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X' Ja me aconteceu mats de uma vez que, em um curse sobre Kuhn na

b- graduag2io, alguns alunos denham ficado surpresos com a impor-

$ancia dada a ele e sua suposta originalidade. Li depois que elsa ex-

$Friencia nio era um 'privi16gio ' meu O fi16sofo da ci6ncia lan

hacking, em um texts de 93 (p. 275), refeie-se a uma situagao some
dante. Ha tempos tenho pensado em discutir elsa questao e, quando o

prof. Alfredo Marcos me deu a oportunidade de fazed uma palestra

Siqui na Universidade de Valladolid, que syria dirigida tamb6m aos
Hunks do curso de gradual:io, e sugeriu que o tema podelia ser Kuhn,

Sensei que asta serra uma boa ocasi5o para iniciar aquela tarefa. Creio
true o objetivo se justifica especialmente pele fate de que se grata de

CVers2o de uma confer6ncia em espanhol realizada na Universidade de
Cattadotid (Espanha) em maid de 2003. Conserve essencialmente o lexta
('iginal. a que forum acrescentadas notas e refer6ncias bibliograficas indus
]3'lnsavels
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uma tarefa ela ]nesma kuhniana. Espero que, ao fim desta confer6ncil

voc6s possum compreender por qu6. -.\
Depots de ser recebido cano paradoxal e at6 despropositado las

go que foi ]angado em 1962, o ]ivro A .Es/rz;zz&z/ cz dczs .RevoZugdes Cfe;b

r Pczzs de Kuhn passou, paulatinamente, a ser entendido coma revoliX

ciongrio e como um marco na filosofia contemporanea da ci6ncia. IJ.\

go extravasou esse gl-ea estrita, passando a ser uma I'efer6ncia obrig;
t6ria em praticamente todas as areas do conhecimento e da cultur

alcangando a arte e at6 a religiao (Cf. CuLLing 1980). Tomou se u:\

besrse//er, com mats de um milhiio de exemplares vendidos em todo,q

mundi, e foi traduzido para cej'ca de uma d6zia de idiomas. ,...\

Ultimamente, a partir da d6cada de 90, comegou a ser tratariK
com certa desconfianga por um gl'upo crescente de autos-es dentro ai.

comunidade filos6fica. Curiosamente, do mesmo modo que os alunrh

e n:io especialistas, a obra de Kuhn paisa a ser associada a carta trivi.4

lidade. E, a16m disco, Kuhn jf comega tamb6m a ser [ratado como uiT'3

esp6cie de bode expiat6rio, tendo fido vrtima recentemente de um pb

toresco estudo hist6rico que o apresenta como um conservador... R

isso me faz ]embi-ar de uma ir6nica observag:io de Schopenhauen\

;Concede-se que a verdade sqa apenas o brave intervalo vitorioso elb

tre dots bongos periodos em que 6 condenada como paradoxal ou d-\

preciada coma trivial" (spud Reichenbach 1970, pp. 122 3)... -\

Em meu trabalho como pesquisador tenho criticado alguns de'l

ses autores, os que champ de revisionistas, e sabre CIGS [enho faladl
num curso que o Poof. Alfredo Marcos gentilmente se disp6s a diviciR

comigo no pl'ograma de doutolado da Universidade. Aqua pretends
apenas tentar esclarecer porque Kuhn n:io 6 em absoluto um aut ''\

:meio 6bvio '', como disseram os alunos de Hacking e assumir a ''p''}

)
)

J

)
2

)
)



C
c'

btuena miss5o educativa '', como diz ele, de mostrar por que se pods di-

;er que o trabalho de Kuhn, que tratou das revolu96es cientfflcas, signi-
}cot.i e signiflca ele mesmo uma revolugao em filosofia da ci6ncia.

Minha estrat6gia para atingir esse objetivo sera, talvez, devo

'Et)nfessar, uma estrat6gia st,iicida. Jg que o prop6sito 6 falar de filoso-

ba da ci6ncia e, portanto, lidar com a Hlosofia e a ci6ncia, dubs das
Dens mats vastas e complexas da cultura humana, nada 'melhor ' do

gue complicar ipso de vez e falar da arte pal'a ilustrar o assunto. Ao
ments a arte parece ser o instrumento mats adequado a que recon'er

'btuando se trata de ilustrar alguma coisa... Mas esse nico 6 meu Qnico

bretexto para falar aqui de arte.

Em primeiro lugar, ao contrgrio da ci6ncia, a arte 6 argo que se

'bode ver, diretamente. Mesmo uma 'pintura abstrata ', num cerro sen-

b.do, 6 muito mats concreta do que uma teoria cientffica. E todo mun-

ro ja teve algum contato com a arte dos grandes mestres, especialmen-

\p aqui na Europa, de modo que confio que isso deja um ponto de par-
\rda suficiente para deus prop6sitos.

O segundo pretexto para falar de arte 6 mais importante e pre-

hcndo que seja mesmo uma justificagao. Quando. em 1970, no posfa

bo da segunda edigao de seu lift-o, Kuhn comentou o fate de que mui-

Gs consider'adam que suds tests principals Cram aplicaveis a outros

campos a16m da ffsica, ele admitiu que, na medida em que o livro ''re-
G-ata o desenvolvimento cientffico coma uma sucessgo de perrodos

\Tgados a tradig:io e pontuados por rupturas nico-cumulativas'', saas

Gees possuem realmente ampla aplicagao. E acrescentou

lsso deveria ser assim porque essas tests forum /0/7zac7as de e/n-
C prdsrt//lo a ourras areas. Historiadores da literatura, da mQsica, das

czrres, do desenvolvimento politico e de muitas outras atividades
humanas descrevem sous objetos de estudo dessa maneira desde
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[nuito tempo. A periodizagao em termos de rupturas revoluciona:/
E'ias em estiia, gosto e na estrutura institutional t6m estado enl.)
sous instrumentos habituais. Se tive t.tma atitude original frente")
eases concertos isso se dove sobretudo ao faso de t6-1os ap/ijaz/o 2

ci /zc/as, areas que geralmente foram consideradas como dotad89'
de um desei)volvimento peculiar (Kuhn 1975, p. 255, grifos meusl)

Bem, minha proposta aqua, entao, 6 que procuremos entendl#

rapidamente o que 6 que o desenvolvimento da arte apresenta (]g

caracterfstico e que Thomas Kuhn acredita que possa, nio obslant;?

ser aplicado tamb6m a ci6ncia. o que ele pretends mostrar 6 que n:jgl

exists tanta diferenga assam, sob alguns aspectos impoltantes, entry:g

ci6ncia e a arte, contraHando a opiniEio traditional de que das sid

muito diferentes. Mas, por que se pensava em gerd antes dole que:g '
arte era muito diferente da ci&ncia? -/

