16gico 6 profundo. Para aprender mage,

n:io 6 suficiente aprender quanto do que ocone conta como mage; de-

vemos aprender quanto costa como uma maggie quanto como outra

Termos tail possuem modos inclusos de individuagao

O crit6rio para se saber se a crianga domina de fato o termo

'mage" coma terms gerd e nio dais coma terms de massa (casa em

4' The Roofs ofR€$erence, P- 84

'9 rhe Pht/asap/iy of n ' K 2ulne. p- 57. Ver tamb6m rhe Roo/s ofRcybrence, p 84 c

"Things and their Place in Theories", p 2.
'Speaking of Objects", p. 8. Edigao brasileira, p. 127
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que dina "mais mage" coma "maid aqua") 6 o uso de um aparaLO indi-

viduador, que inclui partfculas coma "um", "outED", "aquele" (e o "s'

do plura]). John Tooke, conforms Quine, procurou definir essay e ou-

tras partfculas em termos sensoriais, imaginando-as como corruptelas

de tempos concretos5i. Mas a essas partrculas gramaticais a crianga

n5o tem acesso pol ' meld de sentengas de observagao52. Ela as aprende

contexLualmente: "primeiramente escreve Quine ela se adapLa a

vfrias fuses ou sentengas maid longas que as cont6m e, entao, desen-

volve gradualmente hfibitos apropriados em relagao is palavlas com-

ponentes como pastes comuns e resfduos dessas formas mats longas

(...). O aprendizado contextual dessas vgrias partfculas progride, po-

demos supor, de modo simultaneo, de forma que das se ajustam gra-

dualmente uma a outra e se desenvolve um padrao coerente de uso,
que se iguana ao dos maid velhos''S3.

Com ipso, jf estamos no interior de um processo maid intrincado

de aprendizagem. N:io se trata maid de aprender palavras como sen-

tengas globals atrav6s de estfmulos n5o-verbais. Extrapola-se, segundo

Quine, a "linguagem de protocojo" - em que se conceitualiza somente

a experi6ncia presence -- passando-se a uma linguagem que opera con-

ceitualizag6es sobre conceitualizag6es. Sem isso n:io poderramos nos

vader da experi6ncia passada, que, para ele, sobrevive na mem6ria

muito mats como conceitualizagao do que como sensagao54.

51 Cf. ''Five Milestones of Empiricism '', p. 68.
' CI. The Reals ofReference, Q. f\

s4 l:f.a lng of ObjectslOpp 9'10. Edigao brasileira, pp. 127-128.
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A primeira faso dense processo de aprendizagem 6 uma faso hfbH-

da em que se aprendem sentengas novas atrav6s da mora substituigao de

palavras, com base em analogies. E o que ocorre quando a crianga chega

ao uso apropriado de uma sentenga como ''Minha mio este doendo '', a

parter de ''Meu p6 este doendo '' e ''M5o ''. Embora se configure aia asso-

ciagao de sentengas com sentengas, que caracteriza o novo processo, nao

ha. segundo Quine, alteragao no estatuto da nova sentenga em relagao is

ja conhecidas e tomadas como ponte de partida. Para ele, aprende-se

maid depressa atrav6s dense expediente, mas as sentengas assam apron '

didas tamb6m o poderiam ser via esb.mulos ngo-verbais e devem, por '

tanto, ser consideradas ainda sentengas observacionais

Para ultrapassar o miro registro fenomeno16gico e dar conta da

linguagem de que efetivamente dispomos, sio necessgrias, conforms

Quine "outras associag6es interverbais que permitam o uso de senten-

gas novas sem vinculf-las, mesmo derivativamente, com
dominion

fixos de estfmulos ngo-verbais"56 Ou deja: ha um break-point no

aprendizado da linguagem, um ponto na relagao linguagem-mundo em

que se comega a observar uma ''sucessao de santos''s7, ''saltos irredutf-

eis"58 por ama da experi6ncia, o que n5o acontecia no navel mats
elementar da ostensgo. E a parter da{ que a linguagem se sofistica, que

