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KUHN E A REVOLUGAO HISTORIOGRA FICA
NA CIENCIAE NAARTE*

Jose Carlos Pinto de OI,h,etta
Departametlto de Filoso$a

ITCH- UNICAMP

1. 1ntrodugao

Quando, em 1 969, em um posfhcio a seu li\ ro H EsP'zz/z£ra das
J?evo/zzfdes Cfelzr@cas, Kuhn comentou o cato de que muitos consideraram

que suas tests principais Cram aplicaveis a outros campos a16m da fisica,
ele admitiu que, namedida em que o lido "reuatao desenx-olvimento cient#ico

homo uma sucess5o de periodos ligados a tradigao e pontuados por rupturas
nio-cumulativas", suds tests possuem realmente ampla aplicagao.
E acrescentou:

lsso deveria ser assim porque essay tests foram /omadas de
e/mprdsfimo a ozz/rczs d/"eczs. Historiadores da literatura, da
masica, das a/"/es, do desenvolvimento politico e de muitas
outras atividades humanas descrevem sous objetos de estudo
dessa maneira desde muito tempo. A periodizagao em termos

de rupturas revolucionfrias em estilo, gosto e na estrutura
institucional t6m estado entry sous instrumentos habituais. Se

'k Panes deste trabalho foram apresentadas em 2006 nos congresses da Associagao
de Filosofia e Hist6ria da Ci6ncia do Cone Sul(Florian6polis) e da Sociedad de
Metodologia, L6gicay Filosofia de la Ciencia en Espana(Granada) e em uma conferEncia
na Universidade de Valladolid em 2007. Sou grato em particular aAlfredo Marcos e ao

prof. Javier de Lorenzo por sous comentfrios nos eventos da Espanha.



tive unla atitude original frente a esses conceitos isso se dove
sobretudo ao tata de t6-1os ap/icado ds c/8ncias, areas que
geralmente foram consideradas homo dotadas de um
desenvolvimento peculiar (Kujm 1975, p. 255, grifos meus
Ver tamb6m Kuhn 1977, p. 348)

E para se aquilatar a importancia dessa hansposigao a ci6ncia, basta

dizer que para Kuhn seu livro sobre as revolug6es cientfficas foi um "produto

tardio '' da ''descoberta dos {ntimos e persistentes paralelos entry os doin
empreendimentos'', a ci6ncia e a arte, que ele havia antes visto homo polaris

(Kuhn 1977, p. 340). E vale acrescentar ainda que, de acordo com ele, a
segunda contribuigao de seu livro syria a nogao de paradigma(coma
exemplar)(Cf. Kulln 1975, p. 255)

Meu projeto de pesquisa -- Thomas Kuhn, a Hist6ria da Ci6ncia e a
Hist6ria daArte -- visa investigar essa transposigao, muito pouco estudada

(ao contririo do conceito de paradigma), a parter da hist6ria da 8rte. A
escolha da hist6ria da arte se devs a dubs raz6es. Em primeiro lugar, Kuhn

chegou a abordar de modo explicito essas relag6es em um artigo publicado

em The Essenffa/ Zensforz(1977), "Comment on the Relations ofScience
and Art", que vim de sitar. Embora se trate de um texts sumgrio, n8o ha
nada em sua obra, por outro lada, que se dedique a desenvolver as relag6es
da hist6ria da ci&ncia com a hist6ria da literatura, da m$sica, do
desenvolvimento politico ou de quaisquer outras atividades humanas
concementes(ainda que estabelega um paralelismo entry as revolug6es na

politica e na ci&ncia em Kuhn 1 975, p. 1 26, e se re6ua a uma aproximagao
sugeridaporFinley com ahist6riado direito em Kuhn 1977, p. 151). A16m
disco, nesse pr6prio artigo, Kuhn remote ao historiador da arte austr:taco

Emit Gombrich, n8o deixando margem a especulagao quanto a que hist6ria

da arte estaria se referindo ao aproximar a hist6ria da ci6ncia e a hist6ria da
arte. ]

Marcello Para se revere tamb6m a um paralelo ci6ncia e arte, ]nas via Kuhn e Croce
(e Feyerabend e Riehl) em Para 1991, pp. 227-228
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Devs ressalvar que Gombrich pretends que sua concepgao da
hist6ria da arte estej a mais pr6xima da teoria de Popper sobre a ci6ncia do

que da de Kuhn. Uma autora que escreve sobre o progresso em arte fda,
por exemplo, no ''modelo popperiano de Gombrich '' e na ''formulagao
Gombrich-Popper" (Gablik 1977, pp. 160, 153 e 1 59). Uso, portanto, os

texton de Gombrich para abordar a relagao entre a hist6ria da ci6ncia e a
hist6ria da arte do ponto de vista de Kuhn e n5o do panto de vista do
pr6prio Gombrich.:

Kuhn autoriza expressamente essa aproximagao com Gombrich
quando escreve que n5o 6 de su:rpreender que o livro que considera t6picos

como ''o papel de escolas rivais e tradig6es incomensuraveis, de padr6es
de valor mutfveis e de modos de percepgao alterados" homo

centrais para a ci6ncia, tamb6m se interesse em negar, polo
menos atrav6s de uma forte implicagao, que a arte possa
facilmente distinguir-se da ci6ncia pda aplicagao das
dicotomias clfssicas entry, por exemplo, o mundo dos valores
e o mundo dos datos, o subjetivo e o objetivo, ou o intuitivo e o

indutivo. O traballlo de Gombrich, que vai muito na mesma
diregao, tem fido para mim fonts de grande encorajamento
(Kuhn 1977, pp. 340-341 . Edigao portuguese, p 408)

Assim, o objetivo principal do projeto, de natureza epistemo16gica,
6 avaliar o paralelo entry as disciplinas, tendo em vista que t6picos tio

centrais quanto problematicos na filosofia da ci6ncia de Kuhn, homo os
citados arima, teriam deus equivalentes respectivos no plano da arte admitidos

como padrao. O pressuposto 6 que, se as dificuldades em relagao a

transposigao a ci6ncia decorrem de sua necessiria pretensao cognitive, na
hist6ria da arte o processo de desenvolvimento marcado por rupturas nio-

cumulativas poderia ser considerado, em principio, menos problematico e

Em Richmond 1994, o autor sugere limites a aproximagao Gombrich-Popper, indicando
areas de contato entry Gombrich e Polanyie assim, creio eu, entry Gombrich e Kuhn
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entgo investigado em sous aspectos maid estruturais, antes que a pr6pria
transposigao a. historia da ci6ncia pudesse implicar dificuldades 16gicas ou
epistemo16gicas de maior amplitude .

Talvez se possa dizer que, num processo dedeed.baca, Kula parte

de nog6es de "paradigma" e "incomensurabilidade" mais htuidvas, tats coma

encontradas na hist6ria da arte e outras disciplines, elabora-as no interior

de sua filoso6ia da ci6ncia e assim, em um navel mais desenvolvido de

conceituagao, v5o despertar depois o interesse das disciplines de origem.

Mas o que importa para o objetivo do projeto 6 que, segundo Kuhn,
os historiadores de um modo gerd, incluidos ai os historiadores da arte, ja
estavam preparados para lidar com uma situagao em que existem rupturas

no processo de desenvolvimento de seu objeto de estudo, homo no faso
das diferentes escolas de Hilosofia e dos diferentes estilos na arte. Mas o

historiador da ci6ncia este(ou estava) despreparado. A raz5o disso 6

justamente a suposta diferenga entre a ci6ncia e as demais disciplinas. A
ci6ncia ngo teria essen pontos de ruptura como os dos estilos em arte, mas

apresentaria um progresso, vamos dizer, linear, como se desde o initio do
desenvolvimento da ci6ncia todos os cientistas tivessem contribuido para
adicionar diretamente um item a mesma costa do conhecimento cientiHlco.

O que serra preciso entao, antes de tudo, para se compreender
adequadamente a natureza da ci6ncia, de acordo com Kuhn, seria uma
novahist6ria da cigncia coma discipline, uma llist6ria da ci6ncia que estivesse,
como a hist6ria da arte, preparada para perceber as mudangas radicais
coma as mudangas de estilo(Cf. Pinto de Oliveira 2005, p. 22. Ver tamb6m

Kuhn 1977, pp. xiiie 340). E 6 esse processo de converg6ncia, no interesse

da compreensao do desenvolvimento da ci6ncia, o que o proJeto busca
investigar, ao mesmo tempo em que procura ampliar o espectro para
considers uma hist6ria das id6ias na perspectiva de Kuhn.