)
)

l
arte. Na incurs:io pda ilrte, seguirei os passos do hisLoriador da arl)
austrfaco El-nst Gombrich.Z :)

Olhando, por exemplo, os relevos e pinluras egrpcios (figures)
e 2), de que todd mundi ji viu ao ments uma ieprodug:io, 6 mail)
provfvel que os achemos baslante estranhos e nos causem perplexidz)

de. A I az5o, escEeve Gombrich em seu livro 7he S/OT of,4ri3, =)

Kuhn remete diretamente a Gombrich (apesar da simpatia .dcste pda fll '.)
sofia da ci6ncia de Popper) em The .Esse/z/ia/ Te/zsfon, n:io deixando margeu
a especulag:io quando a que hist6ria da arte estaria se referindo ao aproximzi/
! hist6ria da ci6iacia e a hist6ria da arte (Kuhn 1977, pp. 340-341). :)
3 Daqui para frente, referido apenas como SA. -')

T Consideremos en[5o a arte e depots poderemos fa]ar com mal)

.I. clareza sabre essas supostas ou reals diferengas entre ci6ncial)

)
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Circa de 1360 A.C. Museu Egfpcio, Berlim
Fiptira 1 . Amen6fis IV (Akenaton). Relevo em calcirio.

6 que os pintores egfpcios tinham um modo de representar a vida
real muito diferente do nosso. Talvez isso se relacione com a fina-

lidade diferente que tinha de ser cumprida por suds pinturas. O que
mais importava n5o ela a beleza, mas a inteireza. A tarefa do artis-
te consistia em preserver tudo o mais clara e permanentemente
possfvel. Assim, nio se propuseram copiar a natureza tal como se
shes apresentava sob qualquer angulo fortuito. Elms desenhavam de
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mem6ria, de acordo com regras estritas que asseguravam que tuck-y
o que tinha de entrar no quadro se destacaria com perfeita clare;l. )
(...) Tudo tinha que sel- repo'esentado desde a seu angulo thais c"'S
racterfstico (SA, pp. 60 61. Edigao brasileira, p. 34)

)

' '' '$' 'q -7

Figure 2. Tutankamon e sua esposa. Talha cm madeira (detalhe).
Circa de 1330 A.C. Museu Egipcio. Cairo.
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Na representagao do compo humano, diz Gombrich,

A cabega era mats facilmente vista de perfil, de modo que des a
desenllaram lateralmente. Mas, se pensamos no olho ht.tmano, 6

omo se fosse visio de frente que usualmente o consideramos. Por-
tanto. um olho de frente era plantado na vista lateral da face. A
metade superior do compo, os ombros e o tronco, s5o maid bem vis-
tas de frente, pois dense modo vemos como os brazos est5o ligados
ao compo. Mas brazos e pernas em movimento v6em-se muito mats
claramente de lada. Esse 6 a raz:io pda qual os egilpcios, nessas
imagers, nos parecem 15o estranhamente planes e contoi'cidos (
N5o se dove supor que os artistes egfpcios pensavam que os sores
humanos tinham esse aparencia. Seguiam meramente uma regra

que Ices permitia incluir tudo o que consideravam importante na
fol'ma humana (SA, p. 61 . Edigao brasileira, p. 35).

O estilo egfpcio, prossegue ele,

englobou ulna s6rie de leis muito rigorosas, que todo artiste tinha
que aprender desde muito jovem. As estftuas sentadas tinham que
ter as milos sobre os joelhos; os homens tinham que ser pintados

cam a pele mats escura do que as m.llheres t...) Mas, assim que
dominasse today essas regras, dave-se por encenada a sua aprendi-

zagem. Ningu6m queria coisas diferentes, ningu6m Ihe pedia que
fosse ''original ''. Polo contrfrio, el-a provavelmente considerado o
melhor artista aquele que pudesse fazer suds estftuas o mats pareci-
das com os monumentos admirados do passado. Por ipso aconteceu

que, no transcurso de tr6s mil anon ou maid, a aide egfpcia mudou
muito pouco. Tudo o que era considerado bom e belo na era das pi-
rg.modes era tide como igualmente exce)ante mil anon depots. E certo

que surgiram novas modus e novos tomas foram pedidos aos artistes,
mas o modo de representarem o homem e a natureza pemlaneceu es-
sencialmente o mesmo(SA, p. 65. Edigaa brasileira, pp- 38-39)

Esse estilo egfpcio difere profundamente de outros estilos. Dife-

da nossa chamada arte modema, por exemplo, 6 clara, mas tamb6m

arte greta. Das cidades-Estados gregas, Atenas, coma sabemos, foi

7



a mats importante, e isso econ'eu tamb6m na hist6ria da arte. Foi euJ

Arenas, sobretudo, escl-eve Gombrich, a parter do s6culo VI a.C., ''quq

a major e mats surpreendente l-evolugao eln toda a hist6ria da arte pr(I(

duziu sous frutos''. Os escultores gregor ''parti3'am de onde os
, . ..J

eglpcto\
e assfrios tinham parado ''. Mas logo ja n5o se tratava lmais de ''apreik.

der uma formula consagrada para repo'esentar o compo humano. Todd
escultor greco queria saber como e/e ida representar um determinadi{
compo. Os egfpcios tinham baseado sua arte no conhecimento. Os ...J

.greg..

gos comegaram a usar os pr6prios olhos" (SA, pp. 77-78. EdiWad
brasileira, p. 48)

Os pintores seguiram polo mesmo caminho, segundo os escrit6;r'

res gregor, mas nada da pintura gregg sobreviveu. No entanto, ressalt&a

Gombrich, podemos observar as decorag6es dos vasos de
../

ceramic,a.

para ter uma id6ia do desenvolvimento da pintura gl-ega. Nos
. :.../

pnmel.\
ros vasos, pintados no s6culo VI a.C., escreve ele ) .-X.

..J

ainda encontramos vesHg os dos mQodos egipcios (..:-) As f].guril)
kinda s5o rigolosamente mostradas de perfil. Seus olhos ainda p:l!
recem sei ' vistas de frente. Mas os corpus jf ndo sio desenhados =)
maneira egipcia, nem os brazos e maas estio dispostos com I)
mesma clareza e rigidez de antes. O pinter tinha obviamente tenth-l
do imaginar, por exemplo, que aspecto teriam, na realidade. duall '/
pessoas colocadas frente a frente e concenLradas num jogs (Si)
PP 78 81. Edigao brasileii'a, pp. 50-51). 1)

A figura 3 mostra uma cena coma elsa e coma o artista j£ n5o s?

importava em exibir apenas uma pequena pane da m8o de um persona)

gem, deixando o pesto escondido pele ombro. Ja n5o pensava que judo l?

que eje labia que compunha uma cdna Linha tamb6m que ser mostrad(l?