vai permitir a construgao de sentengas te6rica
s da ci6ncia, com o aces-

.59 a..:

so ao uso de varifveis, h quantificagao e a peoria dos conjunLos"- Qui-

55 Cf. Word a/zd 04/ecr, p. 9
56 Word and Ob#ec/, p lO.
57 rhe Roofs ofk(defence, p ll?

l$HWg!%!E ;:n'i:iB,:.;::
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ne chama a esse processo de aprendizado de ''intel'animal:io de sen-

tengas'' ou ''sfntese ana16gica''co.

Um exemplo que, segundo ele, dfi uma boa mostra da operagao

de interanimagao ou sfntese ana16gica no esquema conceitural ordinf-

rio, syria a sentenga ''Havia cobra '', proferida por algu6m depois de

misturar o contei3do de doin tubos de ensaio e observer que a subst2n-

cia resultante apresenta cor verde (6xido de cobra). O estimulo 6 n2o

verbal, homo no processo phmitivo, mas ha, na expressEio de Quine,
uma transitividade de condicionamento, com a redo verbal da teoria

qufmica intervindo entre o estfmulo e a resposta. Escreve ele: ''A leo-

na interveniente 6 composta de sentengas associadas umas is outras de

vgrias maneiras, que n5o silo facilmente l-econstrufdas mesmo em

conjetura. Hg as assim chamadas conex6es 16gicas e as assam chama-

das conex6es causais; mas quaisquer dessas interconex6es de senten-

gas devem decorrer, em 6]tima instancia, do condicionamento de sen-

tengas como respostas a sentengas que funcionam como estrmulo. Se

algumas das conex6es contam mats particularmente como 16gicas ou

como causais, ipso ocorre apenas por refer6ncia i,s assim chamadas

leis 16gicas ou causais, as quaid por sua vez s5o sentengas inteinas da

peoria. A peoria como um todo - um capftulo da qufmica, nests caso,

maid adjuntos I'elevantes da 16gica e de outras panes -- 6 um tecido de

sentengas associadas de modes diversos umas is outras e aos estfmu-

los n5o-verbais polo mecanismo da resposta condicionada''ai

co Word a/?d 06yec/, p. 9.
ai Moreland 06#ec/, p. I I.
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Elsa rode de relag6es intersentenciais 6 que assinala o holismo

semintico de Quine, ja que 6 impossfvel dentro deja isolar dada sen

tonga e identificar seu significado empt.rico pr6prio, como desejariam

os partidarios do empirismo 16gico e todos aqueles que, entgo, poderi-

am ser chamados de atomistas seminticos. O ''carfter indeterminado

da tradugao de sentengas te6ricas escreve Quine sera a conclusao

natural''62. E conclusio natural serf a{, tamb6m, o fracasso do empi-

rismo 16gico, enredado na trama das sentengas

De faso, com a sfntese ana16gica a peoria de Quine procure rego

nhecer e assimilar os ''santos irredutfveis''63 que teriam significado

para o reducionismo de Camap uma dificuldade intransponfvel, o ver-
dadeiro ntlcleo duro irredutfvel. Quine, contudo, que fain tamb6m em

uma ''transigao inconsciente''64, ngo chega a oferecer uma explicagiio

satisfat6ria para a etapa maid elaborada da psicog6nese da linguagem

Como diz Gibson, ''...o fato de que as teorias cientfficas sgo holfsticas

este intimamente (ainda que obscuramente) ligado ao modo homo a

linguagem te6rica 6 aprendida. A conexgo 6 obscura porque muito

pouco se saba sobre os mecanismos psico16gicos da si.ntese ana16gica

que subjazem a tal aprendizado''65. O que importa aquia n6s, no en-

tanto. 6 a perspective adotada por Quine, o delineamento de seu pro

jeto epistemo16gico enquanto tal
Os ''santos inedutfveis'' e o holismo semintico t6m implicag6es

