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KUHN, KOVRE EA "NO\A
HISTORIOGRAFIA" DA Cl£NCIA

Jose Carlos Pinto de OI.iveira
DF- itCH- UNICAMP

Resumo

O presents trabalho decorre do cotqo dos doin principals conjuntos de textos
de Kuhn sabre a g6nese da "nova historiografia" da ci6ncia. No primeiro:
pods-se dizer que a mudanga 6 estritamente end6gena (recorre a raz6es
internas). No segundo, a mudanga 6 predominantemente ex6gena. Para
equacionar a questao, o artigo relnete a um texto de Kuhn considerado ments
importante dentro de sua obra(Kujln 1970b) e procura apontar e distinguir o
papal de Koyr6 e o papal de Kuhn T do ponto de vista de Kuhn -- no
desenvolvimento da historiografia da ci6ncia. Complementa o trabalho, uma
brave reflexio sobre algumas dificuldades que dizem respeito ajustificagao
da nova historiografia

1. 1ntrodugao

Ja se disse que a primeira sentenga de Thomas Kuhn em ,4 Zso'zz/u/"cz

das Revs/z£fdes Cfe/zrl7icas 6 "a maid famosa sentenga da filosofia da
ci6nciana segunda metade do s6culo XX": "Se aHist6dafosse vista coma

um reposit6rio para algo maid do que anedotas ou cronologias, poderia
produzir uma transfonnagao decisiva na imagem de ci6ncia que atualmente

nos domino"(Richardson 2003, p. vii)

Uma versio embrionfria do artigo foiapresentada em 2008 na reuni2o daAFHIC em
Montevid6u com o titulo de Sabre agenese (ejirsf#icaf oJ da "nova/nsfor/ogrc@a



Essa sentenga, vale dizer, nio diz respeito a teoria dos paradigmas,

principal elemento da ampla repercussao da Zhou/u/"a, mas a hist6ria, e 6
uma observagao metodo16gica, em dois sentidos: diz respeito ao m6todo
da hist6ria da ci6ncia(prop6e uma mudanga de m6todo, uma nova

historiografia da ci&ncia) e, ao mesmo tempo, ao m6todo da filosofia da
ci6ncia(prop6e um papal para a novahistoriogranla da ci6ncia na filosofia

daci6ncia).
Da nova historiografia da ci6ncia(NHC), diz o proprio Kuhn,

:depends o limo"(a fsb'urzfra) e creio poderjustiHicar minha investigagao

do fema tamb6m pda importancia que ele aUibuii hist6ria da listoriografia
da ci6ncia(Kuhn 1 977, p. xv). Ele o demonstra em suas frequented
refer6ncias autobiograflcas ao epis6dio que o conduziu da ci6ncia a sua
hist6ria, a16m dos textos devotados diretamente a g6nese daNHC.

Por falar em g6nese, a id6ia do presente trabalho decorreu do
cotqio disses textos de Kuhn sabre a NHC, em que se podem observar
dots conjuntos bem demarcados. De um lada, a Introdugao e o cap 6

(cap. 5 da edigao brasileira) de 4 es/rz£fura da repo/z/maes cfenfz@cas,

juntamente com o artigo "A estrutura hist6rica da descoberta cientifica
(tamb6m de 1 962). De outro, o artigo "Hist6ria da ciencia", publicado
originalmente em 1 968 e incluldo lla coletinea de 1977, 4 Zemdo Else/7cfa/

C) que me chamou a atengao, e sugeriu essa demarcagao, foique os dais
conjuntos de textos oferecem explicag6es inteiramente diferentes para a
g6nese(ejustiflcagao) da NHC. No primeiro coigunto, podemos dizer que
a mudanga na historiografia da ci6ncia 6 entendida coma estritamente
end6gena(recorre a causal ou raz6es internas). No artigo de 68, a
abordagem que prevalece 6 ex6gena.'

Uma forma de lidar coin elsa dificuldade syria super que no texto

mats recente esU a explicagao 'ahalizada ' e que Kuhn abandona a explicagao

Publicado coma uln artigo-verbete na /n/ernarfona/ Encyc/opedza of r;ze Soda/

Sciences(onde Kuhn se refers a simesmo na terceira pessoa), esse artigo de 68 6 o
texto mais especifico e abrangente de Kuhn sobre a hist6ria da ci6ncia
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anterior. O fate 6 que ele nem ao menos se refers a elsa versgo anterior,
ngo a descarta portanto explicitamente, deixando margem a d6vida. A16m

do mais, ele reedita o amigo de 62,juntamente com o de 68, na coletgnea
publicada em 77.

Uma outra forma, entao, de compreender a questao seriajustapor as
dual diferentes explicag6es, que, alias, nio sio incompativeis. E o que faz
Hoyningen-Huene, que n5o v6 tens5o entry os textos e apenas comenta em
umanota que enquanto a fsh'a/urcz ''vista somente di$iculdades intemas a,

historiogrania da ci6ncia'', o texto da Zensdo essenciai' "trata o complexo
maid ample dos fatores envolvidos de uma forma maid equilibrada:
(Hoyningen-Huene 2003, p. 1 6).

Mas o faso, como vimos, de que Kuhn nem ao ments se refers a

explicagao end6gena no texto mais recente torna essa solugao pouco
aceitAvel. Kuhn parece ter simplesmente abandonado aprimeira explicagao

E, embora reproduza na Zen.sdo esse/zcia/ o texts de 62, como que
referendando-o em 77, Kuhn em seu prefacio a coletfnea reporta-se apenas
ao texto de 68 no que concerns a g6nese da NHC(classificado entry os

:estudos historiograficos" que comp6em a primeira metade do livro). Ja o
texts de 62 6 classificado entry os "estudos meta-hist6ricos" da outra parte
do livro e n5o 6 nem sequer mencionado com respeito a g6nese da NHC

Para esbogar uma explicagao para elsa estranha situagao ou indicar

um caminho para esclarecer o que pensa Kuhn sobre a g6nese da NHC,
chamo a atengao para um outro artigo seu, manor em extensgo e considerado

menos importance(no sentido de que n5o foi incluido por Kuhn na coletgnea

de 77).: E um texts estrat6gico para meus prop6sitos aqui, entre outras
raz6es, por ser posterior aos outros e permitir um contato entry as
abordagens de Kuhn. Eu he refiro ao /"eview czr/ic/e publicado na revista

