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THOMAS KUHN, A IMAGEM DA C]£NCIA E A IMAG]CM
DA ARTE: O PRIMEIRO MANUSCRITO DA Ek7RUrt71?A

Jose Carlos Pinto {ie Oliveira

I)ep£trtamenfo de Fiioso$a
ITCH-- Unicamp

1. 1NTnonucAo

A filosofia da ci6ncia de Thomas Kuhn, por ele desenvolvida
tendo como objeto direto a fTsica, foi aplicada depois por outros autores a
praticamente todas as areas ou disciplinas da cultura. O que me interessa
aqui, no entanto, 6 o inovimento na diregao inversa: o papal que uma dessas
disciplinas, a hist6ria da arte, teve na origem da teoria da ci6ncia de Kuhn.

Nesse sentido, este artigo este intimamente relacionado a "History
of science and history of art: An introduction to Kuhn's theory '
Nesse trabalho anterior, procurei fazer uma introdugao a filosofia da ci6ncia
de Kuhn, explorando o que poderia ester por trig da afirmagao tio sumfria
quanto contundente do pr6prio Kuhn de que .H esb"u/z£ra das repo/z/files
c/e/z/@cas era uin "subproduto tardio" de sua descoberta dos paralelos entry
a ci6ncia e a arte (Cf. Kuhn 1977, pp. 340-341).:

O quejustifica o presents artigo 6 o cato de que nos primeiros m anuscritos
da £so't//z/ra, disponiveis no Arquivo Kuhn do MIT -- iWassachz/se/fs Insf//}//e

Este artigo este tamb6m vinculado a Pinto de Oliveira & Oliveira 2016. No final daquele

texts, assumimos o compromisso de mostrar que as concepg6es de Sarton sobre a hist6ria da
ci6ncia e a ideia de progresso cumulativo estio intimamente associadas. A segao 3 do presents
artigo avanga um pouch nessa diregao.
2 Essa 6 uma afirmagao retrospectiva de ](uhn sabre a Zs/rtf/ezra, coma tamb6m a do "Post ado

1969" onde diz que suas ideias sobre o desenvolvimento da ci6ncia foram tomadas de
empr6stimo a outras areas, inclusive a hist6ria da arte (ver a segao 4 adiante). No texto da
Zs/rzlftlra propriamente ditz, sobrevive uma refer6ncia a arte no Qltimo capitulo, inclusive
uma mengao a Plinio o Velho e Vasari atrav6s dc Gombrich. Sobre essay e outras refer6ncias
de Kuhn a hist6ria da arte, ver meu artigo sobrc I':uhn e Gombrich (Pinto de Oliveira 201 1,
especialmcnte pp. 221-222, 223 e 225) e Pinto de Oliveira 2014. Ver tamb6m adiante
a nnfa 2. 1
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oJ Zec/zno/ogy(que pude consultar s6 mats recentemente), a relagao entry
ci6ncia e arte 6 tomada efetivamente por Kuhn coma aspects fundamental da
introdugao ao livro. Ele considera a comparagao entre a imagem da ci6ncia
e a imaged da arte, fortemente contrastadas, a forma lnais adequada de
anunciar o seu projeto. Nesses termos, pode-se dizer que seu prop6sito era
mudar a imagem da ci6ncia aproximando-a da imagem da arte.

]; esse o primeiro panto que gostaria de destacar nests artigo e o
faso logo a seguir, recorrendo ao primeiro lnanuscrito da Zso'u/zfra. Na
segal 3, procuro mostrar que a imagem da ci6ncia esbogada por Kuhn
nesse manuscrito esb realmente presents na concepgao traditional. Tomo
homo refer6ncia, em especial, um autor homo George barton, o principal
representante da 'velha' historiografia da ci6ncia, a que Kuhn op6e sua "nova
historiografia". Sarton nio s6 cultiva a imagem traditional da ci6ncia homo
tamb6m a imaged traditional da arte, e o contrasts entry das, que Kuhn
utiliza. Por fim, discutireia pr6pria expressao ''imagein da ci6ncia '', que tem
levado a incompreens6es da obra de Kuhn, particularmente na sua relagao
com o positivismo 16gico. E, explorando as consequ6ncias da aproximagao
entry a ci6ncia e a arte, esbogarei uma explicagao para a importancia que
o livro de Kuhn assumiu para outras disciplinas a16m da filosofia da ci6ncia,
estendendo sua influ6ncia, virtualmente, a today as areas da cultura.