tamb6m para a concepgao da natureza da 16gica e da matemftica. Ayer

'Epistemology Naturalized", p. 81.
6: T%proofs ofRqnere ce, p. 103
6' The Roofs ofRc:terence, p- 1 19
ss Eniighfened Empiricism, p. \4
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reserva ao empirista duas posig6es altemativas diante dessas discipli-

nas". A primeira, aventurosa, syria a posigao de Stuart Mi]], para

quem -- segundo Ayer e os demais empiristas 16gicos, a]6m do proprio

Quine '' os enunciados da 16gica e da matemflica n5o passariam de

generalizag6es empfdcas. A segunda, defendida polo empirismo 16gi-

co e por Hume, sega a concepgao empirista consistente, que afirma a

analiticidade dos enunciados 16gicos e matemliticos.

Quine rqeita ambas as concepg6es. Se -- com a aceitagiio do du-

alismo analftico-sint6tico polos empiristas 16gicos -- os enunciados

matemgticos e ]6gicos estavam ]iminarmente isentos de qualquer

compromisso empirico, dentro da teoria de Quine, que rejeita aquele

dua[ismo, o privi]6gio 6 suspenso. Os enunciados da 16gica e da ma-

temitica n5o sio analrticos, nem ha analiticidade. Por outta Indo, Qui-

ne naga que dais enunciados sejam meras generalizag6es empiricasa8.

A tele de Quine serra uma sese mats sofisticada que a de Mill, de

acordo com Gibsone9, uma tess gradualista segundo a qual hf um paren-

tesco da 16gica e da matemfitica ''com os aspectos maid gerais e maid sis-

[emgticos da cidncia da natureza, que sio os mats distances da observagao.

A observag:io fundamenta a matem6tica e a 16gica apenas do mesmo

modo indireto como fundamenta estes aspectos maid gerais da ci6ncia da

natureza, ou deja, enquanto elementos componentes de um todo organiza-

do que, por suas bordas empiticas, se ajusta a observagZio''70.

'6 Ver Language, Truth auld Logic, p. 91
" Cf. P#i/osopAy of£ogfc, P. 100.
'' Ct. Philosophy ofLogic, P. \0Q
D CI. Enlightened Empiricism, p. 2n.
Q Philosophy ofLogic, 'p. \QQ
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A estrat6gia de Quine dianne de um problema traditional coma a

crftica de Hume 2t indugao este concentrada em uma Qnica palavra:
naturalismo. A posigao naturalista, assumida desde o infcio, na con-

cepgao mesma de sua peoria, garante a Quine um salvo-conduto, jf que

o chamado problema da indugao se apresenta diante dos proletos

epistemo16gicos fundacionalistas, que t6m por objetivo a justificagao

16gica da ci6ncia. Para Quine, elsa justificagao 6 impossfvel. Seu pro-

P6sito, homo limos, 6 investigar como se processa o mecanismo cog-

nitivo humano, af inclufda a ci6ncia, como produto desse mecanlsmo

Trata-se, portanto, nio de justificar logicamente as operag6es cogniti-

vas, mas de explicar como e por que funcionam7t . Nessa investigagao,

ele acredita que pods e dove utilizar a ci6ncia.

Vimos coma funciona a indugao, para Quine, no faso do apron '

dizado ostensivo de uma palavra. A razgo por que funciona 6 que a

linguagem 6 criagao do homem e se pods supor plausivelmente que,

sendo ''passaros de mesmas plumagens'', os homens tenham um pa-

dr:io de similaridade bastante similar '
Por outdo dado, como explicar entgo a sintonia de nosso padrao

de similaridade com o mundo exterior, que obviamente nio 6 obra

nossa? A resposta 6 a selegao natural. ''Nossos padr6es matos de si-

milaridade perceptual -- escreve Quine - exibem uma agradfvel [en-

d6ncia a seguir ao dado da natureza. Essa coincid6ncia 6 explicfvel,

certamente, pda selegao natural. Dado que a predigao correta tem um

71 Cf. The Roofs ofR(defence, p 20
72 Cf. ''Natural Kinds", p. 125.
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valor para a sobreviv6ncia, a selegao natural teri promovido em n6s e

nos animais os padr6es de simijaridade perceptual pertinentes''73.