Ver, por exemplo, Danto 2006, p. 33, passagem citada mais adiante. O autor se refers
a influ&ncia de Kuhn e Gombrich sobre seu trabalho em Danto 1 999, p. I
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A relagao hist6ria da ci&ncia-hist6ria da arte, homo a relagao hist6ria

da ci6ncia-hist6ria da filosofia e especialmente hist6ria da ci6ncia-filoso6la
da ci6ncia, coloca a questao da interdisciplinaridade em Kuhn, que este no

horizonte do projeto. At6 onde sei, Kula nio tratou diretamente dessa
questao enquanto tal. Sua filosofia da ci6ncia, no entanto, 6 6bvia devedora
da hist6ria da ci6ncia e Kuhn escreveu alguns textos sobre a relagao entre

as duas disciplinas(em particular o primeiro ensaio de Kula 1977). Credo

que se pode mostrar que Kuhn admits a incomensurabilidade na relagao
entry a filosoHia da ci6ncia e a hist6ria da ci6ncia e que identi6ica elsa relagao

como interdisciplinar. Cabe investigar oportunamente essay relag6es a partir
de um ponto de vista que reconhece e levi em conta em sua teoria uma
tens5o entry as nog6es de incomensurabilidade e interdisciplinaridade. Afinal,

se a incomensurabilidade se df pf oblematicamente na relagao interte6rica

no interior de uma mesma disciplina, o que se diff da pr6pria relagao
interdisciplinar?

2. Progresso cumulative e a nova historiogralla

O projeto tele origem em um texto elaborado para uma confer6ncia
(Pinto de Oliveira2005) eln que ofereci uma exposigao sum6ria do pmalelo
entry a hist6ria da ci6ncia e a hist6ria da arte, tal homo entendo tenha sido

pensada por Kuhn ao se referir a transposigao para a ci6ncia da
'periodizagao em termos de rupturas revolucionirias em estilo, gosto e na
estrutura institucional '' presence na hist6ria da arte. Minha estrat6gia ali foi

procurar mostrar,ja atrav6s de Gombrich, o que 6 que o desenvolvimento

da arte apresenta de mais caracteristico, do ponto de vista de Kuhn, e que,
nio obstante, ele acredita que possa ser aplicado tamb6m a ci6ncia,

con#aiiando uma opiniao tradicional de que as dual disciplinas serial muito

distintas, particularmente com respeito ao padrao de desenvolvimento
hist6rico.
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Coma escrevi ali, a prop6sito da nogao de incomensurabilidade, ao

se deparar com a hist6ria da ci6ncia,

Kuhn se viu diante de uma nova relagao entry teorias
cientfficas puja natureza 6, -talvez, inais complexa do que as
que sio objeto de consideragao de fi16sofos da ci6ncia coco
os positivistas 16gicos e Popper. Uma relagao interte6rica que

sugere que a passagem de ulna teoria a outra pods ser muito
mais problematica do que se imaginava, muito mats radical e
revolucionfria. Que nova relagao syria elsa?
Ora,justamente uma relagao entry teorias cientificas que seria
homo aquela entry os estilos artisticos. Uma relagao que
sugere que a comparagao entry duas teorias cientificas poderia
ser muito mais problematica do que se imaginava, e assim a
escolha entry duas teorias cientfficas poderia tamb6m ser ]nuito

maid complicada; t3o complicada quanto escolher entry doin
estilos artfsticos ou responder quem 6 o melllor pintor, se
Velazquez ou Picasso(cubista)(Pinto de Oliveira 2005, p. 21 .
Ver tamb6m pp. 25-26)

A partir dai, o primeiro passo foi buscar uma compreensao mais
clara da nogao de progresso cumulativo na ci6ncia, a forma de progresso

que syria a fomla peculiar a ci6ncia, id6ia que Kuhn pretends descartar ou

superar. Curiosamente, embora diga respeito a. hist6ria da ci6ncia, em J
ffFu/ara da Revs/z/files Cfenrz@cas n5o ha rcfer6ncia a nenhum name de

adeptos da id6ia de progresso cumulative(ainda que Kuhn associe a ela o
positivismo 16gico, cf. Kuhn 1 975, p. 132). Allnica refer6ncia direta de

Kuhn 6justamente a hist6ria da arte, em que, via Gombrich, ata os nomes
de Plinio e Vasari(Kuhn 1975, p. 203)

Mas h6, uma refer6ncia em Z%e Essen/fa/ pension a "uma tradigao

quake continua de Condorcet e Comte a Dampier e Sarton'', que, segundo
Kuhn, "via o avango cienUfico coma o Idunfo da razgo sabre a superstigao

primitiva, o Onico exemplo da humanidade operando em seu navel maid

elevado" (Kuhn 1977, p. 148). Passeia estudar entio esses autores
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independentemente, justamente para compreend6-1os em seu pr6prio
contexto, fora da tutela interessada e critica de Kuhn, na busca de uma

adequada caracterizagao e possilvel defesa da pr6pria id6ia de progresso
cumulativo.

Depois disso, passeia hist6ria da arte para, por oposigao, tentar
encontrar ali, seguindo a hdicagao de Kuhn, o processo de desenx olvimento
altemativo que poderia ser adaptado a hist6ria da ci6ncia e proporcionar a
construg5,o de uma nova e mais adequada imagem da ci6ncia, prop6sito

explicito de Kula.
E se apresentou logo homo primeiro resultado o Cato de que a hist6ria

da arte tamb6m foi interpretada homo cumulativa ou como uma ''progressao

at6 averdade visual"(Cf. Gombrich 1986, p. 14). E se tratade umresultado
inesperado para quem se debruga sobre essa questao da transposigao da
hist6ria da arte para a hist6ria da ci6ncia a partir da perspectiva de Kuhn,
em razio de que 6 um corolfrio da afirmagao de que as ci6ncias sgo
consideradas coma "dotadas de um desenvolvimento peculiar"(Kuhn 1975,

p. 255), a suposigao de que a arte, por sua vez, nio deja vista homo dotada

do mesmo padrao de desenvolvimento.
Entretanto, de acordo com Gombrich, pods-se dizer que a ''imagem

da retina '' como ''o alvo para o qual toda a hist6ria da arte se movia:

(Gombrich 1986, p. 12), ou "o progresso da arte nessa diregao era, para o

mundo antigo, o que 6 hoje, para o moderno, o progresso da t6cnica: o
pr6prio modelo do progresso homo tal". Segundo ele, essa tradigao este
associada a nomes que v8o de Plinio, na antiguidade, a Ruskin(s6c. XIX),
passando porVasari (p. 9)

Assim, a concepgao de progresso cumulativo em arte indica uma
semelhanga que -- nio obstante favorecer, enquanto tal, o paralelo entry as

disciplinas -- insinua-se homo uma nota adversa para os resultados que se

pretendem atingir com o paralelo e se imp6s, no contexto do proUeto, como
tema para uma investigagao preliminar. O que fiz entao, antes de investigar

a nowa.o de desenvolvimento por rupturas, foi procurar discutir a nogao de

progresso cumulativo na arte. Com isso teria condigao de ampliar o paralelo,
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estudando e comparando n5o s6 as duas nog6es distintas de
desenvolvimento, come podendo analisar depois tamb6m a passagem -- no

interior das duas disciplinas -- da id6ia de progresso cumulativo para a id6ia
de um desenvolvimento n5o cumulativo.

Para negar que as diferengas entry ci6ncia e arte se estabelegam
atrav6s de "dicotomias classical", Kula tinha dais caminhos diretos: I

mostrar que a ci6ncia n5o 6 o puro p61o do ''mundi dos datos", do objetivo

e do indutivo e 2. mostrar que a arte nio 6 o puro p61o do ''mundo dos
valores", do subjetivo e do inmitivo(Cf. Kuhn 1977, p. 340,ja cicada)

Por raz6es hist6ricas conhecidas, Kuhn envereda polo primeiro
camino. E o caminho natural de quem, aJiilal, parte da fisica e assumidamente

da id6ia -- produto do meio em que se da sua formagao -- de que a ci&ncia
6 o pure p61o do ''mundo dos fates'', do objetivo e do indutivo. E nesse
contexto outra coisa nio pensava ele sobre a arte sengo que era o puro

palo do ''mundo dos valores'', do subjetivo e do intuitivo... E o que quer
dizer quando a6lrma que seu livro sabre as revolug6es cientificas, coma
vimos, foi um ''produto tardio" da ''descoberta dos paralelos estreitos e
persistentes que ha entre essay duas atividades'', a arte e a ci6ncia, que
ele havia antes visto coma polaris(Kuhn 1977, p. 340)

O que tentei fazer no desenvolvimento do proj eto foi sinalizar a
outra hlha e mostrar que a nogao de progresso cumulative revels na hist6ria

da arte um conceito que poderiamos chamar de 'arte cientiHica ' . E o que
parece pensar Eugenio Garin sobre Leonardo quando sustenta que sua

ci6ncia d apintura(Garin 1 994, p. 126). Ou nos pr6prios termos de Kula
quando aponta para uma superposigao entre ci6ncia e arte. Diz ele,
referindo-se, viaGombrich, a Plinio eVasari:

Por muitos s6culos, tanto naAntigtiidade homo nos primeiros
tempos da Europa Moderna, a Pintura foiconsiderada homo
a disciplina cumulativa por exce16ncia. Supunha-se ent5o que
o objetivo do artista era a representagao. Criticos e
historiadores, homo Plfnio e Vasari, registravam com veneragao
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a s6rie de inveng6es que, do escorgo ao claro-escuro, haviam

tornado possfvel representag6es sempre maid perfeitas da
natureza. Mas nesse periodo e especialmente durante a
Renascenga, ngo se estabelecia uma clivagem muito grande
entry as ci6ncias e as arles. Leonardo, entry muitos outros,

passava livremente de um campo para outro. Uma
separagao categ6rica entry a ci6ncia e a arte surglu
somente maid tardy. (Cf. Kuhn 1975, p. 203 e Kuhn 2006,

pp. 171-172 e 195, Dude Kuhn remote a Gombrich).