2. CI£NCIA E ARTE NO PRI)IEIRO h'IANUSCRITO DA £SmUTCmH

romo aqua homo refer6ncia, essencialmente, aquele que pods ser o
primeiro manuscrito da £so'iffy/ra, que chemo aqua de MI(Kuhn Papers,
box 4, folder 3, SSR Chapter I What are Scientific Revolutions?)
Nio ha nile nenhuma indicagao de data, mas o indict do Arquivo informa
que se trata da primeira versio do capitulo I ("Chapter 1, First draft,
1958 -60"), a introdugao do livro.A16m disco, no pref ado da bens o esiencfa/,
Kuhn escreve:

Passeia temporada 1958/59 homo bojsista do Cenrerlor,advanced
SrncP fn r#e Beam'lora/ Sciences, em Stanford, na California, com
a intengao de escrever um esbogo do livro sobre as revolug6es
Pouco depots de chegar, prepareia primeira vers2o de um capitulo
sobre a mudanga revolucionfria (...) (Kuhn 1977, p. xviii. Ed
brasileira, p. 18)
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Creio que essas observa96es pennitem afirmar que se trata efetivamente
do primeiro manuscrito do primeiro capitulo da .Es/rz//z/ra. Terra sido escrito
por Kuhn entgo "pouco depois de chegar" a Stanford, no outono de 1958
(Cf. Hufbauer 20 12, p. 45 1 e Marcum 2015, p. 15). Certamente procurando
ainda se limitar ao espago concedido a ele na flzcyc/opedfa positivista, Kuhn

previa que a monografia terra apenas cinco capitulos(e circa de oitenta
pfginas, segundo sugestao dos editores).;

No manuscrito, Kuhn ja se refers ao livro por seu noms complete
de batismo e chama o capitulo I de "What are Scientific Revolutions?".4
A primeira segao do capftulo, que exponho a seguir, tem o titulo de
Cumulativeness and Revolutions in Science". Em razio das restrig6es

que envolvem direitos autorais de textos in6ditos, nio publico na integra o
texts de Kuhn correspondents a segal. Eu me limits a alguinas transcrig6es,
devidamente autorizadas, que mantenho no original.s

Kuhn inicia a primeira segao do primeiro manuscrito da £sO'z//z/ra

esbogando a imaged traditional do desenvolvimento da ci6ncia. De acordo
com ela, o conhecimento cientifico 6 homo um edificio que vai sempre
crescendo

Though we may recognize it as metaphor, we must all see the
appropriateness of describing science as an ever-growing edifice
to which each scientist strives to add a few stones or a bit of mortar.
Science appears to advance by accretion (Kuhn Papers, MI, p. 2).

11 Kuhn logo chega ao aspecto que nos interessa aqui em particular,
a relagao entry o desenvolvimento da ci6ncia e o da arte. Ele compara as dual

Ver MI pp. 37-39 onde Kuhn delineia a estrutura do livro naquele memento e uma carta de
Charles Morris a Kuhn de margo de 1 960 (Kuhn Papers, box 25, folder 53). Sabre a publicagao
da £so'trfzzra na Enciclop6dia positivista, ver Pinto de Oliveira 2007
O manuscrito tem 41 pfginas datilografadas, circa de 1 0 mil palavras. O titulo do capitulo

foiusado por Kuhn muito mats tardy (1987) em um texto com outro conteOdo (ver Kuhn 2000,

Cito aqui tamb6rh o texts que pods ser considerado o segundo manuscrito da .Esfrzff&lra, quc
champ de M2 (Kuhn Papers, box 4, folder 3, SSR -- Chapter I -- Discoveries as Revolutionary)
Eu o utilize para assinalar algumas poucas variag6es n8o triviais em relagao ao primeiro
manuscrito. Ele tamb6m n5o foidatado por Kuhn, mas o Arquivo o identifica homo "Chapter
1. Second draft, 1958-60"

P. 130)
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disciplinas, inicialmente, para assinalar a diferenga entry das, de acordo com
a concepgao traditional, realgando o que syria o carfter culnulativo pr6prio
da ci6ncia:

The most persuasive case for the concept of cumulativeness
is made by the familiar contrast between the development of
science and that of art. Both disciplines display continuity
of historical development - neither could have reached its present
state without its past - yet the relation of present to past in these
two fields is clearly distinct. Einstein or Heisenberg could, we
feel sure, have persuaded Newton that twentieth-century science
has surpassed the science of the seventeenth century, but we
anticipate no remotely similar conclusion from a debate between,
sa9, Rembrandt and Picasso. In the arts successive developmental
stages are autonomous and self-complete: no obvious extemal
standard is available for comparisons between them (Kuhn Papers,
MI, PP. 2-3).'