Evidentemente, embora houvesse circularidade em recon'er a

selegao natural -- que se baseia na indugao -- para justificar a indugao:

n5o hli nenhum vfcio nesse recurso se a intengZio 6 a intengao natura-

lista confessa de explicar o sucesso da indugao74. Segundo Quine, nem

se concebe o que serif uma resposta adequada a questiio que pergunta

por que haveria regularidades na natureza. O que conta para ele 6 que

'6 um fato cientffico que hf ou tem havido reguladdades; e n5o pode-

mos pedir mats do que ipso''n. Assim, a selig:io natural 6 uma ''expli-
cag:io parcia] plausrvel''76.

E essa explicagao tends a amplial-se na medida em que se evo-

lui, gradativamente, do senso comum para a ci6ncia. Em seu maior

grau de sofisticagao metodo16gica, a ci6ncia vai modificar certos pa-

dr6es de similaridade, procurando facilitar a induqlao. Vamos corTigin-

do ou suplementando os padr6es de similaridade intuitivos com pa-

dr6es mats re6ricos. Assam, aponta Quine, 6 que a cor, t2o vfvida na

experi&ncia, 6 secundfria entry as disting6es que importam para a teo-

Ha ffsica. Escreve eje: "0 homem chegou at6 af (a ci6ncia), desenvol-

vendo sistemas modificados de esp6cies, portanto, padr6es de simila-

ridade modificados para fling cientfficos. Polo processo de teorizar por

ensalo e euro, reagrupou as coisas em esp6cies novas que se mostraram

3 The Roots ofRefzrence, p. \9
la' C'E. The Roots ofRefe?'ence, p'p. \9-20.

'' ''Natural Kinds'', p. 126. Edie:io brasileira, p.198
'Natural Kinds", p. 127.
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maid convenientes do que as antigas, pal'a muitas indug6es. Um exem-

plo grosseiro 6 o da modificagao da nogao de peixe por exclusgo das
baleias e dos botos. Um outro exemplo taxon6mico 6 o do agrupamento

de cangurus, gambas e rates marsupiais numa mesma esp6cie, a dos

marsupiais, excluindo ao mesmo tempo os ratos comuns. Polos padr6es

primitivos, o rato marsupial 6 maid similar ao rato comum do que ao
canguru; polos padr6es te6ricos, 6 o inverso que 6 verdadeiro

A nogao de similaridade 6 crucial tanto para a nogao de indugao

como para a de disposigao. Tomando o exemplo de Camap da solubi-

lidade em fgua, sustenta Quine que o que qualifica alba coma so16vel

em fgua(mesmo sem ter fido pesto em agua) 6 o fate de que 6 similar

a(ou da mesma esp6cie que) outras coisas que efetivamente foram

colocadas em fgua e efetivamente se dissolveram78. A dificuldade da

nogao de disposigao, bem como a de indugao, para o
naturalista, este
. . '] . ..: JA..IA

fundamentalmente em que ambos dependem da nogao de similaridade,

uma nogao, como limos, mata, dQbia e anterior a qualquer considera-

gao 16gica. E uma nogao bfsica do pensamento e da linguagem, nre-

dutfvel, e, nesse nigel, reconhece Quine, 6 coma a identidade, a nega-

gao e outras nog6es 16gicas'

As pr6prias cifncias particulares, no entanto, acredita Quine,

tratam de resolver essen problemas, definindo o conceito de similari-

dade com a precisao que conv6m a cada uma e abandonando a nogao

intuitiva. Assam, a qui.mica formula a similaridade comparativa que

9

77 "Natural Kinds'', p. 128. Edie:io brasileira, p.199
78 Cf. ''Natural Kinds'', P. 130.
79 Cf. ''Natural Kinds'', p. 1 17.
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Ihe interessa diretamente em termos de composigao qurmica. E o faz

principalmente em termos de mo16culas e atomos, sem descer inteira-

mente ao nfve] das partrculas elementares, relevantes para a fTsica80.