Essa separagao a que se revere Kuhn indira, naturalmente, o faso
de que a arte deixou de ser cognitiva e que a ci6ncia continuou sends
cognitive.4 Ejustamente essa persist6ncia da ci6ncia 6 que teria conferido a
ela a fame de anist6rica ou supra-hist6rica. Kuhn certamente ngo nega essa

diferenga entry a ci6ncia e a arte. O que ele recusa 6 fazer dessa 6bvia
difuengauma honteiranaturale inUansponivel entre as dubs, comprometendo

a possibilidade de um paralelismo promissor. E escreve, endossando a
conclusgo principal" de Hafner: "'Quanto maid cuidadosamentetentamos

distinguir o artista do cientista, mais dificil se toma a nossa tarefa ' . asta
declaragao descreve a minha pr6pria experi6ncia"(Kuhn 1977, p. 341 Ed

portuguese, p. 408).
No grau de generalidade em que a ci6ncia 6 distinguida da arte,

enquanto empreendimento cogmtivo, como "busca permanente da verdade

diferengas essenciais entry as diversas teorias cientiBlcas, entry os distintos

proJetos cientificos hist6ricos s5o negligenciadas. Esses proletos se
distinguem, segundo Kuhn, inclusive por uma di6erente concepgao de ci6ncia,

quanto ao que sqa um problema cientiHco e uma solugao admissivel. lsso

Tal constatagao devs ser naturalmente ponderada polo fate de que, homo se poderia
dizer. a ci6ncia n8o 6 o lugar natural da linguagem literal, que se oporia a arte entendida

homo o lugar da linguagem metal erica e po6tica. A prop6sito dessa e de outras
indisting6es na relagao da ci6ncia e da arte, ver Marcos 2009, cap. lO
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se revela de modo particularmente claro se levarmos em conte o cato de

que tamb6m a filosofia poderia ser entendida homo uma ''busca pemlanente
da verdade" e entgo caberia perguntal pda diferenga especiHica da ci6ncia.

E uma resposta gen6rica que apelasse ao m6todo cientiHlco, sem observar

as diferengas hist6ricas entre os diversos conjuntos hist6ricos de m6todos e

pressupostos, acabaria por se tamar inQtile dogmatica. Coma ocorreria se
o raciocinio apelasse, pele outro lido, a um suposto m6todo filos6Hco
universal

Os conceitos de ci6ncia e de filosofia, homo o de arte, nio sio

dados a priorie podem ser definidos no pr6prio interior de uma teoria
cientifica, um movimento filos66lco ou um estilo artistico. Se se assume que

a ci6ncia 6 a ci&ncia contemporanea, entgo muito pouca atividade hist6rica

efetiva podera ser considerada cientifica. Com excegao daquelas que, por
selegao ou distorgao, homo diz Kuhn, sio tomadas homo tais a partir
exataJnente de uma concepgao vigente projetada no passado(Cf. Kuhn
1975, pp. 21 e 175)

Assim, do mesmo modo que objetivo-subjetivo e outros panes de
opostos, cumulativo-n5o-cumulativo n5o dove ser entendido como maid um

elemento de oposigao entry ci6ncia e arte. E ipso nos doin sentidos: tanto

porque, historicamente, a ci6ncia nio 6 o reino do progresso cumulativo
quando porque a arte nio 6 o rhino em que se veri6ica uma total aus6ncia de

progresso cumulativo. E com uma qualificagao fimdamental: segundo Kuhn,
h6. progresso cumulative nos bols6es 'nomlais' da ci&ncia, da arte e tamb6m

da filoso6a. O que ele naga 6 que /oda a hist6ria da arte, assim como /oda
a hist6ria da ci6ncia, possa ser vista homo apresentando progresso cumulativo,

a exist6ncia de uma grande e 6nica 'arte normal ', do mesmo modo que

parecem admitir os positivistas 16gicos para a hist6ria da ci&ncia
(Ver a prop6sito Pinto de Oliveira 2005-2006)

Vasari, por exemplo, relata a hist6ria da arte homo tendo homo

memento de culminancia, de perfeigao, nas tr6s antes, o trabalho de
Michelangelo. Esse modelo ideal e real permits uma avaliagao relativa de
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todo trabalho com pretensao artistica. Assim, Vasari pode dizer tanto que
as esculturas de Michelangelo superam as obras da Antigtiidade quanto

que a arte bizantina 6 uma atividade grosseira e estagnada, que as pinturas
de Cimabue e Giotto representam apenas os primeiros passos para longs

da ''arte dos bArbaros'' e na diregao de uma representagao dada vez maid

6lelda natureza(Cf. Vasari2002. Para um sumirio do panto de vista de
Vasari, ver os chamados pro6mios, especialmente os das panes ll e 111 da

Dense modo, de acordo com Vasarie seu crit6rio clfssico ou

renascentista, que prevaleceu segundo Gombrich at6 o s6culo XIX, aNotre

Dame de Paris, a Sainte-Chapelle e a catedral de Chartres, ou todas as
obras do g6tico, como do romfnico e do bizantino, nio sio realmente
obras de arte. Trata-se de uma sum&ia exclusio te6rica. E essa exclusio

terra favorecido perigosamente at6 uma exclus8o fisica, nio fosse o valor

hist6rico das consbug6es. Foia que ocorreu com freqti6ncia quando esse
valor hist6rico n8o era considerado, ou considerado negativamente, como

na descaracterizagao da mesquita de C6rdoba, a quash destruigao da
Alhambra de Granada ou no uso do Parhenon em Atenas homo dep6sito

de munigao pelos turcos no s6culo IXVII. Vandalismo, portanto, que,
lamentavelmente, nio era em absoluto exclusividade dos vandalos, sengo

pradca comum dos romanos, dos mugulmanos, dos crist5os... E algo muito
semelhante, naturalmente, ocorreu com a ci6ncia, como nos casos bem
conhecidos de extreme intolergncia religiosa conga as teorias de Cop6mico,
Galileu e Bruno

Na ci6ncia, para a perspectiva dos manuais cientificos, homo da
historiografia tradicional, o que conta como culminfncia 6 a ci6ncia
contemporanea. Escreve Kuhn:

obra)

E caracterfstica dos manuais cientiflcos conterem apenas uln
pouco de hist6ria, sda um capftulo introdut6rio, sqa, homo
acontece mais freqiientemente, em refer6ncias dispersas aos
Brandes her6is de uma 6poca anterior. Atrav6s dessas
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refer6ncias, tanto os estudantes homo os profissionais sentem-

se participando de uma longa tradigao hist6rica. (...) os
cientistas de 6pocas anteriores sio implicitamente
representados homo se tivessem trabalhado sobre o mesmo
conjunt6 de problemas fixes e utilizado o mesmo conjunto de
cgnones estaveis(...) nio 6 de admirar que, ao ser reescrita,
a ci6ncia aparega, maid uma vez, coma sendo basicamente
cumulativa (Kuhn 1975, pp. 175-176)

E:

Se a ci6ncia 6 a reuniio de fatos, teorias e m6todos
apresentados nos textos atuais, entio os cientistas sio homens
que, com ou sem sucesso, empenharam-se em contribuir com
um ou outro elemento para essa constelagao especifica. O
desenvolvimento toma-se o processo gradativo atrav6s do qual

estes itens foram adicionados, isoladamente ou em
combinagao, ao estoque sempre crescente que constitui o
conhecimento e a t6cnica cientfficos. E a Hist6ria da Ci6ncia

torna-se a disciplina que registra tanto estes aumentos
sucessivos como os obstfculos que inibiram sua acumulagao.