Uma vez quebrada elsa velha regra, uma vez que o artlsta comegou a ssl)
gular pecos deus pr6prios olhos, diz Gombrich. :)

)

)

)
)
)
)
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): lsso pods ser visto na figura 4, onde hf um p6 aplesentado com

:bs dedos disposros coma uma fileira de crrculos (a16m de um escuda

(mostrado apenas de ]ado, parcialmente). Gombiich frist que esse sim-
.)les detalhe ''significou realmente que a velma arte estava mona e en-

)brrada. Significou qt,le o artista tinha abandonado a pretensao de in-
:lZlluir tudo na pintura em sua forma mats claramente visivel, passando

;l levar em conte o angelo de onde via um objeto" (SA, p. 81. Edigao

j:brasileira, p- 52)

desencadeou-se uma verdadeira
avalanclaa. Os pintores fizeram a
maior de today as descobertas -- a
descoberta do escorgo. Foi um
tremendo lnomento na hist6ria da
arte quando, talvez um pouco an-
tes de 500 a.C., os artistas se a-
ti'everam pda primeira vez em
Lada a hist6ria a pinter um p6 tal
;omo 6 visio de fiente. Nas mi-
Ihares de obras egfpcias e assi.das
que chegaram at6 n6s, nada dense
genera acontecera jamais (SA, p
81. Edigao bi'asileira, p. 51)

Figura 3. Aquiles e Ajax jogando
dames
Vase no estilo ''niguras neglas". assinado
por Exekias.
Circa dc 540 A.C. Muscu Etrusco
Vaticano.

C
C
C
C
C
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Figura 4. A despedida do guerreiro. :)
Vaso no estilo ''figuras vermelhas'', assinado por Euti.modes. -l
Circa de 500 A.C. A/z/;ke/zscz/}z/}z/li/zgen, Munique. .\

Uma revolug:io de mesmo sentido que a gregg oconeu novament.)

no s6culo XIV a partir do italiano Giotto, que pintou, entry outras coisas;)

os famosos afrescos da Basilica de S. Francisco em Assis e da Capel.)

Scrovegni em Padua. Coma comenta Gomblich, a arte kristi primiliva:)
anterior a Giotto, tinha como que revertido a certos padr6es da arte e:)

gipcia. Ele compaia uma miniatura do s6culo Xnl (figura 5) com un)

dos afrescos de Giotto em Padua (figura 6), com tomas semelhantes: I)

O temp 6 a lamentagao sobre o corpo mono de Cristo, com a Vir!?
gem abragando seu Filho pda 61tima vez. Na miniatui'a (...), o alJ
vista nio estava interessado em representaj ' a cdna coma podei'ia te:)
acontecido. Variou o tamanho das fiauras de modo a encaixf-las.''1

)
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bem na pfgina, e se tentarmos imaginar o espago entry as figuras
ao primeiro plano e S. Jogo no funds -- com Jesus e a Vii'gem no
memo -- apercebemo-nos sem esforgo de que tudo este espremido e
de que o ai'lista n8o se impol'tou com os problemas de espago (SA,
PP 201-202. Edigaa brasileit'a, pp- 151-152)

Figura 5. O sepultamento de Clisto. Miniatura do Salt6rio de Bonmont.
250-1300. Biblioteca Municipal, Besangon

11
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l;'iguni 6. A lanlciltaQao i)or
Capcla Solo\ egni. Padua.

Grotto. Ahcsco (circa de 1305).

Ja o "m6todo de Grotto 6 completamente diferente". Atrav6s dat:)

influ6ncias da ai-te bizantina (que havia conservado maid as inovag6el.)

dos pintores gregor) e da escultura g6tica do norte da Europa, Giott(

retomou o realismo na pintura e com ele, coma diz Gombrich, "paiecr)
que testemunhamos o events real coho se fosse representado nurr ')

pasco" (Cf. SA, pp. 201-202. Edigao brasileira, pp- 150-152). :)
E esse perspectiva velo culminar no renascimento, no s6culq

XVI, quando se admitia na Italia que a arte atingira a perfeigao, comm

)
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X.na Pferd de Michelangelo (figura 7). Homens coho Michelangelo, Ra-
'bfael e Da Vinci, escreve Gombrich,

tinham lealmente feito judo o que gerag6es anteriores haviam ten-
tado fazed. Nenhum problems de desenho parecia ser insuperavel
para des, nenhum fema ser complicado demais. Tinham mostrado
como combinar beleza e harmonia com precisao, e -- conforms se
dizia -- tinham at6 superado as lnais c61ebres estiituas da antigiii-

dade gregg e ]'amana (SA, p. 361. Edigao bi'asileira, p 277)

G
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Basilica dc S. Pedro, Roma.
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Mas faria sentido perguntar se Michelangelo era mellor que um,

pintor crist5o do s6culo Xlll como Cimabue ou se os gregos forum
melhoies pintores que os egrpcios? Ou kinda, para flcar com um e.I
xemplo de dais gl-andes pintol-es espanh6is, se Picasso (o Picasso cu-
bista) era melhor do que Velazquez? .JP

Velazquez pintou, por exemplo, um velho aguadeiro nas runs di:l)
Sevilha (figula 8). Segundo descreve Gombrich, ::)

C) anglia com sua face:)
cansada e enrueada. sua

capa esfarrapada, a grande-
bilha de barro, a superffciel=
vida'ada do jarro de lougaJ
sobre o banco e o jogo del
luz no copo transparente ')
tudo ipso este pintado de:
um modo t:io convincente-/
que temos a impressao d€...

porter tocar os objetos (SA
p. 406. Edigiio brasileira, p.
318)

)

Figure 8. O aguadeiio de Sevilha
Velazquez. 6leo soble Lela (1 619=-
1620) . ' ''k

' ,./

Museu Wellington, Londrcs. ,..