3 Devs-se ter em conta, no entanto, que nio se trata de um texts desqualificado por
Kuhnja que ha uma relniss8o a ele em Kuhn 1 977, p. 150, nota 15. manne Andersen
chama tamb6m a atengao para esse texto em Andersen 200 1



.Encoun/e/" em 1 970: "Alexandre Koyr6 & the history of science -- On an
intellectualrevolution".4

A importancia de Koyr6 para a NHC 6 afirmada por Kula em
todos os textos referidos e ouUos. Mas esse texts que destaco, ilnico texts

especifico sabre Koyr6(a16m de dual brevissimas resenhas da d6cada de

50, Kuhn 1 957 e Kuhn 1 958), permits UMa compreensao mats clara e

critica do papel de Koyr6 naNHC, segundo a 6tica de Kuhn, e a partir dai,
segundo credo, tamb6m uma melhor compreensao da concepgao de Kuhn

sobre a g6nese daNHC

Meu trabalho aqui teri endo a seguinte estrutura: Na segal 2 a seguir,

exponho a abordagem end6gena de Kuhn(ou que recode a causas ou
raz6es internas) para o surgimento da NHC e a abordagem
predominantemente ex6gena ou em que nio ha, em todo caso, nenhuma
refer6ncia is raz6es aludidas antes. Na terceira segal, apresento o artigo

de 70 e procuro apontar e distinguir o papal de Koyr6 e o papal de Kuhn --

doponto de vistade Kuhn para o desenvolvirnento daNHC. Complements
o Uabalho, uma brave reflexgo sobre algumas dificuldades que dizem respeito

ajustificagao daNHC.

2. A natureza da mudanga historiografica

2.1 Uma mudanga end6gena

Em passagens bem conhecidas da Introdugao da Zs u/ura, Kuhn
descreve brevemente a historiograna traditional da ci6ncia nestes termos:

Se a ci6ncia 6 a constelagao de datos, teorias e ]n6todos
recolhidos nos textos atuais, ent5o os cientistas s5o homens

Artigo-resenha de Koyr6 1968. Todos os leis artigos foram publicados, entry outros
em frances em Koyr6 1 973 e traduzidos para o portugu6s em Koyr6 1982
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que, com ou sem sucesso, empenharam-se em contribuir com
um ou outro eletllento para elsa constelagao especffica.(...)
E a Hist6ria da Ci6ncia torna-se a disciplina que registra tanto
esses aumentos sucessivos como os obstfculos que inibiram
sua acumulagao. Preocupado com o desenvolvimento
cientfflco, o llistoriador parece entio ter dual tarefas principais
De um dado, dove determinar quando e por quem dada cato,
peoria ou lei cientffica contemporanea foi descoberto ou
inventado. De outro lada, dove descrever e explicar os
anlontoados de erros, matos e superstig6es que inibiram a
acumulagao maid rapida dos elementos constituintes do
moderno texto cientifico. Muita pesquisa foidirigida para esses

fins e ajguma ainda 6 (Kuhn 1970a, pp. 1-2/p. 20).5

Mas Kuhn assinalaa necessidade de uma reagan e areagao efetiva
a essaprgtica

Contudo, nos 61timos anos, alguns historiadores estio
encontrando maid e mais dificuldades para preenclaer as
fung6es que Ihes sgo prescritas polo conceito de
desenvolvimento por acumulagao. Como cronistas de um
processo de aumento, descobrem que a pesquisa adicional
lorna mats diffcil(e nio maid Heil) responder a perguntas
homo: quando foidescoberto o oxig6nio? quem foia primeiro
a conceber a conservagao da energia? Cada vez maid, alguns
doles suspeitain de que eases simplesmente nio sio os tipos
de quest6es a serum levantadas. (...) A mesma pesquisa
hist6rica, que mostra as dificuldades para isolar inveng6es e
descobertas individuais, da margem a profundas d6vidas a
respeito do processo cumulativo que se empregou para pensar
homo teriam se formado essas contribuig6es individuais a
ci8ncia (Kuhn 1970a, p. 2/p. 21).

5 Aquie ao longo do texts, as paginas assinaladas em segundo lugar correspondem a
edigao em portugu6s da respectiva obra, conforms indicado na bibliografia



Assim, para Kuhn, o resultado dessa reagan foi uma "revolugao

historiogra.nca no estudo da ci6ncia". Segundo ele,

Os historiadores da ci6ncia, gradualmente e muitas vezes sem

se aperceberem completamente de que o estavam fazendo,
comegaram a se colocar novak esp6cies de quest6es e a tragar
linhas diferentes, freqiientemente nio cumulativas, de
desenvolvimento para as ci6ncias. Em vez de procurar as
contribuig6es permanentes de uma ci6ncia mais antlga para
nossa perspectiva privilegiada, des procuram apresentar a
integridade hist6rica daquela ci6ncia, a partir de sua pr6pria
6poca (Kuhn, 1970a, p. 3/pp. 20-21).

Esse enfoque end6geno 6 complejbentado no artigo "A estrutura
hist6rica da descoberta cientifica" e no cap- 6 da Esfrurz/ra(cap. 5 na

edigao brasileira), de onde Kuhn diz ter exLraido as principais id6ias da
artiao. tamb6m ele de 1962. Tomo aquio artigo especialmente em
consideragao em vista de haver sido como que referendado por Kuhn com

sua reedigao na Zensdo essencfa/. Kuhn estabelece ftliuma distingao entre
as descobertas, procurando assinalar de modo maid preciso homo surgem

as dificuldades na pratica da historiografia tradicionala que se revere na

Introdugao da .Es#'zf/u/"cz

Segundo ele, ngo ha diBculdade com um tipo de descoberta, homo a
do neutrino. a das ondas de radio e dos elementos que preencheram ]ugares

vazios na tabela peri6dica de Mendeleiev. A exist6ncia disses obl eton, diz

Kul)n, "foi prevista pelateoria alltes de terem fido descobertos e as pessoas

que fizeram as descobertas sabiam, por conseguinte, desde o initio, o que

clevialn procurar"(Kuhn 1977, p. 166/p. 211). Assim, nesses casos, syria
perleitamente admissivele exequivela pratica da 'velha historiografia ' , da
historiogra6latradicional.