Onde se verifica uma definigao apropriada do conceito de simi-

]aridade -- nos ramos ipso facto mats amadurecidos da ci6ncia, segun-

do Quine '' os lermos disposicionais se tomam, ao mesmo tempo,
respeitziveis e dispensgveis. E o que ocorre exatamente com a solubili-

dade em ggua. Escreve Quine: "Toda disposigao, em meu panto de

vista, 6 um mecanismo ou estado ffsico. O noms de uma disposigao

especffica, por exemplo a solubilidade em ggua, merece um lugar no

vocabulfrio da leona cientffica como o noms de um mecanismo ou

estado particular. Em alguns cason, como atualmente em relagao a so-

lubilidade em fgua, n6s estendemos os pormenores fTsicos e sabemos

como expo-1os explicitamente em termos da interagao dos corpos pe-

quenos. Tal fom)ulagao, uma vez obtida, pods ocupar o lugar do velho

termo disposicional ou valor homo uma definigao sua''82.

Quando, por oulro lada, nio se conhece o mecanismo da dispo-

sigao, o termo disposiciona] 6 indispensfve]. i6 o que ocorre ainda,

ressalta Quine, com a nogao de intelig6ncia. "A inteligfncia escreve

ele -- 6 a disposigao a aprender depressa, se se me permits uma super-

simplificagao. Por intelig6ncia, entendo album atributo do compo, ape-

sar de nossa ignorancia com lespeito a ele, algum estado ffsico dura-

douro, talvez altamente varigvel. Um termo para designar esse atributo

'" Cf. ''Natual Kinds", pp. 135-136
8i Cf. ''Natural Kinds'', p. 138
: The Roots afReference, p. \Q.
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tem direito a um lugar em nosso vocabulgrio te6rico, mesmo se tudo o

que sabemos sobre o atributo 6 que um animal que o possua se condi-

ciona rapidamente. Afinal, n6s ngo restringimos nosso vocabulfrio
te6rico a coisas que entendemos por completo- A ignorancia este em

toda parte e 6 uma questao de grau

Esse crit6rio de maturidade aplica-se, evidentemente, e negati-

vamente, a pr6pria peoria de Quine. Sua peoria do aprendizado (e, por

extensao, sua epistemologia) se formula com base em termos disposi-

cionais e padr6es de similaridade puramente intuitivos. Seu behavio-

rismo 6 provis6rio, sua psicologia cientffica 6 filos6fica e especulativa,

como sua lingiifstica

lsso porque a ci6ncia nio oferece atualmente nada melhor a

quem pretenda levar adiante o objetivo ''ainda filos6fico '' que orlenta

o trabalho de Quine. Escreve ele: "Tail especulag6es ganhariam, cer-

tamente, com uma investigagao experimental do real aprendizado in-

fantil da linguagem. Descobertas experimentais ja. disponfveis na lite-

ratura poderiam, talvez, ser usadas para apoiar ou corrigir essas con-

jeturas aquie ali, e investigag6es empiricas adicionais poderiam ser
aventadas. Mas um enfoque especulativo dente tipo parece necessano

para comegar, a fim de que se possam isolar exatamente as quest6es

factuais importantes para nossos prop6sitos. Pols nosso objetivo aqua 6

ainda filos6fico -- uma melhor compreensao das relag6es entry evid6n-

cia e teoria cienti.fica. Entretanto, o caminho para esse objetivo exige

que se considers tamb6m a lingiifstica e a 16gica a16m da psicologia.