E o mesmo acontece com cada um dos quadros da espetaculai''}

colegao de Velazquez do Pl-ado, como o PabJ{//os de VaZ/czdo/fd, ddl?

que voc6s devem se I'ecordar. E, talvez, especialmente com o mats fa;

J
)
)
)

)
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masa doles, Z,as il/e/zf/zas(figura 9), em que Velazquez, coma diz Gom

brich, parece que ''flxou um momento real do tempo muito antes da in-

.vengao da maquina fotografica" (SA, p- 408. Edigao bl asijeira, p. 321)

(I' E quanto a Picasso, o Picasso c.lbista? Poderia algu6m dizer que
pretendia fixar como uma maquina fotogrgfica um momento l-eal do
:.empo? Ainda segundo Gombrich, o raciocfnio subjacente ao progra-
nna dos cubistas syria este

C

C
(
C
c'
C
(,

Abandonamos hf muito a pretens:io de que representamos as coi-
sas tal homo se apresentam aos nossos olhos. lsso era um fogo-
fftuo que 6 in6ti] querer explorar. Nfio queremos fixer na tela a
impressao imaginaria de um momento fugaz. Sigamos o exelnplo
de Cezanne e construamos um quadro de nossos motivos t:io s61ida
a duradouramente quanto pudermos. Por que n:io ser coerente e

15
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aceitar o faso de que o nosso objetivo real 6 construir argo, em vez
de copiar aldo? Se pensarmos num objeto, digamos, um violino,
ele n8o se apresenta ao olho de nossa monte tal coma o demos coma)
os olhos do nosso corpo. Podemos pensar e, de fato, pensamos em
sous vzirios aspectos ao mesmo tempo. Alguns doles destacam-se
bio claramente que sentimos poder tocf-los e manipula-los. E, no-'
entanto, esse estranha mistura de imagens repiesenta mats do vio-(.)
lino ''real '' do que qualquer instantfineo ou pintura meticulosa po:
dena jamais canter (SA, p. 574. Edigao brasileira, p. 456). ;{

Essa id6ia 6 ilustl'ada por Gombrich atrav6s de uma natureza-mona

que Picasso chamou de I/to/!/zo e U\'as (figura 10). Escreve GombHch: i"b

Figura 10. Violino e uvas. Picasso. 6il
Museu de Arte Moderna. N. York

sobre te]a (19]2)

)
)
)
)
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\''- Em algtms aspectos, representa um retomo ao que chamamos os
C princfpios egipcios, em que um objeLO era desenhado do angulo da

C qual a sua forma caracterfsEica se destacava mats claramente. (-)'' A voluta e uma cravelha s5o vistas do dado que as imaginamos
( quando pensamos num violins. A abertura do tampa .harm6nico:
( por outro lada. 6 vista de frente ela n5o serif visivel de lido. (1 .)

O arco e as cordas flutuam em algum lugar- no espago; as cordes
! at6 ocorrem dubs vezes(...)(SA, p. 574. Edigao biasileira, p- 456)

/- Segundo ele, ''crfticos consideralam um insulto a sua intelig6n-

f- cia esperar que acreditassem que um violins 'terra esse aspecto '''. Mas
/-.Picasso n5o queria insultar ningu6m e muito menos imitar com sua
;..pintura uma fotografia de um violino. Ele tinha, coma vimos, outros
.. prop6sitos, e prop6sitos justificados e interessantes.
\. Assam, na arte parece nico fazed sentido comparar dots pintores

( de eslilos tgo difeientes quando Velazquez e o Picasso cubisla e per-

C gunter qua] delis seria o melhor em seu offcio. Ambos teriam prop6si-
( tos muito distintos, do mesmo modo que o artista egfpcio e o prego. o

( pinter ienascentista e o crist3o pHmitivo. Ndo haveria. portanto, um
( critfrio tlnico, um denominador comum, que permitisse avaliar a qua-
Clidade de um diante do outta.

C O casa da ci6ncia seria inteiramente diferente disco. Por qua?

CAo contrfrio da arte, a ciincia nico estaria dividida por estilos, nio
.apl'esentaria essay rupturas em seu desenvolvimento que marcum as

Cdiveisas modalidades artfsticas. Compaq'ada com a al'te, 6 coho se a
C;i6ncia tivesse Lido em Lada sua hisl6ria sempre um tlnico objetivo, o

('objetivo inteiramente explfcito de descobrir a verdade, de conhecer e

("explicar o mundo. Continuando a comparagao com a arte da pintura,
i-syria coma se a ci6ncia tivesse tide sempre um Qnico estilo, ao bongo

dos s6culos de sua hist6ria. E talvez valesse a pena dizer que se asse-

,-melharia maid com o prop6sito do estilo dos gregor, de Michelangelo,

.de Da Vincie de Velazquez. lsso porque, ao contrario, ou ao menos de

C
(

C
C
C
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modo Thais direto do que os egrpcios (os cilsthos primitivos e os cubis- =l
tas), se poderia falar no cano doles da exist6ncia de um modelo na na -/

tureza que des procurariam representar em sua pintura. Esse modelo J

fomeceria entio um cilt6rio para decider sobre a qualidade da pintura. )

E quake que se poderia falar nesse casa, coma na ciencia, de verdade e :)

falsidade, falando-se mats aplopriadamente de fidelidade e infldelida- l:}
de ao modelo original. ,')

Gombrich, referindo-se a escultura, comenta como terra fido o :)

desenvolvimento do estilo grego. De acordo com ele, :)

os escultores gregor em suds oficinas ensaiaram novak id6ias e no- :JI
vos modos de i'epresejltagao da figure humana (...) Um descobriu
como modelai' o bronco, outdo achou que t.ima estlitua pods parecer
muito mats viva se os p6s n5o forem amboy firmemente plantados
no chao. Ainda outro descobriria que era possfvel animar um rosto
dobrando simplesmente a boca para ama, de modo a crier uma
impressaa de sot'rise (SA, p. 78. Edigao brasileira, pp. 48-49)

)
]

Coda inovagiio, acrescenta ele, ''era avidamente adotada por ou-
tros, que a adicionavam is suas pr6prias descobertas''. Esse acumula.

gila de descobertas que se observa ar no interior do estilo prego (e que
vai se reapresentar na renascenga) 6 o que tradicionalmente se atribui a

ci6ncia come um todo, independentemente desse ou daquele perfodo
hist6rico, como uma caracterfstica gerd e um trago definidor. Como
escreveu o historiador da cienciaGeorge Sarton

Na verdade, a atividade cientffica 6 a 6nica que, de um modo evi-
dence e indubitave], 6 cumulative e progi'essiva. Quando escreve-
mos a biografia de um homem, nos esforgamos sobretudo em des-:
crever o desenvolvimento de seu espfrito, o progresso de seu traba-
Iho. E 6 precisamente esse progresso que proporciona o que 6 pe-
culiar :iquela descrigao. Da mesma maneira, a hist6ria humana nero
6 verdadeiramente significativa a menos que possamos descrever o
progresso da humanidade na trilha de uma diregao determinadar-\
(Sarton 1948, p. 23)

18 )
)
3



\" E o mesmo diz o fi16sofo da ci6ncia Karl Popper:

,. ...como uma questao de fato hist6rico, a hist6ria da ci6ncia 6, de
C modo gerd, uma hist6ria de progl'esse. (A ci€ncia paiece ser o a-
(I nico campo da atividade humana de que se pode dizer ipso.) (PoP-
/i per 1996, p.12)

( Para tesumir a questao, podemos dizer que a arte pode apresentar

Cum progresso cumulative no f/zrerior de in esrz/o, homo acabamos de

ever no casa prego, e que permitiria dizer, homo vimos que foi feith no
pedodo da renascenga, que Michelangelo tinha at6 superado as mats c6-

( ]ebres estftuas da antigUidade gregg e romana. Mas somenle da ci6ncia

(- se poderia dizer que apresenta um progresso ao /o/lgo de /odo o se /ra
/--.fefo. A arte apresentaria progressos localizados, pontuais, cada artista

,-compalado com outdo dentro do mesmo estilo (ainda que em 6pocas dis-

[intas). E a ci8ncia compreenderia uma tinica linha de desenvolvimento,

S um progresso contfnuo, sem ruptures e que, portanto, serra entendido em
sentido estrito como uma atividade progressiva. E em tel'mos absolutos

(-- e n:io relativamente aos estilos, coma na arte, ja que a ci6ncia n8o sofre-

Cria nenhum real processo de solugao de continuidade ao longs de sua
\..- hist6ria

C

C

l
aproximag:io com a arte?

Kuhn era ffsico. Em contato com a hist6ria da ci6ncia, iniciou

a mudanga de sua trajet6ria intelectual. Tomou-se historiador e escre-
veu alguns trabalhos importantes de hist6ria da ci6ncia coma A .Revo-

raf do Caper/zfccrncr (1957), antes de se tornar um fi16sofo da cifncia
A filosofia da ci6ncia de Kuhn pods ter seu marco zero fixado em um

sentimento de estranheza. Envolvido, casualmente, em uma situagao

de confronto dessa imagem tradicion

;11
Mas. sendo assim, como Thomas Kuhn, entao, pletendeu mu-

dar essa traditional imagem da ci6ncia atrav6s de sua

al de ci6ncia e a hist6ria da clanni en c:

C
C
C
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cia, Kuhn se viu surpt'eendido pdas profundas difel'engas entry as du-::
as. Qual ej'a a suet expectativa e de que modo ela foi contrariada? :!

O epis6dio an6ma]o que I'e]ata Kuhn, entry outros ]ugares, no ?

piefgcio autobiogrgfico a faze Essen//a/ 7e/zszo/z este na rejag5o da me- )

cfnica do s6culo XVll com teorias antecessoras. Procurando pdas ori- :l)
gens daquela teolla, Kuhn retrocedeL! a ffsica de Arist6teles, orientado I)

pda seguinte questiio: "Quanto ja se conhecia acerca da mecfnica na=)

[radigao aristot61ica e quanto foi'a deixado para que os cientistas dol)
s6culo XVll viessem a descobrir?" (Kuhn 1977, p. xi). Conhecendo a=)

frsica de Newton, sua questao fomlulava se em [ermos newtonianos e, )

nesses tempos, esperava uma J'esposta. E a iesposta que conseguiu foil)
que os aristot61icos conheciam pouqurssimo sabre mecanica, que a:)
maioda das coisas que afirmavam a tal respeito era errada e que Gali-

leu e sous contempolaneos [inham fido obrigados a rejeiLar judo aqua ]
lo e colnegar outra vez, do infcio, o estudo da mec5nica. lsso, todavia, ,.-*

n:io mereceria major ateng:io, segundo Kt.ihn, n:io fosse o fato intrigan-:<

trara em outras mat6rias, se l-evelasse tao obtuso e mesmo absurdo
com respeito a mecgnica

A estranheza foi, enfim, domesticada quando Kuhn descobriu

que havia madeira a]te["nativa de ]er os texton aristot6]icos com que se
deparara. Segundo Kuhn, o historiador da ci6ncia, ao investiqal' a as-l

cens5o de uma teoria cientfflca, rarissimas vezes a pods tomar como
vindo pi'eencher, com leis emprricas, lacunas no conhecimento deixa-

das pdas teorias anteiiores. A ffsica aljstot61ica, aponta Kuhn, englo )
bava de modo completo o mundo, da mesma maneira que a frsica.)
newloniana. Escrex e ele; =)

Um princfpio central da frsica de Ai'ist6teles era, por exempjo, a
mpossibilidade de um vacuo. Suponha-se que um ffsico moderns-"\

Ihe dissesse que uma aproximagao arbitrariamente boa a um vacuo

)
)
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\"" poderia agora ser produzida no laborat6rio. Arist6teles provavel-
(I monte respondeiia que um recipients sem al ' e outs'os gases nio se-
C ria, no seu sentida, um vicuo. Tal resposfa sugerii'ia que a impos-
. sibilidade de um vicuo n3o era, em sua frsica, mora questiio empi-
\''- rica. Suponha-se, agora, ao contrfrio, que Arist6teles admitisse a
C al'gumentagao do ffsico e aElunciasse que um vacuo, afinal, poderia
/- existir na natureza. Ent:io ele teria necessidade de uma ffsica intei-
,. ramente nova, pris sous conceitos de cosmos finito, de lugar em
C ;;i;;g;, e]. ; li; ml,« m.- . , --,I :«;..-''m-;: .- ."«'j---,-
C monte com o canceled de vfcuo. Nesse sentido, o enunciado "n:a
.- hf vacuos na natureza '' nico funcional'ia inteiramente como uma lei

'- empfrica na fisica aristot61ica. lsto 6, n5o poderia ser eliminado e
L substitufdo par uma vets o melhot'ada, deixando-se o ]'esto da es-
C tl'utura intocado (Kuhn 1977, p. 20).
C Com elsa nova leitul'a, Kuhn, como ele mesmo diz, n:io se tor-

Chou um aiistot61ico, mas aprendeu, at6 cerro panto, a pensar coma um

Caristot61ico (Kuhn 1977, pp xi-xii). Com isso, a16m de recompor para

Chia reputaglio de Arist6teles, Kuhn se viu diante de uma nova relax:io

C:ntre tearing cientfficas puja natureza 6, talvez, mats complexa do que

Cas que sgo objeto de consideragao dos fi16sofos da ci6ncia que vieram

Cantel dole, coma os positivistas 16gicos e Popper. Uma relagao inter

Cte6rica que sugere que a passagem de uma teoria a outra pods ser mui-

(:to mats problemftica do que se imaginava, muito mats I'adical e revo-
fl uciongiia. Que nova relagao syria esse?