Preocupado com o desenvolvimento cie:ntifico, o historiador
parece entio ter duas tarefas principais. De um dado dove
determinar quando e por quem dada faso, teoria ou lei cientffica
contemporanea foi descoberta ou inventada. De outro lada,
dove descrever e explicar os ajnontoados de errol, mitos e
superstig6es que inibiram a acumulagao maid r6.pida dos
elementos constituintes do moderno texto cientffico. Muita

pesquisa foidirigida para estes fins e alguina ainda 6(p 20)

O que se pods ressaltar homo uma caracteristica gerd dessas
disciplinas -- a ci6ncia e a arte -- 6 o Cato de que a hist6ria se faz, em primeiro
lugar, tomando muito bem conceituada e deHinida lena refer6ncia de valor,

de modo a dirigir a selegao e a avaliagao de suas variag6es hist6ricas. O
conceito de arte, estabelecido mediante a identificagao ou estipulagao de
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algumas caracteristicas comuns essenciais, permite inclus6es e exclus6es:

bem homo avaliag6es e criticas de subs variedades hist6ricas.

Come escreve Gombrich

As designag6es estilisticas que enumerei nio surgiram de uma
consideragao de caracteristicas particulares, coma 6 o cano
dos termos usados por VitrQvio para as orders; sio termos
negativos, homo a palavra greta "barbaro", que nio significa
nada a16m de ''nio grego ''. Se me permitem introduzir um
termo inofensivo, gostaria de chamar estes r6tulos de tennos
de exclusio. A freqti6ncia doles em nossos idiomas ilustra a
necessidade bfsica que o homem tem de distinguir entry ''n6s:

e "des'', entry o universo do que Ihe 6 familiar e o vasto e
inarticulado universo externo, de que ele nio faz parte e rdeita.
Nio 6 por acaso, acredito, que os vfrios termos para os estilos
nio-clfssicos acabem por tornar-se termos de exclus5o. Foi
a tradigao clfssica da est6tica norlnativa que primeiro formulou
algumas regras da arte -- regras que sio maid facilmente
formuladas em sentido negative, coma um inventfrio de

pecados a serum evitados (Goinbrich 1990, p 1 15)

E escreve Dante, sobre o modemismo, referindo-se tamb6m a Kuhn:

a Qltima era da hist6ria da arte antes do kiln da arte, a era

em que artistas e pensadores lutavam para definir
precisamente a verdade filos6fica da arte, um problema que
nio havia sido sentido verdadeiramente na hist6ria da arte

al\\exX.al, quando en'i cel"ta medida se tinha condo cerro o
con/zecfmenfo da HQ/u7'c.zo da czr/e, e uma atividade imposta

polo colapso do que passou a ser conllecido, a partir do grande
trabalho de Thomas Kuhn em sistematizar a hist6ria da ci6ncia,

coma paradigma. Na verdade, o grande paradigma traditional
das artes visuais vinha sendo a mimese, que durante alguns
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s6culos serviu admiravelmente bem i.s propostas te6ricas da
arte. A16m disco, tamb6m definiu uma prftica critica bem
diferente da que foi legada polo modernismo, que tinha de
encontrar um novo paradigma e eliminar paradiginas
concorrentes. O novo paradigma, supunha-se, serviria a arte
futura tio adequadamente quanto o paradigma da milbese
havia servido a arte passada(Danto 2006, p. 33, grifo meu)

E como se a hist6ria fosse o desenvolvimento de uma grande e
tlnica ci6ncia nomiale uma grande e llnica 'arte nonnal '. E a agate de uma
razao, digalnos, clfssica ou de uma razio que se poderia dizer iluminista ou
positivista, nio fosse o anacronismo, que associa ordem e progresso, mais

preocupada com a ordem do que com o progresso. Que exige que se
distingam nitidamente os contextos da descoberta e dajustiflcagao, os
contextos da normatividade e da descritividade, da objetividade e da
subjetividade, que n5o se misturem alhos e bugalhos.

A prop6sito disso, escreve Gombrich em A'irma e /'irma que
muitos dos termos estilisticos empregados pelo historiador da arte eram

inicialmente tempos peJorativos utilizados pelos crfticos. "G6tico"jg. teve a
conotagao de "vandalismo" e "banoco" ainda aparece em dicion6rios com

a acepgao original de ''grotesco '' ou ''exc6ntrico", e algo semelhante
aconteceu com o tenno "impressionista"(p. 185)

Segundo ele, ao descrever o g6tico homo ''confus5o ou desordem:

em contraposigao is ordens e ao m6todo de construgao classicos, Vasari
seguiu os cAnones de Vib6vio em seu ''livro clfsico de crftica nomlativa '', o

tratado .De ,4rqui/e/u/«cz. Como diz Gombrich, ''evidentemente, Vitrivi(i
ngo descreve nenhum estilo de construgao que nio se conforme a tradigao

clgssica", mas faz a condenagao de um estilo decorative em vega na 6poca,

contrastando-o com o m6todo rational de representar construg6es
arquitet6nicas(Gombrich 1990, p108).s

5 Vasari(coma Plinio) concede a arte coho uma representagao fill da natureza
Certamente nio ha dificuldade em entender ipso com respeito a pintura e a escultura
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Esse mesmo trecho de Vitrivio utilizado por Vasari homo crit6rio

para avaliar o g6tico serviu a Bellori para condenar "a arquitetura
corrompida" de seu tempo(a arquitetura de Borrominie Guarini) e a
Winckelmaim para fazer de "rococ6" "um tips identificgvel de abuse:
(Cf. Gombrich 1 990, pp. 1 88-189) ou, coma poderiamos chamar, um

estilo de abuse ou degeneragao
Assim, homo escreve Gombrich, ''o desfile de estilos e periodos

conhecido por todo principiante -- classico, romanico, g6dco, renascentista,

maneirista, barroco, rococ6, neoclfssico e romAntico -- represents apenas
uma s6rie de mfscaras para dual categorias, a clfssica e a ngo-c16.ssica:

(Gombrich 1990, p. 1 08). E a historiografia traditional da ane, inspirada

em Vasari, referenda como arte apenas os estilos clfssicos e desqualifica os
estilos nio-clg.ssicos da lista. O que se poderia dizer que faz a 'nova

historiogranla da aNe ' , de um modo gerd, 6 reabilitar essen estilos para os
incluir na hist6ria da arte

O pr6prio Kuhn v6 no surgimento da arte moderna -- ou, mais
especinicamente, a arte abstrata, jf que sublinha o abandono ''inequivoco:

da representagao coma objetivo altimo(Kuhn 1 975, p. 249) um ponte
de inflex5o na hist6ria da arte. Segundo Gombrich, a id6ia de progresso

cumulativo ou a id6ia renascentista de progresso na hist6ria da arte passe a

ser contestada apenas no initio do s6culo XIX e se pods admitir ent5o uma
relativa superposigao com o surgimento da arte moderna. O cato 6 que
iomega a haver um movimento de recuperagao dos estilos nao-classicos,

Quanto a arquitetura, Vasari parece seguir a Vitrhvio e sua id6ia da arquitetura coma
uma reprodugao das proporg6es do corpo humano, como norma de perfeigao
(Cf. Vasari 2002, cap. sabre a arquitetura). Gombrich escreve em A'or/77a e For/7za que
a obra de Vasari "nos mostra exaustivamente que ele podia dar cr6dito inclusive a

construg6es ou pinturas que, do seu ponto de vista, Crain menos que perfeitas.
Melhor barf amos se invejassemos a convicgao de Vasari de poder identiHlcar a perfeigao
sempre que a visse, e de que essa perfeigao podia ser formulada com a ajuda das
categorias vitruvianas"(p. 109)
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induzindo a uma mudanga no conceito de aNe homo representagao fill da

natureza ou homo ''verdade visual '', na expressao de Gombrich. E agora
nos orgulhamos de ter eliminado disses tennos saas conotag6es pqorativas

e poder entio usf-los num sentido neutro em nossas descrig6es dos estilos
(Cf. Gombrich 1 990, p. 105).

Nesse mesmo texto, Gombrich aSlrma n5o ter a intengao "de fazer

um gelato complete da reabibtagao gradual disses diferentes estilos"(p 112)
Mas em seu Qltimo livro, T%e Pr( /erencedor /;ze Prfmi/fve, publicado

postumamente em 2002, ele fomece material que nos permits conshuir um
esbogo dessa reabilitagao dos estilos.