Mas muitas descobertas cientificas, "particularmente as maid

interessantes e importantes", sublinha Kuhn, n5o sio desse tips e ngo se

podem colocar em relagao a das perguntas homo onde e quando ocorreram
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ou por queen foram realizadas. Mesmo que todos os dados pertinentes
estivessem a disposigao, diz ele, ''estas perguntas nio teriam, em gerd,
resposta ''. Este tipo maid complexo de descoberta incluio oxig6nio, a
conente e161hca, os raids X e o e161ron, que, segundo Kuhn, "n5o podiam

ser previstos pda teoria aceita e que, por conseguinte, pegaram de surpresa
o conjunto dapro6issao(Kula 1977, p. 166/p. 211). E ele acrescenta maid
adiante:

nio ha um moments ou dia 6nicos que o historiador, por mais
completes que sejam os seus dados, possa identiflcar homo o
ponto em que a descoberta foi feita. Muitas vezes, quando
estio envolvidos vfrios individuos, 6 mesmo /n?posshe/
identificar inequivocamente qualquer um doles homo o
descobridor (Kuhn 1977, p. 1 74/p.220, grifo ineu).

Uma passagem da fxDu/zz/"a nos pemlite comparar diretamente os

doistipos de descobertaconsiderados por Kuhn. Ele sepergunta: "Porque os

raids X n5o puderam ser aceitos coma uma nova Forma de manifestagao de
umaclassebem conhecidade hn6menosnaturais?Porquenao foramiecebidos

da mesma maneira que, por exemplo, a descoberta de um elemento qu=imico
adicional?"E responde:

Na 6poca de Roentgen, ainda estavam sends buscados e
encontrados novos elementos para preencher os lugares
vazios na tabela peri6dica. Esse empreendimento era um
projeto habitual na ci6ncia normal da 6poca; o sucesso de
uma investigagao era motivo para congratulag6es, mas nio
para surpresas

Contudo, os ramos IX foram recebidos n5o s6 com surpresa:
mas tamb6m com choque. A princfpio Lords Kelvin
considerou-os um embuste muito bem elaborado. Outros.
embora nio pudessem duvidar das provas apresentadas,
sentiram-se confundidos por das. Embora a exist6ncia dos
raios X nio estivesse interditada pda teoria estabelecida, ela
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violava expectativas profnndamente arraigadas(Kuhn 1970a
PP 58-59/P. 85)

A descobeHa de um novo elemento da tabela peri6dica, exemplo do

primeiro typo de descoberta, corresponde a um "pron eto habitual na ci6ncia
normal da 6poca". Ja o segundo tips, mats complexo, homo 6 o faso da
descoberta dos raids X, mesmo enquanto descoberta acidental, poderia, em

principio, induzir a uma subvers5o na pratica cientifica normal, homo a
descoberta de um elemento quid)ico com caracterfsticas inesperadas poderia

levar a uma alteragao na estrutura da tAbela peri6dica. Coma escreve Kul)n:

Trabalhos anteriormente concluidos, relativos a prqetos da

ci6ncia normal, teriam que ser refeitos, pois os cientistas ngo
haviam reconhecido, neh controlado, uma varifvel relevante.
Sem dQvida. os raids X abriram um novo campo de estudo,

ampliando assim os domfnios potenciais da ci6ncia normal
Mas tamb6m modificaram(e esse 6 o panto mais importante)
campos ja existentes. No decorrer dense processo, negaram
a determinados tipos de instrumentagao, que anteriormente
Cram considerados paradignaaticos, o direito a esse titulo(Kujln
1970a, p. 59/pp. 85-86)

E vale sublinhar, com Kuhn, pwa concluir comparando os dois typos de

descoberta, quc:

a descoberta de um novo typo de fen6meno 6
necessariamente um acontecimento complexo, que envolve o
reconhecimento tanto da e.xfs/2/?cia de a/go, como de sua
f?afz/reza. (...) Mas se tanto a observagao homo a
conceitualizagao, o fato e a assimilagao a peoria, est5o
inseparavelmente ligados a descoberta6, ent8o este 6 um

6 Na edigao brasileira, se diz, erroneamente, que a observagao, a conceitualizagao, o
cato e a assimilagao a teoria est5o fnespe/ada/7?en/e ligados a descoberta.
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processo que exige tempo. Somente quando todas essas
categorias conceituais relevantes est5o preparadas de antemio

(e nesse casa nio se trata de um novo tips de fen6meno),
pods-se descobrir ao mesmo tempo, rapida e facilmente,
a ex/s/dncfa e a nafirreza do que ocorre (Kujul 1970a,
PP 55-56/P. 81)

Portanto, segundo etta primeira perspectiva de Kuhn sobre a
mudanga historiografica, a historiogranla tradicional da ci6ncia n5o estava

em condig6es de responder is dificuldades do segundo tipo de descoberta

dentro de seu contexto ou de ser praticada de acordo com os prop6sitos
cumulativistas que adefiniain. Procurava responder aos dois tipos distintos
de descobertas de um 6nico modo, homo se existisse apenas o primeiro
tipo. A mudanga para a NHC significaria entgo uma necess&ia superagao

dessas dificuldades ou anomalias, surgidas na prftica efetiva da 'velha
historiografia' .

2.2 Uma mudanga ex6gena

No entanto, em ''A hist6ria da ci6ncia '', de 1 968. reeditado na

Zen.s.do .Essemcfa/ de 1 977, Kuhn oferece uma outra explicagao para a

g6nese da NHC. Uma explicagao predominantemente ex6gena e em
que ngo h6. nenhuma refer6ncia aos textos anteriores e is raz6es ou
causas por des evocadas. Escreve elem

S6 nests s6culo 6 que os historiadores da ci&ncia gradualmente
aprenderam a ver a sua materia de estudo homo argo diferente

de uma cronologia de resultados positivos e acumulados numa
especialidade t6cnica deflnida retrospectivamente. Houve um
certo nQmero de fatores que contribuiram para etta mudanga
(Kuhn 1977, p. 107/p. 146)



E Kuhnenumera rapidamente quaho fatores:

O primeiro bator, que ele destaca homo ''provavelmente, o mais

importance" foia influ&ncia, inicia da nos fmais do s6culo XIX, da hist6ria
daHilosofia. A atitude de "sinlpatiahipot6tica", homo ele diz reportando-se

cudosamellte aRussell(que n5o 6 neiMum modelo dehistoriadordafilosofia),

ou de simpatia metodo16gica em relagao a pensadores do passado, surgiu
na hist6ria da ci&ncia a partir da filosoHia. Foi aprendida de homens homo

Lange, Cassirer, Bunt e Lovqoy, ''que trataram historicamente de pessoas

ou id6ias que tamb6m foram importantes para o desenvolvimento cientifico

a16m de ''epistem61ogos neokantianos'' homo Brunschvicg e Meyerson.
Kuhn n5o ata aqui Koyr6, mas ele, que foi historiador da filosofia antes de
se tornar historiador da ciQncia, certamente se insert na mesma tradigao.