(- Ora, justamente uma relagiio entry teorias cientfficas que syria
homo aquela entre os estilos artfsticos. Uma l-Claw:io que sugere que a

/"comparagao entre dubs teorias cientfficas poderia ser muito mats pro-

;blemftica do que se imaginava, e assam a escolha entry duds teorias
lcientfficas poderia tamb6m ser muito mats complicada; tgo complica-

Ida quanto escolher entry doin estilos artfsticos ou responder quem 6 o

melhor pinter, se Velazquez ou Picasso (cubista). Coma explicar esse

L--situagao? Syria o caso de Arist6teles um caso isolado na hist6ria da

C
C
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ci6ncia? Serra um caso tfpicoo E que conseqti6ncias poderia t3'azer pa-,-x

ra a compreensiio da ciencia, particularmente para a explicagiio doj:

prowl'esso cientffico? Quest6es homo essay est5o na base da filosofia:r
da ci6ncia de Kuhn. '"'"'

A solugao encontrada por ele na leitura de Arist6teles foi uma:)

experi6ncia pessoal de aldo que, como ele pr6prio reconhece, ''a maio- J

ria dos historiadores apiende pol ' meir de exemplos no curse de seu:)

[reinamento profissional". O que Kuhn quet- dizer 6 que os historiado )

res de um modo gerRI, inclufdos af os historiadores da arie, ja sio pre )

parades pat'a lidar com uma situag:io em que existem rupturas coma:)

essas em seu objeto de estudo, coma no casa das diferentes escolas de:)
filosofia e dos diferentes estilos na arte. Mas o historiador da ci6ncia

asta (ou estava) despreparado. A raz5o disso 6 justamente a suposta:)
diferenga entry a ci6ncia e as demais disciplines. A ci6ncia n5o terra

esses pontos de ruptura coma os dos estilos em arte, mas apresentaria-)
um progresso, vamos dizer, linear, como se desde o infcio do desen-
volvimento da ci6ncia todos os cientistas tivessem contribufdo paul
adicionar diretamente um item a mesma costa do conhecimento cientr-'

fido. E ipso o epis6dio de Arist6teles, coma muitos outros na ci6nciaf

diff depots Kuhn, parece nepal- com veem6ncia
....J

O que syria preciso ent:io, antes de tudo, para se compreendei-J

adequadamente a natureza da ci6ncia, serra uma nova hist6ria da ci6n=J

cia homo disciplina, uma hist6ria da ci6ncia que estivesse, coho a his--/

t6ria da arte, preparada para perceber as mudangas radicals como agJ

mudangas de estilo. Felizmente, notou Kuhn, embora fosse uma mind )

ria, jf havia historiadol'es praticando elsa nova hist6ria da ci6ncia. Es-l)

ses novos historiadores da ci6ncia, dentre os quaid Kuhn destaca o rus-)

so Alexandre Koyr6, "em vez de procurar as contribuig6es permanen )
tes de uma teoria mats antiga para a ci6ncia atual '' - como fazem en'a

damente os praticantes da hist6ria tradicional - ''procuram apl'esentar a-)

)
)

J

)

)
22

)
)



! integridade daquela peoria, a partir de sua pr6pria 6poca" (Kuhn 1975,
\p. 22). E assam que o pl'ojeto de Kuhn se apresenta com o objetivo de

(- ''esbogar um concerto de ci6ncia bastante dived-so que pods emergir
( dos iegistros hist6ricos da pr6pria atividade de pesquisa" ou coma um

( projeto que visa a delinear uma nova imagem de cifncia ao tamar
( maid explicitas algumas das implicag6es dessa nova hist6ria da ctfncia

C(Kuhn 1975, p. 20).

C A sojugao defendida por Kuhn recorre a uma nova situagao de
Cescolha entry tearing no interior da ci6ncia. Como vimos, a hist6ria da

Cciencia, segundo Kuhn, lem negado o apoio iesp6cie de relagao entry
teorias cientfficas imaginada polos fi16sofos anteriores, e aponta para

uma relagiio mats complexa, em que as teorias rivals seriam maid radi-
calmente diferentes do que a tradig:io tem frito cl-er. Com ipso, se co-
locaria diante dos cientistas, a coda oportunidade de decis:io, uma situ-

agao de escolha em que, na verdade, estariam em jogo formal altema-
tivas de se conceber um objeto e se fazed ci6ncia, como se fossem di-

ferentes estilos e que ele chama, coma a maioria de voc6s dove saber,

E:de pa/'rzdfg/zzczs. A escolha n5o serra ent5o apenas entre teorias cientffi-
cas maid amplas e teorias maid restritas, teorias mats pr6ximas e teon-
as mais afastadas da verdade acerca de t.im objeto dado.

(. De acordo com o panto de vista traditional, o cientista ideal age
Csemp].e racionalmente. lsso signiflca que na hola de escolher entry dual

[eorias cientfficas ele escolhe a melhor, garantindo com isso o progresso

(Ida ci6ncia. Sup6e-se, ar, cleo, uma nogao de concon6ncia entry teorias

Csegundo a quaid sempre possfvel, em princfpio, determinar-se, de modo

(jinequfvoco, a melhor das teorias. Mas por que sera que se consideram,

Cpor exemplo, as teorias de Cop6mico e de Ptolomeu coma teorias con-
;onentes entre sie n:io a teoda de Cop(imico e a de Darwin?

C Tradicionalmente, parece recorder-se a uma idenLidade de obJeta
fPtolomeu e Copemico referem se aos mesmos objeLos, objetos astro

C

C

(
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n6micos; ja Darwin, evidentemente, se refers a outros objetos, objetos

de outra natureza. Af estaria o que poderfamos chamar de aspecto,

convergente da I'elagiio de concorr6ncia. A diverg6ncia serra dada por,

aquino que se diz acerca dos objetos, pdas cl-engas que se sustentam a
seu respeito. Na medida em que falem dos mesmos objetos, dubs teo-~-;

das podem ser ditas concon'antes -- quando houver incompatibilidade

em suas crengas -- ou complementares. Poderf amos, assam, admitir
que duds teorias s2o comumentc consideradas rivais se se referem a:)

um mesmo objeto (condigao de converg6ncia) e se falam ao ments :
alguma coisa diferente e incompatfvel sabre eje (condigao de diver-:)
genoa).')