A16m dos pintores romamicos, nazarenos e pre-rafaelitas,ja citados

em A'irma e Forma(pp. le 134), Gombrich se refers mais extensamente
em seu Qltimo livro tamb6m a n5o artistas, tanto a cdticos como a te6ricos,

que tomaram parte nesse processo de inclusio estilistica. No ponto de

partida, os movimentos nio-clfssicos oscilam entre o nio ser e o ser
degenerado. O primeiro caso este presente em VitrQvio -- que, segundo
Gombrich, n8o inclui em sua obra nenhum estilo n5o conforms com o c16ssico

-- e o segundo em Vasari, quando, por exemplo, descreve o g6tico e parece
se referir a ele coma um estilo, ainda que desqualificado(Cf. Gombrich

1990 p. 108. Ver, a prop6sito, especialmente Panofsky 2004,
PP. 250-251)

Eu me resigns aquia arrolar as refer6ncias de Gombrich em .X

Prc Herb/zclape/o Prfmff/vo a Max Dvorak em relagao a reabilitagao da

arte arista(p. 35), Herder e a arte egipcia(p. 71), Goethe em relagao ao
g6tico(p. 73) e ao bizantino(p. 179) e a influfncia da anejaponesa, coma

o ''estilo alternativo '', na expressao de Gombrich, que contribuiu para
;convencer os artistas de fmais do s6culo XIX de que a tradigao mim6tica

tinhapassado ahist6ria"(p. 189).
Se enfocamios o problema "homo historiadores e nio homo

propagadores de um sistema de beleza", diz Gombrich, devemos admitir,
como escreve Herder,
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que os egipcios sio dais antigos do que os gregos, e nio
devem ser julgados por crit6rios gregos, senio polos deus
pr6prios. Devemos perguntar-nos o que consideravam arte,
como a inventaram numa 6poca t5o antiga e o que pretendiam
com ipso. Se em today estas qt.iest6es nio tinham nada em
comum com os gregos, entio ngo devemos tentar colocar as
obras de uns e outros no mesmo sistema, senio deixar que

dada uma sirva a seu pr6prio lugar e a sua pr6pria 6poca,
porque, afinal de contas, nio 6 nada provavel que os egipcios
quisessem trabalhar para os gregor au para n6s(Citado em

Gombrich 2003 , p. 71).

Nessa mesma diregao, o ensaio de Goethe Sabre cz czrqzzi/e/zf/"a

cz/em converteu-se, segundo Gombrich,

num dos manifestos mats influentes do movimento anticlassico,

a primeira onda de id6ias primitivistas que assaltou a fortaleza
classicista(...) O autor se apresenta coma o pritTteiro paladino
do estilo g6tico, o aut6ntico estilo alemao, frente a sous
detratores estrangeiros.(...) "Tem pouch gosto", diz o italiano
e pasha adiante. "Para criangas'', reforga o frances, fechando
triunfante sua caixinha de rape com motivos gregos. O que
criaram voc6s que Ices d6 o direito de depreciar-nos?" A
Indignagao de Goethe se apega a palavra "g6tico", que Ihe
ensinaram a usar homo sin6nimo de mau gosto. Descreve
com dramftica intensidade como se acercou a catedral g6tica
[de Estrasburgo] cheio dente preconceito, e coma se Ihe cafram
as vendas dos olhos ao plantar-se diante da famosa fachada.

(Gombrich 2003, p. 73)

A prop6sito da iMlu6ncia da arte nio ewop6ia nesse processo, ata

Gombrich uma das Co/!#er /zcias sabre Pinhra pronunciadas por George
Clausen em Londres(1904), em que se refers a artejaponesa:
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Ha algo inquietante no cato de que a arte japonesa seja t5o
bela, e ao mesmo tempo tio completamente diferente da nossa,

a ponto de fazer-nos pensar por um instante se nio serf
melhor. (...) Nossa arte atrai por meio da representagao ou
imitagao, criando uma ilusio de realidade em subs tr6s
dimens6es, enquanto a representagao japonesa da natureza
nio 6 imitativa, senio seletiva, elegendo certas coisas e
prescindindo de outras. E nests aspecto, sua arte parece ter
se desenvolvido at6 a perfeigao deHinitiva seguindo as linhas
das formas de arte mais antigas, sein mudar de diregao. Se
nos relBontamos aos comegos, is pinturas murais egipcias,
is vasilhas pintadas gregas, aos primitivos italianos ou inclusive
aos desenhos das criangas, descobriremos que sio similares

quanto a isto, que desenham o que querem expressar e deixam
de fora tudo o mats. Os japoneses fazem sua selegao do
mesmo modo; sua arte se desenvolveu, mas n5o inudou(Citado

em Gombrich 2003, p. 1 89)

Mas certamente o principal destaque de Gombrich no processo de

:evolugao artistica '' vai paraAlolls Riegl, um dos ''ftmdadores da hist6ria

estilistica". Escreve em.2r/e e #us8o que

A ambigao de Riehl era tomar a hist6ria da arte cientificamente
respeitavel pda eliminagao de todos os ideais subjetivos de valor.
(...) Se os estilos diferem devs ser porque as hlteng6es mudaram

No seu primeiro livro, &f@'ahem, de 1893, Riehl inostrou que
quest6es desse tipo podiam e deviam ser discutidas de maneira
puramente ''objetiva", sem que no debate fossem introduzidas
id6ias sulgetivas de progresso e decad6ncia. Procurou demonstrar

que a omamentagao vegetal evolve e muda numa tradigao
continua, do ]6tus egipcio ao arabesco, e que a mudanga, longs
de ser fortuita, expressa uma reorientagao gerd de inteng6es
artisticas(...) Para essa esp6cie de abordagem, a nogao de
decad&ncia'' n5o tem sentido. A tarefa do historiador nio 6

julgar, mas explicar(pp. 29-30)
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Expurgado de certas implicag6es hegelianas6, 6 esse quadro te6rico

que este por trfs da concepgao gerd de Gombrich acerca da hist6ria da

al.te, presents em seu limo maid abrangente e popular, T%e Sro/y (dorr. Eln
iVo/"mcz e .Forma, ele comenta o papal das regras e sugere um modo

end6geno para a superagao hist6rica da arte clfssica:

Foia tradigao clfssica da est6tica normativa que primeiro
formulou algumas regras da arte -- regras que sio mats
facilmente formuladas em sentido negativo, homo um
inventgrio de pecados a serum evitados.(...) Ja vimos alguns
disses pecados caracterizados nas citag6es anteriores -- o
desarmonioso, o arbitrhio e o i16gico devem ser um tabu para

os que seguem o cfnone clfssico. Ha muitos mais nos escritos
de crrticos normativos, de Albertia Bellori ou F61ibien,
passando por Vasari. ]V8o superpovoem suas pinturas, mdo
usem inuito dourado, ndo busquein poses difTceis s6 por
faze-las: evitem contornos berrantes, evitem o keio, o in-
decoroso e o ign6bil. Na verdade, talvez se pudesse argumentar
que o que finalmente matou o ideal clfssico foio cato de que
os pecados a serum evitados se multiplicaram de tal forma
que a liberdade do artista viu-se confinada a um espago dada
vez mais restrito; por fim, tudo que ele se atrevia a fazer nio
passava de uma insipida repetigao de solug6es seguras.
Depois disso, s6 havia na arte ujn pecado a evitar: o de ser
acad6mico (p. LISP

6 Ver Gombrich 1 99 1, p. 53 e Gombrich 1 977, pp. 44-47.

Com a expressao ''acad6mico '' entendida, naturalmente, homo forma pqorativa de
:clfssico". Observa-se assim uma curiosa e significativa assimetria. As express6es

pqorativas com que se nomearam originalmente os estilos nio-clfssicos foram
conservadas meslno ap6s a reabilitagao disses estilos na hist6ria da arte(g6tico,
barroco...). Por outro lado, a expressao "clfssico"ngo foi contaminada ja que uma
palavra diferente passou a ser utilizada para a introdugao do vids negative. lsso dove
ser ponderado, no entanto, pele rata de que a extens8o da palavra ''acad6mico" 6
maior do que "classics", recobrindo talvez tamb6m formas anacr6nicas do barroco, do
mpressionismo



Vale observar que a id6ia de progresso cumulativo 6 dominante
historicamente tanto no plano da hist6ria da ci6ncia quanto no da hist6ria da

arte("a hist6ria principal da pintura", cf. Danto 2006, pp. 83-84). A id6ia
prevalece, segundo Gombrich, at6 o s6culo XIX na hist6ria da arte

(Cf Gombrich 1990, p. le 2002, pp. 3-4). E na hist6ria da ci6ncia at6 o
que Kula chama de ''nova historiografia da ciencia '', em plano s6culo XX

(Cf. Kuhn 1975, p. 22)
Conviria, assim, frisar que o objeto da transposigao de Kuhn da

hist6ria da arte para a hist6ria da ci6ncia -- o processo de desenvolvimento

porruptwasiHo-cuinulativas ngo 6 ahistoriografiadaane entendidacomo
:um campo dimples e homog6neo '', na expressao de Hoyningen-Huene,

que, naturalmente, naga tamb6m tal caractedstica para a hist6ria da ci6ncia

(Hoyningen - Huene 1993, p. 12), mas 6 dado por aquilo que poderia ser
chamado, simetricamente, de uma nova historidgrafia da arte8, recente e
historicamente n5o dominante.