(Cf. Kuhn 1977, p. 107-108/p. 146)
Essainflu6nciadalaist6riadafilosofia, segundoKuhn, foi reforgada

por "outro acontecimento decisivo na emerg6ncia da profissao
contemporanea '', o reconhecimento da importanciada idade m6diapara a
hist6ria da ci6ncia com o trabalho de Pierre Duhem, ainda que com um

atraso de quase um s6culo em relagao ao que ocorreu na hist6ria gerd.
Apesar das posig6es continuistas que costumam ser atribuidas a Duhem,

em oposigao a teoria descontinuista associada a NHC, Kuhn considera a
influ6ncia de Duhem positiva no advento da revolugao historiografica. Foi
uma ligao de Duhem, segundo Kuhn, que a ci6ncia do s6culo XVll s6

poderia ser compreendida "se a ci6ncia medieval fosse primeiramente
explorada nos seuspr6priostem)os". E assam, ''maid do que qualqueroutro '',
enfatiza Kuhn. "este desaHlo modelou a modema hist6ria da cifncia" e os

trabalhos de historiadores homo Koyr6 se tornaram os modelos da nova

pratica historiografica(Cf. Kula 1977, p. 1 08/pp. 146-147).
O terceiro tatar destacado por Kula 6 "a repetida insistfncia para

que o estudante do desenvolvimento cientffico se preocupe com o
conhecimento positivo como um todd e que as hist6rias gerais da ci6ncia
substituam as hist6rias de ci6ncias especiais". A esse proj eto, segundo ele,

esteve associado historicamente o nome de Auguste Comte e, recentemente,
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de farina maid efetiva, a obra de Ihnneiy e barton. Ngo foiullla experiencia

bem sucedida, diz Kuhn, mas ''crucial, porque acentuou a impossibilidade

de atribuir ao passado as divis6es do conhecimento corporificadas nos
currlculos da ciCncia contemporanea", revelando rupturas(Kula 1977,
P 109/P. 147).

O quarto e Qltimo bator, mais recente, 6 a chamada hist6ria extema

daciEncia. Significa "um interesse crescente, proveniente em pare da hist6ria

gerd e em parte da sociologia demi e da hist6ria marxista, pele papel dos
fatores ngo intelectuais, paaiculamlente institucionais e socio-econ6micos,
no desenvolvimento cientifico ''. De acordo comKulan, elsa influ6ncia ainda

ngo havia se tornado bem definida, no memento em que escrevia, em fung5o

da resist6ncia dos adeptos e praticantes da hist6ria intema, como o pr6prio

Koyr6, ao que consideravam uma ameaga a objetividade da ci6ncia. Mas
Kuhnja chamava a atengao para o cato de quejuntar a hist6ria intema e a

historia extematalvez fosse o maier desa6io encarado entgo pelaprofissao.
E assinalou, otimista: "ha sinais crescentes de uma resposta"(Kuhn 1977,
P. 109-110/P. 148).

Coho se pods ver por essa brave.exposigao dos fatores influentes
na definigao do per6il da NHC, que Kuhn mesmo n5o trata de modo

consideravelmente mats anplo, a explicagao fomecida por ele no texto de
68(e reiterada em 77) d essencialmente uma explicagao ex6gena. De fate:
dos quatro conjuntos de fatores, tr&s sio extemos ou t6m origem extema a.

pratica traditional da hist6ria da ci6ncia. Apenas o terceiro bator pode ser
dito end6geno, coma parece admitir Hoyningen-Huene, que, no entanto:

como vimos, faz convergirem as diferentes perspectivas de Kuhn na
.Esh'zz/ezra e na Zensdo f.s,.s,encia/, sem relevar a tensio entry os textos

(Cf. Hoyningen-Huene 1993, p. 16)
Mas vale lembrar que mesmo esse favor end6geno n5o este presents

expressamente no text(i da .Ek//"u/ezra.7 Por outro dado, nio h6, mengao no

7 E temp do artigo ''Tradigao matemitica versa/s tradigao experimental no
desenvolvimento da ci6ncia fisica", publicado em 1 976 e reeditado em Kuhn 1 977
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texto de 1 968 i.s dificuldades apontadas tio enfaticamente por Kuhn no

enfoque anterior, em particular com respeito aos dais typos de descobertas,
distingao que parece ser importante tamb6m na caracterizagao da
incomensurabilidade interte6rica.

3. A nova historiografia da ci6ncia: Koyr6 e Kuhn

Recono aqua ao texto da revista Zncoz,/n/er para procurar esclarecer

essas quest6es. Publicado em 1 970, ''Alexandre Koyr6 & the History of
Science: On an Intellectual Revolution" 6 um artigo-resenha de .A4e/ap/Usics

and M?azure/77enf Essays f/z rhe Sclenrf@c J?evo/z/rf Olz, publicado por

Koyr6 em 1968. Contextualizando a obra, Kuhn se revere ao que considers
uma revolugao intelectual ocorrida a partir do initio dos anos 40, uma

revolugao na historiografia da ci6ncia, ainda em processo em 1970
Kuhn identificaduas etapasnessatralnfonnagao. Aprimeira, segundo

ele, ja consolidada no momento em que escreve, diz respeito aqueles
historiadores que viam a hist6ria da ci6ncia, essencialmente, homo hist6ria

das id6ias(achamada"hist6ria intema", aqueja nos referimos). Asegunda

etapa, ainda em desenvolvimento naquele moments, segundo Kuhn, diz
respeito aos historiadores da ci6ncia que tinham homo modelo a hist6ria
socials cultwal(a chamada "hist6ria extema").