Dada esse nogao intuitiva de rivalidade entry teorias cientificas, )
a escolha vai depender dtt experi&ncia, de um taste que vai detemlinar ')
quad teoria 6 conf:il-mada, qual 6 apoiada pecos testes. Thomas Kuhn

questions essa nogEio tradicional de concorr6ncia interte6rica. Para ele,
a relagao entry certas teorias concorrentes -- aquelas separadas por uma--

revolugiio cientffica -- cai fora da nog:io traditional de concon-6ncia, de,

tal modo que 6 muito difel-ante a situagfio de escolha que se apresenta
realmente ao cientista, como no caso que involve a fTsica de Arist6te-l

les e a mecfinica de Galileu e Newton, que t6m pressupostos distintos.

Quine escreve, a prop6sito:

Tends-se a imaginar que, quando algu6m prop6e uma teoria sobre~
alguma classe de objetos, nossa compreensiio do que diz teri duds
fasts: em primeiro lugar, devemos entender de que objetos se trata
e, em seguida, engender o que diz a teoria a respeito desses objetos.
(...) Uma grande parte de nossa compreensio de 'quais sio os ob-.
jetos' espera a segunda faso. (...) Nossa compo'eensao dos objetos 6
em sua major parte nosso domfnio do que a peoria diz acerca delis.
Nico aprendemos primeiro a respeito de que falar e em seguida o
que falar a I'espeito" (Quine 1960, p. 16)

)

)

)
)
)
)
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C Podemos observar, preliminarmente, que dual teorias podem
C manger uma relagao fraca de concorr6ncia. Lembra Kuhn que a mats
C recente delay pods, por exemplo, apresentaj'-se cam um navel mats e

C lcvado, de modo a englobar, coma casa pailicular, sua piedecessora.
C Conforms Kuhn, a peoria da conservagao da energia teria um vfnculo

( semelhante com a dinamica, a qufmica, a ejetricidade, a 6ptica, a peoria

C. t6mlica (Cf. Kuhn 1975, p. 129). Mas, se, dianne disco, podemos, Lalvez,

C continual falando em teorias concorrentes, jf nio estamos autorizados a

C pensar a passagem de uma peoria a outta coma uma revolugao. Apenas
r uma violentag:io sem:ntica permitiria falar-se af Unis adequadamente

C de revolugao do que de ampliagao, extensio ou reforms
r- Segundo Kuhn, as revolug6es, na ci6ncia, sgo epis6dios de

:. substiluig5o de teorias (patadigmas). Ele enumera muitos castes dense

)I tipo na hist6ria da ci6ncia. Considers revoluciongrios, por exemplo,

E aqueles epis6dios que culminaram com a ades5o da comunidade cien-
C tifica a teorias coma: a astronomia copemicana, a din8mica de Galileu,

C a mec&nica newtoniana, a qufmica de Lavoisier, a relatividade de E
Cinstein. a termodin&mica de Maxwell, a peoria at6mica de Dalton, a
C peoria de Bohr sabre o espectro do hidrog6nio, a lei de Ohm, a peoria

C do circuits e16trico de Aspire. . As revolug6es, na maiolla das vezes,
Coriginam-se, segundo ele, de crises que se abatem sabre a pesquisa

C orientada por uma teoria cienlrfica e iepresentam a resposta mais rudi

Ccd a essay crises. Maid do que da substituigao em si, a revolugao de

C carre de uma caracterfstica fundamental da relagao entry teorias cientf

Cficas. E esse Eelagao que ele procura explicar com um outro famoso
(conceito, o conceito de incomensurabilidade. E o que seria a relagao

(-.de incomensurabilidadeo
Como voc6s ja podem adivinhar, trata-se de uma relagiio similar

i....a relagao entry os diferentes estilos na arte. Coho vimos no infcio, os

.contemporaneos de Michelangelo no renascimento julgavam que ele

C
C
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era melhor escultor que os gregos. lsso era possfvel porque as obras de ?

Michelangelo e dos giegos podiam ser conslderadas manifestag6es de :)
um mesmo estilo. Afinal, o chamado renascimento era justamente o )
renascimento da arte gregit e romana. No entanto, coma vimos Lam-o
b6m, n5o fai-ia sentido comparar a arte gregg com a egfpcia, ou Velez- :)

quiz com o Picasso cubista, para saber ' quem serra o melhor pinter.o
Kuhn dina nesse Oltimo casa que as relag6es entry os estilos seriam :).

incomensuraveis, ou deja, n5o podeNam ser compaq'adds do mesmo ::)

modo que se comparam as obt'as de ai'te dentro de um mesmo estilo... :)

Mas hg tamb6m, 6 clara, difelengas entre a arte e a ci6ncia.4 A :)
mats importante degas chia pal'a Kuhn um soho problema. Ao contrgrjo "')
da ci6ncia, a arte n5o tem necessariamente conte6do te6rico. A ci6ncia -\

se apresentaria com teorias com pretend:io a verdade (ou ao ments-x

com a possibilidade de serum verdadeiras ou falsas). Os quadros, as :;
esculturas ou mesmo os poemas n5o sao, em princfpio, nem verdadei- ll<

ros nem falsos. Colno disse Rudolf Camap, ''o porta nlio aflrma que:
os versos de ajgum outdo porta sejam equivocados ou falsos; normal-'-'J

monte, se contents em dizer que s5o ruins" (Camap 1935, cap. 1). Y
A aproximagao da ci6ncia com a arte n5o levaria ent5o a pensarJ

que a escolha entry dual leorias cienLfficas seria, do mesmo modo que :)
a escolha entre estilos na arie, uma mara questao de gosto? E se diz:)
que gosto nZio se discute... Como ficaria ent:io o p!'overbial senso crib-(

co da ci6ncia? Ou deja: como a ci6ncia poderia continual a ser uma:)
atividade essencialmente i'acional se colocada na 'mi companhia ' da:)

arte, uma atividade considerada essencialmente nio-racional? E se nico :)

4 Kt.ihn se esforga por afirmar e apontar ipso em 7be .Esse/2/fa/ Te/trio/z-\
(Kuhn 1977, pp. 341-343 e 347). O importance papa ele, na verdade, nXo 6lf
Regal ' as diferengas. mas mosLrar que das nio est2o onde tradicionalmenlel)
se acj'edith que estejam (homo na id6ia de que, ao conti'aria da arte, a ci6ncia)
apl'esentaria pl'ogresso cumcElativo). Ver Kuhn 1977, pp. 349-350. -)

)
)
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i. se pode falar em progresso na passagem de um estilo artistico a oulro.