Eis porque a faso especulativa dove preceded, em sua maior parte, a

8

ss rhe Roofs ofRq$erence, pp 10-11
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formulagao das quest6es relevantes a serum colocadas ao psic61ogo
experimental ''"

Pods-se concluir, talvez, que a epistemologia, segundo Quine

que 6, inicialmente, especulativa e dependents da psicologia, da 16gica

e da ]ingiifstica -- possa, depots, emancipar-se, seguindo a tradigao que

um dia fez da psico[ogia ou da ]ingtifstica uma ci6ncia. Seria, entao,

uma ci6ncia cognitiva, com m6todos combinados da psicologia, da
]6gica e da lingUfstica e um objeto proprio resgatado a filoso.Ha.

OBRAS CITADAS

Ayer, A. fangs/age, Zrz///z andfogfc N.York: Penguin, 1983.
(ed.) fogzca/ Poszfivisnz Glencoe: Free Press, 1959

Camap, R. ''The Elimination of Metaphysics Through Logical Analy-
sis of Language". In Ayer, A.(ed.): fogica/ Posfflvism.

Gibson, R. .En/zgh/enid fn?pf/faisal Tampa: University of South
Florida, 1988

Quine, W. O. Fro/zz a fogzca/ Poz/z/ of Flew Cambridge: Harvard
University, 1980 (1953). Edigao brasileira: Z)c z//lz /'onto de f'lsfa

.£6gico. In Os p'emsado/"e.9, vol. Lll, S. Paulo: Abril, 1975.

Word and 08#ecr Cambridge: MIT, 1960

Ontoiogica{ RefativiU atzd Other Essays W 'iota-. Co-
lumbia University, 1969. Edigao brasileira: l?e/af;v/dade amro/6-

g/ccz e Oa/ros .Elsa/os. In Os Pensado/'es, vol. Lll, S.Paulo: Abril,
1975

'The Nature of Natural Knowledge'', p. 78

32



-;l::l=:1;1£z=::: ::1 =:=:=1';:;;'
'The Nature of Natural Knowledge". In Guttenplan, S

(ed.): ]Mfnd and Z,angzlage, Oxford: Cjarendon, 1975.
rhe H'q/s of Paradox and O/her fssQ's Cambridge:

Harvard University, 1976. . . . ..
Tfzeorfes and Thfpzgs Cambridge: Harvard university,

1981. Two Dogmas of Empiricism". In Quine. W.; Franz a

Logfca/ Polnf of Hew There ls".In Quine, W.: f'rona a Logfca/

Pojnf of riewhe Problem of Meaning in Linguistics". In Quine.

W.: From a fogica/ Pofnf of Flew -,
"Identity, Ostesion and Hypostasis' . In Qumc, YV -

From a fogica/ Pofnf of Flew. r - -: --r
"Speaking of Objects". In Quine, w -: urn"l"g''u '

Re/arfvf and Omer rasa)ps. f . .r
"Ontological Relativity". In Quine, w.= Unlozog{ ul

Re/affv a and Oz/zer EssqlsNatu.alized". In Quine. W.: On/o/ogf-

ca/ Re/afivf and O/her Esse's
"Natural Kinds". In Quine, W.: Onrologlcaf Kelp '

five and Ot/zer EssWS. lestones of Empiricism". In Quine, W.

7'hear/es and Things. and Their Place in Theories". In Quine, W.

Theft'ies and Things

33





NOME (Name)

ENDEREQO (Address)

RECEBEMOS

We have received

FALTA-NOS
We are lacking

ENVIAMOS EM PERMUTA

We are sending in exchange:

DATA
Date:

ASSINATURA

A NAO ntvoLUCAO DESTE iNipLiCARA NA
SUSPENSAO DA RENIESSA . .

Non-acknowledgement of receipt will indicate that further
publications are not wanted



£:l=£::i=pisa=r=:n!"=«
Cidade Universitfda ''Zeferino Vaz
Caixa Postal 6.110
13083-970 - Campinas - S5o Paulo - Brasil

A

Tel.: 0XX(19) 3788.1604/ 3788.1603
TeJefax 0XX (19) 3788.1589

http ://www.itch . unicamp. for/pub
morewa @unicamp .for