Como resultado, escreve Kuhn,

pods-se pda primeira vez ver a ci6ncia homo tends uma
hist6ria, ou polo menos uma hist6ria capaz de interessar a um
historiador contemporaneo. Durante os bongos anon em que o
desenvolvimento cientifico foi visto homo o resultado rotineiro

da aplicagao do ''m6todo cientfflco", a maior parte da hist6ria
da ci6ncia parecia inevitavelmente mera cronologia. Sua
preocupagao -- e o que mais labia a sous praticantes fazer? --
era datar e descrever a emerg6ncia dos principais
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componentes do ln6todo objetivo e narrar seu triunfo sobre a
crendice e o en'o (Kuhn 1970b, p. 67).

O trabalho mais recente na hist6ria da ci6ncia. contudo. diz Kuhn

obedece a um modelo muito diverse, em que se destaca o papel de
Alexandre Koyr6:

Com uma formagao homo fi16sofo e historiador da filosofla, a
transigao de Koyr6 a hist6ria da ci6ncia foi marcada pda
publicagao em 1939 de sous tr6s brilhantes f/z/des
ga///de/7/?es. Em uma d6cada, esses estudos de Koyr6 e seu
trabalho subseqiliente proporcionaram os modelos que os
historiadores da ci6ncia buscaram dada vez mats imitar. Mais

do que qualquer outro autor, Koyr6 foi responsavel pda
primeira etapa da revolugao historiografica mencionada
arima. (...) Koyr6 mostrou coma as amplas e compreensivas
exp/ica/io/?s de /ex/es poderiam transformar nossa imagem
da revolugao cient{6lca do s6culo XVll e dos homens que a
fizeram (Kuhn 1970b, pp. 67-68).

Assim, Koyr6, entry outros, terra levado a historiografia da ci6ncia

a abordagem que Kula chama de hermen6utica no pref acid da Zeus o
essencfa/, e que, segundo ele, ja foia parte habitualmente do processo de
formagao dos historiadores de outras peas, com a significativa excegao do
historiador da ci6ncia.8

A importancia de Koyr6 para a NHC 6 afirmada por Kuhn em
muitos texton, em gerd de passagem, mas no texto da .Encoun/e/" que

3 Mesmo tends lido acesso ao livro de Koyr6(Cf. Kuhn 2000, p. 285/p. 345), Kuhn diz
que, ''enquanto fTsico", teve que descobrir o ''in6todo ]aermen6utico" por conta pr6pria.
E a experi6ncia pessoal que relata no prefacio da Ze/?s o esse/?c/a/, e vgrios outros
lugares, de uma reinterpretagao da fisica de Arist6teles. Considera que o epis6dio
provocou uma decisiva inudanga em sua visio da ci6ncia: "Enquanto descobria a
hist6ria, descobria minha primeira revolugao cientifica" (Cf. Kuhn1977
P.xiiU'P.15-16).



estamos considerando, ao contr6rio de outros, ha tamb6mreservas e cHticas

a Koyr6. Coma a que se volta contra a id6ia de que ''a boa flsica se faz a
priori"(p. 68). Kuhn se pergunta coma p6de Koyr6 ter deixado de discutir

o papel desempenhado pda observagao de p6ndulos no argumento de
Galileu. E comenta: ''Esse n5o 6 um deslize trivial e ilustra algo mais sobre

Koyr6. Ele exagerouauni\ ersalidade de seus im€g;zis e incorreu emenganos,

alguns at6 not6rios"(Kuhn 1970b, p. 69)
Mas sio duas outras criticas que considero particularmente

relevantes para meus prop6sitos aqui. Kuhn diz que a maioria dos
historiadores tradicionais da ci6ncia, sabendo de antem5o o que constitui
coiMecimento cientifico, se sentia autorizada a selecionar os trabalhos dos

personagens que estudavam, pingando as passagens em que parecia haver

contribuig6es duradouras a ci6ncia. ''A descoberta de tail contribuig6es era

sua 61tima meta"(Kuhn 1970b, p. 68)
E Kuhn compara:

A intengao de Koyr6 el'a llluito similar, de vez enl qualtdo
e/ 2 de/7?czs/ada /27ecHda. Mas para ele a tarefa era de longs
muito mats problematica. Para descobrir, por exelnplo, com
o que tinha contribufdo Galileu para o desenvolvimento da
ci6ncia, ele tinha primeiro que flxar Galileu em seu pr6prio
tempo, descobrir o que Galileu entendia ser a ci6ncia, que
problemas pareciam a ele os problemas centrais, de onde sua
visio da ci6ncia e sous problemas tinha vindo, e ent5o quais
alterag6es ele tinha imposto a essa sua heranga. Tal tarefa,
sentia Koyr6, nio poderia ser realizada sem a imersio em um
corpus completo, o de Galileu e de seus predecessores,
contemporaneos e sucessores imediatos (Kuhn 1970b, p. 68,

grifo rneu)

Pode-se dizer, entao, que, para Kuhn, Koyr6 nio 6 ainda,
plenamente, um novo historiador da ci6ncia. Penso que, na passagem acima,

Kula afimla que Koyr6 tem as mesmas inteng6es e assim enRenta algumas
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das mesmas dificuldades napraticada 'velma historiografia ' da ci6nciado
que os historiadores a que Kulul se refers genericamente na Esa'u/lira(em

sua explicagao estritamente end6gena). Por6m, Koyr6 p6de comegar a
resolver essesproblemas, talvez, essencialmente, devido a sous antecedentes

coma historiador da nilosofia(parte da explicagao ex6gena de Kuhn)
Com respeito a segunda critica a. pratica historiografica de Koyr6,

Kuhn escreve :

Comecei creditando aAlexandre Koyr6 um papal dominante
na primeira etapa de uma revolugao historiografica. A leitura
destes ensaios dove dar substfncia a essa atribuigao, mas
tamb6m ilustrarf homo ele deixou pouco espago para a
segunda etapa. Em parte devido a sua preocupagao filos6flca

com as id6ias e em parte porque lidou com homens cujo
trabalho era comparativamente pouco afetado pelo novo clima
socioecon6mico do periodo do p6s-Renascimento na Europa,
ele tinha pouca simpatia para com os autores que procuraram
expjicar o desenvolvimento cientifico em tennis sociais(Kuhn
1970b, P. 69).9

Contudo, destaca Kula, Koyr6 sabia que havia problemas com

respeito a isso. No fim da vida(sua morte ocorreu em 1964), ele falou de
seu prazer com um limo que parecia ''preencher o hiato entre a hist6ria da
ci6ncia como tal e a hist6ria social '', que at6 entgo ''estavam a milhas de

distincia" uma da ouUa(Ruin 1970b, p. 69)

9 lsso n5o significa que Koyr6 deixe de atribuir "um papal significativo no
desenvolvimento cientifico is /ddfas extra-cientfficas''. O que Kuhn ressalta 6 que,
homo outros internalistas, Koyr6 resistiu a dar atengao aos fatores socioecon6micos
e institucionais, ao contrfrio do que fizeram autores homo Robert Merton. E o que diz

Kuhn em uma nora, importante tamb6m para uma qualificagao que faz a respeito da
distingao entry as hist6rias interna e externa (Kuhn 1 977, p. 32/p. 64).