Coma a nova historiografia da arte, a nova historiografla da ci6ncia
faz inclus6es, homo no caso de teorias consideradas, pda perspectiva
traditional, n8o mais do que superstig6es. Kuhn escreve a respeito dos
novos historiadores da ci6ncia:

Quanto mais cuidadosamente estudain, digamos, a dinfmica
aristot61ica, a quimica flogfstica ou a termodinfmica ca16rica,
tanto mais certos tornam-se de que, homo um todo, as
concepg6es de natureza outrora correntes nio eram nem
menos cientificas, nem maid o produto da idiossincrasia do

8 Parece haver ulna superposigao entry o que champ de nova historiografia da arte e o
que Danto e Belting consideram uma p6s-hist6ria da arte, pratica que se segue ao fim
da hist6ria da arte(Cf. Dante 2006 e Belting 2006). Uso a expressao por conga da
simetria com a "nova historiografia da ci6ncia '' de Kuhn, com suas conota96es
otimistas. A16m disso, ressalto o cato de que, antes das dificuldades de abordagem da
arte modema ou contemporanea, a historiografia da arte teve de lidar, segundo Gombrich,
com a inclus8o dos estilos hist6ricos n5o-clfssicos
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que as atualmente em voga. Se essas crengas obsoletas
devem ser chamadas de mitos, ent5o os mitos podem ser
produzidos polos mesmos tipos de m6todos e mantidos pdas
mesmas raz6es que hoje conduzem ao conhecimento
cientifico. Se, por outro lado, das devlin ser chamadas de
ci6ncias, entio a ci6ncia incluiconjuntos de crengas totalmente
incompatfveis com as que hoje mantemos. Dadas essas
alternativas. o historiador dove escolher a Qltima. Teorias
obsoletas nio sio acientificas em principio, simplesmente
porque foram descartadas. Contudo, esta escolha torna diffcil
conceber o desenvolvimento cientifico homo um processo de
acr6scimo. (...) O resultado de ladas essas dQvidas e
dificuldades fai uma revolugao historiografica ]lo estudo da
ci6ncia, embora essa revolugao ainda esteja em sous primeiros

estagios (Kuhn 1975, p. 21).

Mas o movimento principal na nova historiografia da ci6ncia n5o 6
exatamente de inclus5o como cientificas de teorias antes consideradas nio-

cient{6icas. Escreve Kuhn:

Whitehead captou o espfrito a-hist6rico da comunidade
cientffica ao escrever: "A ci6ncia que hesita em esquecer
deus fundadores este perdida". Contudo, Whitehead nio estava
absolutamente correto, visto que as ci6ncias, como outros
empreendimentos profissionais, necessitam de sous her6is e
reverenciam suas mem6rias. Felizmente, em vez de esquecer
eases her6is, os cientistas t6m esquecido ou revisado somente
sous trabalhos. Disso resulta uma tend6ncia persistente a fazer

com que a Hist6ria da Ci6ncia parega linear e cumulativa
(Kuhn 1975, p. 176)

Nos dais castes, na nova historiogra6la da ci6ncia e na nova
historiografia da arie, ha uma preocupagao em ter em conta as circunstgncias

hist6ricas e as di6erengas de pr(:l eto e prop6sitos, tanto das teorias cientificas
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quando das obras ou estilos artisticos. Como escreve Gombrich em Z%e

Stop y ofArt

Ao contar a hist6ria da arte uma vez maid em linguagem
samples, ela dove capacitar o leitor a ver at6 que ponto 6 coesa
e ajuda-lo em sua apreciagao, nio tanto por descrig6es
empolgadas, mas fornecendo-the, outrossim, algumas
indicag6es quanto is provaveis inteng6es do artista. Este
m6todo dove, polo ments, dudar a dissipar as causal maid
freq(ientes de equfvocos e incolnpreens6es, e a frustrar uma
esp6cie de critica que nio atinge a finalidade de uma obra de
arte. A16m de tudo isso, o livro tem um objetivo algo mais
ambicioso. Prop6e-se situar as obras que dispute em seu
contexto hist6rico e conduzir assim a uma compreensao dos

prop6sitos artisticos do inestre. Cada geragao este, em album
panto, em revolta contra os padr6es de sous paid(...) Procurei
fazer dessa constants mudanga de prop6sitos a shave da minha

narrative (...) Ha uma armadilha Hesse m6todo de

apresentagao que espero ter evitado, mas nio dove deixar de
ser mencionada. E a interpretagao ing6nua e err6nea da
constants mudanga na arte homo um progresso continuo. E
verdade que todo artista dente ter superado a geragao anterior
a dole e, do seu ponto de vista, ter feith progressos a16m de
judo o que era conhecido antes.(...) Mas devemos compreen-
der que dada ganho ou progresso numa diregao acarreta uma
perda em outra, e que esse progresso subjetivo, apesar de
sua importancia, nio corresponds a um incremento objetivo
em valores artisticos(pp. 8-9, prefacio original)

E o mesmo, essencialmente, parece dizer Kuhn com respeito a. nova

historiografia da ci6ncia:

Os historiadores da ci6ncia, gradualmente e muitas vezes sem

se aperceberem completamente de que o estavam fazendo,
colnegaram a se colocar novas esp6cies de quest6es e a tragar
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linhas diferentes, freqiientemente nio-cumulativas, de

desenvolvimento para as ci6ncias. Em vez de procurar as
contribuig6es permanentes de uma ci6ncia mais antiga para
aossa perspectiva privilegiada, des procuram apresentar a
integridade hist6rica daquela ci6ncia, a partir de sua pr6pria
6poca. Por exemplo, perguntam n5o pda relagao entry as
concepg6es de Galileu e as da ci6ncia moderna, mas antes
peta relagao entry as concepg6es de Galileu e aquelas
partilhadas por seu grupo, into 6, seus professores,
contemporaneos e sucessores imediatos nas ci6ncias. A16m
disco, insisted em estudar as opinides desse grupo e de outros

similares a.partir da perspectiva -- usualmente muito diversa
daquela da ci6ncia moderna -- que da a essay opini6es o
mfximo de coer&ncia interna e a maior adequagao possfvel a
natureza. Vista atrav6s das obras que da{ resultaram, culo
melhor exemplo talvez spam os escritos de Alexandre Koyr6,
a ci6ncia nio parece em absoluto ser o mesmo
empreendimento que foidiscutido polos escritores da tradigao

historiografica mais antiga. Polo menos implicitamente, essen
estudos hist6ricos sugerem a possibilidade de uma nova
imagem da ci6ncia. Este ensaio visa delinear essa imagem ao
tornar explfcitas algumas das implicag6es da nova
historiografia (Kuhn 1975, pp. 21-22)

Ja tive a oportunidade de comegar a investigar tamb6m a g&nese
da nova historiogranla da ci6ncia, e preparo um artigo sobre o tema, mas

ngo 6 necessArio entraraqui emdetalhes.9 Esse estudo preparara o caminho

para um novo refluxo, para uma segunda investigagao sobre a nova

historiografia da ane, abrindo um caminho, assam espero, para o estudo das

relag6es entry os estilos na hist6ria da arte e a sim6trica questao das relag6es

9 Quanto a esse fema, apresenteio trabalho "Sabre a genese(e justificagao) da nova
historiografia" no Encontro daAFHIC realizado em maio de 2008 em Montevid6u
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entre as teorias, relag6es que podem ser incomensuraveis, segundo Kuhn:
na llist6ria da ci6ncia

3. Perspectiva

Para concluir, n5o apresento conclus6es da investigagao, que ainda

prossegue, mas algumas notas mais especulativas, que espero poderao
levi-la adiante

Na revolugao historiogrffica na ci6ncia e na arte ha mais do que o
abandons da nogao de progresso cumulative. Em dada um dos castes, ha a

rdeigao de um crit6rio que poderiamos chamar de classics, que diz, pr6via
e normativamente, o que 6 e o que ngo 6 arte, o que 6 e o que n5o 6 ci6ncia.

E a proposta de um novo crit6rio, uma nova imagem da ci6ncia, como diz
Kuhn, e, poderiamos dizer n6s, uma nova imagem da arte. Nos doin cason,

uma imagem historicamente orientada.

Segue-se dai que, para saber o que 6 arte, temos que considerar a

hist6ria da arte e, para saber o que 6 ci6ncia, considerar a hist6ria da ci6ncia.

