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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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