17



Esse livro a que Koyr6 se referiu, homo Kuhn conta, 6 a pr6pria
Zs u/ara. Muito modestamente, ele omits ipso no texto da .Encoun/er em

1 970] ', mas revela o faso informalmente na entrevista de 1 995, publicada

no Canzin/zo desde a Estrutura:

posco antes do falecimento de Alexandre Koyr6(...) ele
me escreveu (...) Ele disse "Estive lendo seu livro", e ngo sei
que adjetivo usou, mas era algo extremamente favorgvel. Ele
disse, e maid uma vez foialgo inesperado -- cZepofs de.pensa/'

soZ)re kso, ac/zei gue e/e es/ava cer/o -- ele disse: ''Voc6
reuniu as hist6rias interna e externa da ci6ncia, que no passado
estiveram muito separadas". Ora, ezf ?7 0 rfn;za, de Jor/7?a
cttgutlta, pensado dessa lllaneira sabre aqttilo que estava
/aze/zdo. Percebio que ele queria dizer e, vindo dole, era
particularmente significativo dado ter fido ele tio contrfrio a
hist6ria externa; sous dons Cram os de um analista de id6ias.
E ipso me marcou, ao memos causou imenso prazer(Kuhn
2000, p. 286/pp. 345-346, grifos mens)

Diante desse quadro, e da avaliagao do paper de KoyT6, podemos

compreender tamb6m o papal de Kuhn na NHC, segundo sua pr6pria

perspectiva. Em primeiro lugar, deliberadamente, deja ngo se coloca certas

Talvez a questao nio deja apenas de mod6stia, mas tamb6m de uma initial surpresa
ou discordfncia em relagao a observagao de Koyr6. Afinal, num texto de 79, Kuhn
fda ainda na impossibilidade intrinseca de uma integragao entre a hist6ria interna e
a extema (Cf. Kuhn 1979, p.123). Nesse texts, ele se considera explicitalnente um
Intemalista(Cf. p. 125). E afirma o mesmo retrospectivamente sabre a fsfrzlfura no
Can?/n/lo desde a Estrutura : "Eu pensava nela come bem claramente internalista. As
pessoas na Inglaterra ficam constantemente surpresas de que eu sda um internalista'
(Kuhn 2000, p. 287/p. 347). E talvez se possa observar colno que uma posigao
ntermedifria no texto de 68. Confonne vimos, ele escreve de modo otimista que "ha

crescentes sinais de uma resposta '' sobre a integragao, embora destaque tamb6m
alique ''qualquer exams do estado presente do campo dove infelizmente tratar as
dual coma empresas virtualmente separadas" (Kuhn 1977, p. 109- 1 10/p. 148).
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quest6es nem procura por certas respostas coma fizeram os historiadores
tradicionais, inclusive o pr6prio Koyr6. Como escreve na Zsau/u/"a:

Priestley ou Lavoisier, quem, (se algum doles), descobriu

primeiro o oxig6nio? De qualquer maneira, quando foi
descoberto o oxig6nio?(...) Nio nos interessa absolutamente

chegar a uma decisio acerca de prioridades e datas. N5o
obstante, uma tentativa de resposta esclarecerf a natureza
das descobertas, ja que nio existem as respostas desdadas
para tats perguntas. A descoberta nio 6 o typo de processo a
respeito do qual seja apropriado colocar dais quest6es(Kujnl
1970a, p. 54/p.80).

Em segundo lugar, Kuhn admite, com Koyr6, e reconhece ipso
finalmente na entrevista de 1 995 citada arima(depois das d6vidas que
aventamos nanota 10), que suateoiiavem preencher o vazio entry a hist6ria-

intema e a hist6ria-extema. N&o cabe aqui precisar o que syria essa fus5o

ou essa ponte, nem 6 t5o importante nestes tempos em que ja nio se
prescreve uma nitida distingao entry a g6nese e a justificagao do
Conhecimento. Eu me limito a lembrar que na entrevista publicada em

Bonadori 2003(p. 2 14), Kuhn chega a dizer que talvez classificasse a

Esfrafura coma uma obra de sociologia do conhecimento, dandy 6nfase
certamente a importancia do estudo das comunidades cientificas, como

produtoras e legitimadoras do conhecimento, com suas diferengas de
natureza psico16gica, socio16gica ou hist6rica. Para ele, o conhecimento

cientifico ''6 intrinsecamente produto de um grupo '' e "nem a sua peculiar
eficfcia nem a maneira homo se desenvolve se compreenderao sem
re.kr6ncia a natureza especial dos grupos que o produzem''. Nesse sentido,

diz Kuhn, seu trabalho "foi profundamente socio16gico, mas ngo

de modo a permitir que o tema sqa separado da epistemologia"(Kuhn
1977, P. xx/P. 24)

A prop6sito, Hoyningen-Huene diz em uma nota que "a teoria de
Kuhn pods cumprir um papal potencialmente importance na integragao dos
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fatores intemo e extemo dentro da historiografia, pris ela identifica uin ponto
central de contato entry a ci6ncia e a sociedade: os valores cientificos

(]loyningen-Huene 2003, p. 19, nota 70). E, talvez, Philip Kitcher resuma
de modo efetivo o que asta em questao quando afirma que para Kuhn "a

justificagao 6 semprejustificagao em um contexts hist6rico especifico '
(Callebaut 1993, p. 45)

4. Considerag6es finais

Para concluir, uma palavra sabre a estranha maneira, aldo
esquizofr6nica, com que Kuhn lida com a g6nese da NHC, atrav6s dos
doin conjuntos de texton, nio integrados e que parecem nio se
reconhecer. Minha hip6tese 6 que a dificuldade tem que ver, nio
diretamente com a g6nese, mas com ajustificagao da NHC.