C como se poderia ent8o falar ein progresso na ci6ncia?
C Bem, essay sfo quest6es fundamentals que Kuhn vai procurar
C responder em seu famoso llvro. Considers este confer6ncia antes de
C judo uma inttodugao a esse livro5, de modo que vou fazed um pouch
C de 'suspense ' e de 'markefl7zg ' aquie convidar voc6s a ler A Esfrizf lra
C das RevoZ odes Cie/zrzg7'c'as. Acredito que se tiverem em monte o para-

(: lela entre ci6ncia e arte voc6s obter8o uma perspectiva interessante e

C titi] pat'a compreend6-1o melhor
C Para concluir, gostaria de [entar indycar porque esse ]-eviravolta,
r- esse verdadeira I'evoluglio na concepgao de ci6ncia desenvolvida por
,-Kuhn, 6 is vezes considerada 6bvia. Minha hip6tese - a prop6sito,

;.uma hip6tese ela pr6pria com carfter kuhniano -- 6 que ipso ocorre a-

. penal porque jf estamos na esteira dessa revolugao hf algum tempo e

\ sous parameti'os ja se tomaram um hgbito cultural. Em nossa era, ditz

\'- p6s-modema, persists em muitos setores um fore clima anticientffico,

Cem que a irracionalidade da ci6nciaja foi resignadamente admitida, ou
C mesmo desejLlda. E, para desgosto de Kuhn, alguns desscs autos'es p6s-
Cmodemistas se dizem ]<uhnianos (Cf. Kuhn 2000, p. 106). O que into

Cressa, no entanto, destacar aqui6 que, num quadra ]-adicalmente des-

Cfavoravel a id6ia de racionalidade na ci6ncia (para o que contribuiu
Cinvoluntariamente a obra de Kuhn), 6 natuj'al que se veja coma 6bvio

Cque a ci6ncia tcnha muita coisil a ver com a arte, que nem prelende ser

Cracional. Mas a hist6ria esb ar justamente para iecupet'ar o frescot- ou a

Cintegridade hist6Hca do que pods parecer ngo s6 antigo ou absurdo mas
f...tamb6m 6bvio. E esse nico deixa de ser t.im ensinamento kuhniano.

\-5 Na verdade, o texto tem a intengao de server como t.ima introdugao a filoso-
C fia da ci6ncia de Kuhn e, por ouuo lada, coma inlrodugao a concepgao de
CKuhn soil'e as relag6es entl'e a hist6ria da ci6ncia e a hist6ria da al'te. O tutu

C lo alba ambiguo reflete o duplo prop6sito.

C
C
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E a pr6pria revolugao da arte grega nico parece invisfvel ou 6bvia? ,!

De fato, nada parece ser mats 'manjado ' do que a id6ia de uma arte figu- :

rativa, a id6ia de representar a I'ealidade visual na arte. S6 que nem sem- I/

pre foi assam, como vimos no cano dos eg$cios e mesmo depots com a -
heranga bizantina da chamada arte crist5 primitiva e at6 o cubismo. -J

Coma diz Gornbrich, J

Foi preciso que amplizissemos os nossos horizontes hist6ricos e '-)
tomfssemos progressivamente conhecimento de outs'as civilizag6es :)

para que nos d6ssemos comin da que tem fido com perfeita jq.stiga )
chamado de "o milagre gregg", a singularidade da at'te gt'ega.' (...) ,:
Schafer acentuou que as "correg6es" introduzidas pdas artistas :)
gregor para "igualar" a realidade sio tlnicas na hist6ria da able. Lon- :)

ge de constituirem um procedimento natura], sio a grande excegao. :)
O que 6 normal para o homem e pal'a a crianga no mundo inteiro 6:
vicar com a schema/a, com aquino que se chama de "arte conceptual". )
O que pede explicagaa 6 o stibito desvio dos gregor, seu abandons :)
do habitual, que passaria da Gr6cia depois para outras panes do-l
mundi (Gombrich 2000, p. 118. Edigao bt asileira, p. 105). ''

N5o ha, evidentemente, nenhuma necessidade de pensarmos a-.I

peoria de Kuhn coma um milagre (mesmo com aspas), como faz::.
Gombrich com o surgimento da arte grega, para compreendermos esse =

dimples paralelo entre das. Pode-se dizer que a fllosofia da ci6ncia de:l:
Kuhn 6 maid 'visual ', mats descritiva, maid pr6xima da arte greta, eml:'

seu prop6sito de se construir sobre dados empfricos, sobre a ci6ncia tal:!
como foie 6 efetivamente praticada pelts cientistas. E isso parece um -/

' Gombrich considera a rexolugao gregg um "fate 6nico nos addis da huma :)
nidade". Mas admire exemplos pr6-gregor (ou fora da influ6ncia grega) da:l)

imitagao da natureza, coma na arte mexicana e na pr6pria arte egfpcia. Con )
sidera-os contudo casos isolados, que n:io se tornaram parte de uma nova.;
tradig:io, coma ocorreu na Gr6cia, com sous prop6sitos de aperfeigoamento -/
e propagagao. (Cf. Gombl'ich 2000, pp. 141 e 143. Edigao brasileira, pp.I)
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\ procedimento 6bvio. Mas ela se op6e a [radigao positivista contempo
\'" ranea, de natureza 16gica, que poderia ser data mats pr6xima da arte

C egipcia, mats 'conceptual ' ou not'mativa, com sua canstrugao baseada

C nos conceitos pr6vios de I'acionalidade e de prowl esse e do que deveria
C ser a ci6ncia

C De qualquer modo, a filosofia da ci&ncia de Kuhn n8o dove ser
C confundidtt com uma peoria indutivista, mora e imaculadamente

C descritiva. Vale para ela ainda, talvez, o mesmo que Gombrich ievela

C prevalecei- pal'a a arte gl'ega

C O que faz tal revolugio singular 6, precisamente, o esforgo dirigi

C do, a modificagao continua e sistemftica da Sc/ze/rlarrz da al'le con
,. ceitual, at6 que o fazed foi substitufdo pda imitaglio da realidade,
\'-' atrav6s da nova habilidade da mimese. A natureza ngo pode ser i-
C mitada ou "tl'anscrita" sem ser pt'lmeiro desmontada e montada de

C novo. Esse 6 um rrabalho n2a s6 de observagao, [nas tamb6m de
/-- experimentagiio incessante. Porque aqua tamb6m o termo ''obser-
\'"" vagao '' tendeu a induzir em ergo mats do que esclarecer (Gombrich
C 2000, pp. 14J 142. Edigao brasileira, p. 125)

\"" Mas isso ja 6 uma outra hist6ria... Pogo desculpas se foi cansativa

\''" este corrida viagem pda hist6ria da ci6ncia e a hist6ria da arte para mos-
C [ra. a 'este utura ' de uma revolugio em filosofia. E pogo peid5o tamb6m,

C certamente, pele term'vel servigo do "guia fajando espanhol em todd o

C percurso", como dizem as agancias de Luiismo... Molto obrigado.
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