Abre-se a possibilidade de que o proprio conceito de arte sqa hist6rico,
referido ao periodo ou estilo, acontecendo o mesmo com o conceito de
ci6ncia em relagao is teorias cientificas(ou paradigmas). Em outras palawas

Antes o que era inclu:ido na hist6ria da ci6ncia ou na hist6ria da arte dependia

de que a teoria ou o estilo obedecesse ao crit6rio que estabelecia previamente

o que era ci6ncia ou arte. Com a nova historiografia, deja da arte ou da
ci6ncia, o que h6. 6 uma hist6ria da ci6ncia e uma hist6ria da arte que nos

podem informar o que 6 ®istoricamente) arte e ci6ncia, respeitando a

diversidade hist6rica.io Mas se poderia perguntar: a nova historiografia, a
revoluga.o historiogrg.mica, represents um progresso em relaga.o a 'velha

histoiiografia ' tanto da arte quando da ci6ncia?

Quando a hi$t6ria da ci&ncia, ver Pinto de Oliveira 1999
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Esbogando uma resposta, pods-se dizer que n8o represents, por
certo, um progresso cumulativo: hf perdas na passagem da velha para a
nova historiografla. Se se pods criticar a rigidez do velho en6oque, pods-se
tamb6m criticar a feta de rigor do novo. Ahistoriografla uadicional parecia

excluir demais e a nova, por sua vez, incluir demais.Anova historiografia da

arte parece incluir quake qualquer coisa come arte, enquanto a velma paecia
excluir quash qualquer coisa coma ngo arte. .. Pods-se entgo perguntar se
ngo haveria um meio-terms, o meio-termo virtuoso. No entanto, se
tiv6ssemos esse meio-termo porque estarfamos lgo inseguramente suspensos

entre os extremos? O que temps que decidir 6 entry duas atitudes validas,
alternativas, na circunstfncia de que justamente n8o podemos dispor de

uma deHtnigao que efetivamente pud6ssemos chamar de verdadeira ou
definitiva. Como no casa pratico em que se tivesse que eleger entry um
exams clinics que nos desse resultados conetos com falsos negativos ou

com falsos positivos.
Evidentemente, nos agradaria dispor de uma prova 100% conbfvel

ou inf'divel, mas que fazed se ngo a temps? Para master elsa comparagao,

podemos dizer que o crit6do clfssico de arte nos pods dar ' fdsos negatives
e o crit6rio hist6rico, associado a. revolugao historiografica, pods nos dar

falsos positivos' . O abandono do primeiro em favor do segundo nio se da
atrav6s de uma determinagao 16gica da superioridade de um sobre o outro

(homo syria se a mudanga fosse em favor do crit6rio exato), mas se deu

/zis'/oricamen/e em fungao de que parece que preferimos agora tolerar casos

de 'fdsos positives' a castes de 'falsos negatives' . Praginaticamente, na
d6vida com respeito a se um estilo 6 artistico ou nao, ou se uma teoria 6
cienHfica ou nao, preferimos que sham considerados artistico e cientiHco.

Talvez porque depois que recusamos com soberba homo n5o arte
todd o bizantino, o romanico, o g6tico, o barroco. . . ; ou resistimos,
mediante os crit6rios de demarcagao contemporaneos, a teorias coma

as de Darwin e Freud, ou, inclusive tragicamente, a teorias como a de
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Semmelweiss(febre puerperal) homo ngo cientiHlcas, preferimos agora o

constrangimento de incluir algo injustamente a excluir algo injustamente e

entorpecer ou impedir sumariamente o surgimento de uma obra ou id6ia
transfomaadora ou redentora Tblvez porque suspeitemos agora que, ao lidar

com atividades criativas, por definigao borders'ine ccz.ses, atividades de

honteira, 6 maid conveniente evitar correr o risco de excluir alguma coisa
exbaordin6ria do que incluir alguma coisa ordin6ria.

O abandono da arte clfssica ou do crit6rio clfssico de arte, ainda

que tardio, 6 um movimento visto homo anti-provinciano. Decreta-se ''o fim

do pequeno mundo '', homo diz Gombrich, citando um texto de 1 920 com
que Roger Fry celebre a escultura negro

Que correto e pequeno, fechado e pequeno, redondo e pequeno
era o mundo quando a Gr6cia era a Qnica fonts de cultura,
quando a arte grega, ainda que fora em c6pias romanas, era a
Qnica arte indiscutivel, excetuando algumas retomadas do
Renascimento. E agora, nos Qltimos sessenta anos, choveram
sobre n6s conhecimentos e percepg6es com tal rapidez que
todo o ordenado sistema velo abaixo, e ficamos nus e no ar,
mal capazes de pescar uma ou dual general izag6es apressadas

com que cobrir momentaneamente nossa nudez(Gombrich
2003, P 196)

Francis Haskell, no initio de seu artigo "lnimigos da arte modema:

se refers ao paradoxo observado por Gauguin no comportamento do
;curious and mad public '': por um lada, exige-se originalidade do arista:

mas, por outro, o artista s6 sera aceito faso recorde algum outro artista.
(Haske111987, p. 207). Ou seja, o p6blico exide originalidade, mas uma
originalidade que possa ser clara e imediatamente compreensivele aceitgvel,

o que parece nega a originalidade...
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Kuhn escreve a prop6sito disso na ci6ncia

a descoberta de um novo lipo de fen6meno 6
necessariamente um acontecimento complexo, que involve o

reconhecimento tanto da e.xfs/6/ cia de a/go, como de sua
na/ureza. (...) Mas se tanto a observagao coma a
conceitualizagao, o cato e a assimilagao a teoria, est5o
inesperadamente ligados a descoberta, entio asta 6 um
processo que exige tempo. Somente quando today essay
categorias conceituais relevantes est5o preparadas de antemio
(e nesse cano n8o se trata de um novo tipo de fen6meno),
pods-se descobrir ao mesmo tempo, rapida e facilmente, a
exfsf nc/a e a /?afzfreza do que ocorre. (Kuhn 1975
PP. 81-82)

E a descoberta pods exigir uma reestruturagao ou mudanga da teoria

para ser assimilada:

As descobertas descrevem-se muitas vezes coma meros

acr6scimos ou incrementos do estoque crescente de
conhecimentos cientfficos, e etta descrigao contribuiu para
que a descoberta surgisse homo uma medida signiflcativa de
progresso. Todavia, sugiro que ela s6 6 totalmente adequada
para as descobertas que, homo os elementos que preencheram
lugares que faltavam na tabela peri6dica, foram antecipadas
e procuradas previamente e que, por conseguinte, nio
exigiam ajustamento, adaptagao e assimilagao por parte da
profissao. Embora as esp6cies de descobertas que aqui temos
estado a examinar spam, sem dQvida alguma, acr6scimos ao
conhecimento cientfHico, tamb6m sio algo mais. Num sentido

que agora s6 em parte posso expor, das tamb6m reagem
retrospectivamente sobre o que jf antes foi conhecido,
fornecendo uma nova visio de alguns objetos anteriormente
familiares e, ao mesmo tempo, mudando mesmo o modo coma

29



se elaboravam algumas panes tradicionais da ci6ncia. Aqueles
em puja 6.rea de compet6ncia especial se situa o novo
fen6meno muitas vezes v6em o mundo e o seu trabalho de

modo diferente, quando emergem da longa luta com a anoinalia,

que constituia descoberta desse fen6meno (Kuhn 1 977,
p. 175. Ed. portuguese, p. 220).

Hg,, obviamente, um risco em judo isso. Escreve o pessimists
Gombrich em sua obra p6stuma, .4 prqHer ncfape/oprimffivo, sobre o
que chamou ''culto a atrocidade"

Nio 6 preciso descrever com detalhe a escalada, ao longo do
s6culo. do fen6meno rearessivo de violar os tabus, nos
movimentos de /'ar/ bru/ ou em certos /zczppenfngs. No que
chamei de ''o documento fundacional '' da arte moderna, Zola

escreveu que ''a arte 6 uma secregao humana". Ele se
surpreenderia ao ver sua metffora tomada ao p6 da letra,
numa exposigao de excrementos enlatados, apresentados
coma J4erde de /'ar/is/e(Gombrich 2003, p. 268)

Mas, por outro lado, tamb6m escreveu, compreensivelmente muito
antes, o otimista Gombrich, em 7%e Story (dorr(publicada em 1950):

O artista nio obedece a quaisquer regras fixas. Ele
simpTesmente pressente o caminho que dove seguir. E verdade
que alguns artistas ou criticos, em certos periodos, tentaram
formular leis de sua arte; mas verificou-se sempre que artistas

medfocres n8o conseguiam coisa alguma quando tentavam
aplicar essay leis, ao passo que os grandes mestres podiam
transgredi-las e, apesar disco, realizar uma nova esp6cie de
hannonia eln que ningu6m pensara antes. (...) (p. 35)

No casa da ci6ncia, Feyerabend toma a resolugao de
quebra-cabegas homo sendo o crit6rio de demarcagao de Kuhn e obl eta,
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num raciocinio por absurdo, que o crit6rio incluio crime organizado
(Cf. Feyerabend 1970, sec. 3). Creio que into ngo molestou muito a Kuhn

que n5o tem um crit6rio de demarcagao entry suas prioridades e Ihe syria de
todd modo preferivel incluir o came organizado na ciCncia do que excluir
diretamente a peoria da evolugao de Darwin, a psicanalise, ou a fisica de
Arist6teles(Cf. Kula 2006, p174).