Com relagao a g6nese, as duas explicag6es podem ser
perfeitamente integradas. Como no surgimento de uma nova teoria
cienliHica, uma anomalia intema, segundo Kuhn, syria o motor da mudanga

tamb6m na historiografia da ci6ncia, complementada por influ6ncias
externas, coma, no cano, a historiograHla da filosofla. Mas esse
transposigao, aparentemente natulral, do modelo de Kuhn da ci6ncia para
a hist6ria da ci6ncia parece apresentar um problema. Do ponto de vista

da justificaQao, as dubs explicag6es parecem conduzir a resultados
inconsistentes.

Ajustificagao da NHC associada a explicagao estritamente
end6gena 6 muito mats forte do que a que decorre da explicagaa

predominantemente ex6gena. Nesta arima, a NHC serra meramente uma
alternative a historiografia traditional, e n8o a necessfria forma de se

praticar uma historiografia da ci6ncia realmente hist6rica, homo parece
exigir IKuhn. Ocorre que a proposta tem um resultado indesejado e

poderia ter conduzido Kuhn a reduzir a 6nfase na id6ia de mudanga
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end6gena tal coma apresentada na Zsrrzlrz£ra: no casa da ci6ncia, a
teoria descartada nio 6 em si mesma a-cientinica, enquanto no faso da
hist6ria da ci6ncia a 'vellaa historiografia da ci6ncia ' , linear e cumulative:
syria a-hist6rica. .

Kuhn 6 inequivoco com respeito a isso na Zs/rz/aura bem coma
em outros textos. Na .Es/rzzrura, por exemplo, escreve que, ''mesmo se
partirmos da hist6ria '', o novo conceito de ci6ncia "n8o surgira se

continuarmos a procurar e perscrutar os dados hist6ricos sobretudo para
responder a quest6es postas polo es/e/"e6ripo a-/zis/6r'/co extrafdo dos
textos cientificos" (Kuhn 1 970a, p. I/p. 20, grifo meu). Na verdade, o
cargter a-hist6rico 6 estendido a16m dos manuais cientiHlcos. Incluem,

segundo Kulan, os textos de divulgagao e obras filos6ficas baseadas nos

manuais (Cf. Kuhn 1 970a, p. 1 36/p. 1 74). Essas "tr6s categorias" sio
responsaveis polo problema que Kuhn chama de ''invisibilidade das
revolug6es", justamente por seu enfoque a-hist6rico. Aborda essa
questao em um capitulo pr6prio, de que destaco aqui apenas a seguinte
passagem que o resume muito bem quanto ao que aqui nos interessa:

,os manuais comegam truncando a compreensao do cientista
a respeito da hist6ria de sua pr6pria disciplina e em seguida
fornecem um substituto para aquino que eliminaram. E
caracteristica dos manuals cientfficos conterem apenas um
pouch de hist6ria, sda um capftulo introdut6rio, sda, homo
acontece inais freqiientemente, em refer6ncias dispersas aos
grandes her6is de uma 6poca anterior. Atrav6s dessas
refer6ncias, tanto os estudantes como os profissionais
sentem-se participando de uma longa tradigao hist6rica
Contudo, a tradigao deY'ivada dos manuals, da gnat os
cielltistas selltem-se participantes, janlais ncistiu. Por
raz6es ao mesmo tempo 6bvias e muito funcionais, os manuais
ienti leos (e nniif as das a12figas hisf6rias da ciancia)

referem-se somente aquelas panes do trabalho de antigos
cientistas que podem facilmente ser consideradas homo
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contribuig6es ao enunciado e a. solugao dos problemas
apresentados polo paradigma dos manuais. .E/7z par/e .por
se/e€ao e e/7z .par/e .por dis/or(ao, os cientistas de 6pocas
anteriores sio implicitamente representados come se tivessem
trabalhado sobre o /7?e.s/7zo conjunto de problemas fixos e
utilizado o /7zesp?o corUunto de cfnones estfveis que a
revolugao mats recente em teoria e metodologia cientifica fez

parecer cientfficos. Nio 6 de admirar que os manuals e as
tradig6es hist6ricas niles impl icitas tenham que ser reescritos
ap6s cada revolugao cientifica. Do mesmo modo, nio 6 de
admirar que, ao ser reescrita, a ci6ncia aparega, mais uma
vez, coma sends basicamente cumulativa (Kuhn 1970a, pp
137-138/pp. 1 75-176, grifos meus)

A essa passagem pode-se acrescentar no final, sem nenhum
risco de rejeigao, a palavra ''a-hist6rica": ao ser reescrita, a ci6ncia
aparece homo sendo basicamente cumulativa e a-hist6rica, legitimo
produto de uma historiografia a-hist6rica. Em outros lugares, Kuhn a
chama de historiografia Wblg(Cf. Butterfield 193 1). Coma quando se
refers a Sarton na entrevista concedida em 1 995

Vega, minha id6ia era de que llavia um tipo de hist6ria da
ci&ncia a ser feita que barton nio estava fazendo. Quer dizer,
eu ngo terra dito entio as coisas que hole dina a respeito dole,

e reconhego que em certo sentido muito importante ele era
um grande homem, mas era certamente um historiador Wbfg
(...) Eu poderia ter aprendido de Sarton um monte de dados,
mas nio teria aprendido nenhuma das coisas que queria
explorar.(...) Havia vfrias outras pessoas que ensinavam isso
em algum dos departamentos de ci6ncias. Mas o que
ensinavam, com freqii6ncia, z?do era exa/a/7 e/?/e /zis/6rfa --
peta memos, et]t ]l'leas tel"lllos, }l€io cataillente hist6ria;
era h£s/aria de /7?anuais. Ja disse outras vezes que alguns
dos maiores problemas que tenho tido em minha carreira
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prov6m de cientistas que .pe/?sa// es/ar in/ere.ssczdos e/7z

/zfx/aria (Kuhi[ 2000, p. 282/p. 341, grifos ]neus)

E n&o se dove perder de vista o cato, para o qual Jolln Preston nos

chama a atengao, de que ainda ha defensores da id6ia de progresso
cumulativo na hist6ria da ci6ncia e, principalmente, que "a acusagaolde

Kulm] de que os cumulativistas n5o levam a s6rio a hist6ria da ci6ncia" ngo
lava em conga o aspecto interpretadvo presents no trabalho historiogrffico.

Coma escreve Preston, "nem continuidade nem revolugao echo estampadas

na fronts da ci6ncia e super o contrfrio 6 negligenciar o cato(de que em
outros lugares Kuhn esb bastante conscience) de que a hist6ria 6 uma
disciplina interpretativa e, portanto, parcialmente fllos6flca"(Preston 2008,
pp. 19 e 54)

Um desses outros lugares de que fda Preston 6 certamente a
Introdugao da Es#u/ura. Nas paginas 6mais, Kula escreve sobre a distingao

g6nese-justificagao, entendendo-a como parte integrante de uma concepgao

particular de ci6ncia. O que diz ali da substfncia tamb6m ao que dissemos
antes sobre a integragao el)tre as hist6rias intema e extema(destacada por
Koyr6):

Dizemos muito freqiientemente que a Hist6ria 6 lmla disciplina
puramente descritiva. Contudo, as tests sugeridas arima s5o
freqiientemente interpretativas e, algumas vezes, normativas.
A16m disso, muitas de minhas generalizag6es dizem respeito

Kuhn escreve no pr6prio texto da flncoz/n/er, homo vimos acima, que, com o
surgimento da NHC, "pods-se pe/a pr/keira ve.7, ver a c/dnc/a co/ 70 /endo z//7?a

/z/sr6rfa, ou polo menos uma hist6ria capaz de interessar a um historiador
contemporaneo" (Kuhn 1970b, p. 67, grifo meu). Ele faz refer6ncia ao natural
desinteresse do historiador por uma disciplina a-hist6rica, tal homo serra a hist6ria da
ci6ncia antes da NHC. Desenvolvo esse tema em Pinto de Oliveira 1 999, especialmente
pp. 14-1 8. Nesse mesmo texts, remeto a outros trechos pertinentes de Kuhn e exploro
ajustificagao "forte" que oferece para a NHC a que me refiro aqui.
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a sociologia ou a psicologia social dos cientistas. Ainda assim,
polo menos algumas das minllas conclus6es pertencem
tradicionalmente a L6gica ou a Epistemologia. Pods at6 mesmo
parecer que, no paragrafo anterior, eu tenha violado a muito
influente distingao contemporanea entry o "contexto da
descoberta" e o "contexts da justificagao".(...) Tends-tne
formado intelectualmente a partir dessas e de outras distin96es
semelhantes, dificilmente poderia estar mais consciente de
sua importancia e forma. Por muitos anos tomei-as homo sendo

a pr6pria natureza do conhecimento.(...) Todavia, muitas das
minhas tentativas de aplica-las, mesmo grosso n20do, is
situag6es reals nas quais o conhecimento 6 obtido, aceito e
assimilado, fe-las parecer extraordinariamente problemfticas.
Em vez de serum disting6es ]6gicas ou metodo16gicas
elementares, que seriam anteriores a anal ise do conhecimento
cientffico, das parecem agora ser panes de um conjunto
tradicional de respostas substantivas is pr6prias quest6es a
parter das quaid das foram elaboradas. Essa circularidade n5o
as invalida de forma alguma. Mas torna-as parte de uma teoria

e, ao fazer ipso, sujeita-as ao mesmo escrutfnio que 6
regularmente aplicado a teorias em outros campos (Kuhn
1970a, pp. 8-9/pp.27-28).

Outra passagem pertinente se ache em um texts sobre a hist6ria

da ci6ncia publicado em 1 979

O que tornou entio t5o raras as interag6es frutfferas entry a
hist6ria e a filosofia da ci6hcia? Boa parte da reposta 6 que
das foram infreqiientes apenas na tradigao de fda inglesa
ou, mats precisamente, na tradigao do empirismo 16gico. Muitos

daqueles que forneceram aos historiadores internos sous
modelos bfsicos Cram de algum modo neokantianos. E os
fi16sofos que recentemente consideraram a hist6ria da ci6ncia
relevante para a filosofia estio fora da tradigao do empirismo
16gico. O que pareceu separar a hist6ria da ci6ncia da fllosofia
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da ci6ncia n5o 6, penso eu, algo intrinseco a album campo,
mas sim a uma particular tradigao filos6fica, em grande parte
confinada nests s6culo ao mundi de lingua inglesa. Nenlluma
separagao equivalents tem sido observada no Continents
(Kuhn 1979, p.125)

E curioso observar a dificuldade de Kujm em con8onto com Koyr6

Koyr6 parece considerar a historiografia traditional ou w;zfg apenas homo
mais uma historiografia possivel, o que para Kuhn, pelo menos no faso da
ci6ncia, significa uma atividade a-hist6rica e at6 impossivel de se praticar
satisfatoriamente. Escreve Koyr6

O descr6dito em que caiu o s6culo XVlll explica-se pele cato
de ter sido vencido. Sio os vencedores que escrevem a
hist6ria, e estes vencedores sio os representantes da reagan,
da reagan romintica sobretudo, e particularmente, da reagao
romfntica cz/e/7?&, que determinaram amplamente nossos
julgamentos hist6ricos e a nossa pr6pria concepgao da hist6ria.
E tamb6m foram des que nos persuadiram que o s6culo XVlll

havia ignorado ahist6ria.
Nada me parece mats equivocado do que essa assergao, que
s6 se poderia sustentar na condigao de aceitar a concepgao
romfntica da hist6ria. Se n5o o fizermos, descobriremos, polo

contrario, que devemos ao s6culo XVlll, a Montesquieu, a
Voltaire(...) e a Gibbon a descoberta ou, se preferinnos, a
redescaberta da hist6ria(...)
Sem davida, os homens do s6culo XVlll nio tinham pda
hist6ria o respeito, a adoragao, a veneragao que por ela iraq
ter os romfnticos. Sem dOvida tampouco professavam a
religiao da erudigao e freqiientemente ignoravam os detalhes
(e at6 mesjna inais do que os detalhes) do passado. lsso
porque n5o tinham, homo os romanticos, a nostalgia do passado.
Muito pelo contrfrio: sous olhares estavam voltados para o
futuro. (Koyr6 1991, p. 80)
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Vale dizer, para concluir, ainda que reticentemente, que essas

palavras exemplamlente tolerantes de Koyr6 procedemjustamente de um
texto sobre Condorcet, autor que 6 para Kula um dos campe6es hist6ricos
da id6ia de progresso cumulativo... E lembro que tamb6m Kuhnja foi
chamado de romAntico. .. i2
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