Talvez se possa dizer, para concluir provocativamente, que a
revolugao histoiiogr6fica na ci&ncia e na aHe 6 uma revolugao conser\-adora.

Nio no sentido de que se disp6e a preserver o status quo, casa em que nio
serra efetivamente uma revolugao, mas no sentido de que procura incluir ou

resgatar objetos que antes tinham side sumariamente exclufdos(por uma
sorte de absolutismo). Ou, tomando uma fuse de Lucien Febvre. uma

revolugao "com esse espjrito de relatividade que 6 o espirito hist6rico '
(Febvre 2004, p 91). No faso da ci6ncia, coma diz ironicamente Kuhn,

felizinente, em vez de esquecer eases her6is]os grandes her6is da ci6ncia]
os cientistas]e os historiadores tradicionais] esqueceram ou revisaram
somente sous aabalhos:

Como escreve ainda ele

Por raz6es ao mesmo tempo 6bvias e muito funcionais, os
manuais cientfficos(e muitas das antigasjlist6rias da ci6ncia)
referem-se somente aquelas panes do trabalho de antigos
cientistas que podem facilmente ser consideradas colno
contribuig6es ao enunciado e a solugao dos problemas
apresentados polo paradigma dos manuais. Em parte por
selegao e em parte por distorgao, os cientistas de 6pocas
anteriores sio implicitamente representados como se tivessem
trabalhado sobre o mesmo conjunto de problemas fixos e
utilizado o mesmo conjunto de cfnones estiveis que a
revolugao mais recente eln teoria e metodologia cientffica fez
parecer cientfficos. Nio 6 de admirar que os manuais e as
tradig6es hist6ricas niles implicitas tenham que ser reescritas
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ap6s dada revolugao cientfflca. Do mesmo modo, nio 6 de
admirar que, ao ser reescrita, a ci6ncia aparega, mats uma
vez. coma sends basicajbente cumulativa (Kuhn 1975,

PP- 175-176)

Ja os cases de exclusio na hist6ria da arte sio mais draJnAticos. Em

bloco, estilos hor6ologicamente bem definidos, disseminados, exuberantes
em suaunidade e variedade foram radicalmente extirpados dahist6ria da
arte -- como ainda n5o arte ou homo ngo maid arte, arte degenerada. Parece

que, no final das contas, tamb6m o crit6rio clfssico nio estava isento de
atrocidades... E creio que serf interessante estudar mais de porto como se

p6de mahler por s6culos esse verdadeiro apczr/heiddos estilos ngo-classicos,
homo se fossem as maiorias negras da Africa do Sul. Assim homo parece

promissor pesquisar coma se deu efetivamente o processo de inclus5o
artistica. e o de inclusgo cientifica, os Brandes e reais resultados hist6ricos

do que chamamos, creio que justificadamente, nos termos de Kuhn, de
revolugao historiografica na ci6ncia e na arte.

A tend6ncia atual que identifiquei na ci6ncia e na arte e que o
historiador da ci6ncia David Lindberg(Lindberg 2002, p. 23) apresenta,

quash nos mesmos termos, homo a necessidade de "sermos abertos e
inclusivos em vez de eslreitos e excludentes"(em relagao ao passado), pods

ser ponderada por aquilo que Kuhn chamou de "tens5o essential". Segundo
ele. ha no interior da comunidade ciendfica uma estratificagao, que se revela

em uma tensgo entre tradigao e inovagao, entre conservadores e inovadores

ou revolucionirios. Elsa tensao, segundo ele, pemlite entender o sucesso e

a racionalidade do desenvolvimento cientifico mesmo em uma situagao de

escolha entry teorias em que ngo deja suficiente o recurse a. 16gica.

Podemos dizer que o processo de concorr6ncia te6rica corresponde,

para Kuhn, a uma "selegao por coidito da aaneira maid adequada de praticar

aci&ncia, sele®o realizadano interiordacomunidade ciendfica"(Kuhn 1975,

p. 215). Nessa selegao, de modo similar a selegao natural, a variabilidade
individual desempenha um importante papel. No caste da ci6ncia, a eleigao
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de uma teoria nio se faz sem discos, segundo Kuhn. Um equivoco unAnime

seria faM. Por isso, escreve ele, "A comunidade cientifica nio pods esperar

pda hist6ria, embora alguns membros individuais o fagam. Ao inv6s disso,
os resultados necessirios sio obtidos distribuindo-se entre os membros do

grupo o risco que dove ser assumido"(Kuhn 1970, p. 262)

lsso poderia valor tamb6m para a arte? Kuhn nos diz que

A fungao da crime na ci6ncia 6 assinalar a necessidade de
inovagao, dirigir a atengao dos cientistas para a area a parter
de onde se pods originar a inovagao fecunda (...) Justamente
porque a disciplina possui este sistema de alerta interno
[bui[t-in syglla] system] 6 que a pr6pria inovagao nio precisa
ser um valor primordial para os cientistas e se condena a
inovagao pda inovagao(...) No desenvolvimento cientifico, a
inovagao dove permanecer uma resposta, muitas vezes
relutante, a desafios concretos postos por enigmas concretos
(Kuhn 1977, p. 350. Ed. portuguesa, p 41 8)

Por outro lido, quanto a arte

Tanto individualmente como em grupos, os artistas procuram
coisas novas para exprimir e novos modos de as exprimir.
Fazem da inovagao um valor primordial, e comegaram a faz6-

lo antes de a vanguarda ter dado a esse valor uma expressao
institucional. Polo ]nenos desde o Renascimento este
components inovativo da ideologia do arista(...) tem feito
polo desenvolvimento da arte algo de semelhante is crises
internas que promoveram a revolugao na ci6ncia. Dizer com
orgulho, homo fazem os artistas e os cientistas, que a ci6ncia
6 cumulativa e a arte nao, 6 equivocar-se quanto ao padrao
de desenvolvimento em ambos os campos. No entanto, essa
general izagao tantas vezes repetida exprime o que pods ser a
diferenga mats profunda das que estivemos a examinar: o
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valor radicalmente diferente dado a inovagao pda inovagao

por cientistas e artistas(Kuhn 1 977, p. 350. Ed. portuguese,
PP- 418-419).

Mas essa preocupagao da arte com a novidade e a originalidade
coma valores em si mesmos 6 certamente uma marfa hist6rica
contemporanea. E uma preocupagao relativamente maior com a inovagao
talvez sda tamb6m uma caracteristica da ci6ncia contemporanea. Foia que

procurei assinalar com a intuigao de que, em fungao de uma excessiva
esheiteza e rigidez de conceitos e crit6rios, predominante por Mo Ingo tempo
na hist6ria da ci6ncia e da arte, a atitude gerRI sda agora de abertura, com

o risco de excessos na diregao contr&ia, de 'falsos positivos' em vez de

falsos negativos' , em dada um dos contextos. Uma questao de escolha que

tem uma hist6ria e que Kuhn parece saudar de modo otimista quando fda
diretamente em uma ''nova historiografia da ci6ncia" e, indiretamente, coma

viJnos, em uma no\-a histoiiografia da arte, em\ ez de friar em fim da hist6ria.

Esse otimismo de KulJn se replete naquilo que certamente pods ser

entendido homo sua principal recomendagao para as outras leas do
conhecimento ou da culture que ngo a fisica, o olj eto direto de seu Irabalho

Em vez de procurar identificar ou mesmo impor paradigmas a essas outras

disciplinas(homo se viu is vezes no casa das ci8ncias sociais), sua proposta

6 que se estude a hist6ria de coda discipline, homo ele pr6prio, afinal, fez
com a flsica. A teoria dos paradigmas foi depois desenvolvida para dar
conta dessa hist6ria e uma variance dessa teoria, ou mesmo luna conslrugao

te6rica inteiramente distinta, poderf ser pensada para dar conta da hist6ria

de dada uma das outras disciplinas e uma concepgao maid profunda ou
nuangada de sous m6todos e objeto.
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