E Kuhn introduz, ja no primeiro inanuscrito, o concerto de
incomensurabilidade. Ele o usa primeiro, significativamente, para o caso da
arte, afinnando que a transigao entry um estagio de desenvolvimento artistic.o
e outro 6 uma transigao entre incomensurgveis:'

The creative idiom of a Rembrandt, Bach, or Shakespeare resolves
all its aesthetic problems and prohibits the consideration of others.
Fundamentally new modes of aesthetic expression emerge only in
intimate conjunction with a new perception of the aesthetic problem
that the new modes must aim to resolve. Except in the realm of
technique, the transition between one stage of artistic development
and the next is a transition between incommensurables. In science,

on the other hand, problems seem to be set by nature and in advance:
without reference to the idiom or taste of the scientific community.
Apparently, therefore, successive stages of scientific development
can be evaluated as successively better approximations to a full

Uma mengao a Rembrandt e Picasso sobrevive em Kuhn 1977, p. 345
E importante notar que Kuhn usa, e usa primeiro, a nogao de incomensurabilidade no

contexto da arte. lsso reforga a ideia dc quc cle parte de no96cs dc 'incomensurabilidade '
e 'paradigma ' maid intuitivas, tats homo encontradas na hist6ria da arte e outras disciplinas (ver
o final do artigo). No artigo anterior, mais cxplorat6rio, e sem poder contar com a evidCncia
expressa, escrevi que para Kuhn obras de diferentes estilos artisticos ser/am incomensurfveis.
Ver Pinto de Oliveira 2014, pp. 2 (nora 1) e 19.

6



solution. That is why the present state of science always seems
to embrace its past stages as parts, which is what the concept of
cumulativeness means. Guided by that concept, we see in the
development of science no equivalents for the total shin of artistic
vision : the shift from one integrated set of problems, images,
techniques, and tastes to another(Kuhn Papers, MI, p. 3)

Kuhn se vale entio do pr6prio contrasts entry ci&ncia e arte, na
concepgao tradicional, para propor uma mudanga na imagem da ci6ncia:

Yet, at least in the climate of contemporary historiography,
even the briefest immersion in the original works that constitute
past science, suggests that the indubitable differences between
science and art cannot be accounted far in this manner.(...) if
cumulativeness is to distinguish the developmental pattem of
science and art. that cannot be because art is never cumulative
but because science is always so. There can be in the sciences no
episodes that parallel the transition from one autonomous aesthetic
perspective to another. I believe that there are many such episodesl
and 'that they call for a fundamental revision in our image. gf
science. It is to isolate them that I introduce the term "scientific
revolution" (Kuhn Papers, MI, pp. 3-4).

Mais adiante, Kuhn destaca que, admitida a mudanga revolucionfria
na ci6ncia. a atividade cientifica assume uma nova apar6ncia e um novo
significado para os cientistas. A transformagao, diz ele, 6 muito semelhante
ao que ocorre no trabalho artistico, que adquire novas metas ao mesmo
tempo que novos memos para atingi-las depois de uma mudanga fundamental
na perspectiva est6tica. E a mudanga nio cumulativa, t5o familiar na hist6ria
da arte, pods ser tomada como crit6rio de revolugao cientifica

Do mesmo modo que os artistas e seu p6blico resistem a novos estilos
e padr6es, os cientistas t6m mostrado resist6ncia a novas descobertas e
teorias cientificas. Embora possam nio ser universais, Kuhn considera que as
demonstrag6es de resist6ncia s5o tfpicas na ci6ncia. Ele se refers, inclusive,
homo o barf talnb6m na versio publicada da okra, ao faso de que muitas
vezes s6 a lnorte resolve esses conflitos. E acrescenta no manuscrito que,
de tata, nio podemos nem ao ments estar certos de que Einstein poderia
convencer Newton

Kuhn ressalva ainda que a imagem cumulativa traditional do
desenvolvimento da ci6ncia reduz a controv6rsia a alguma incapacidade
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individual do cientista, falivel homo todo ser humano, de seguir aqui
e ali as normal da atividade cientffica. Ele, por6m, sugere uma outra
interpretagao. Talvez os cientistas, homo os artistas, salienta ele, precisem
de um compromisso com uma farina particular de ver o mundo.8 E as novak
descobertas e teorias podem significar uma ameaga a validade da visio
dos cientistas homo grupo professional, da mesma forma que novos estilos
e prefer6ncias fazem com os grupos de artistas.9

Assim, podemos dizer, para concluir etta sumhia exposig5o,
que, no primeiro manuscrito da fsD'urzzra(coho tamb6jn no segundo),
Kuhn essencialmente contrasta o desenvolvimento da ci6ncia com o
desenvolvimento da arte. Faz isso de acordo colo a concepgao traditional
a respeito das duas disciplinas, segundo a dual no caso da ci6ncia
o desenvolvimento syria cumulativo ao longo de todo o percurso, enquanto
que no caso da arte ele apresentaria rupturas, caracterizado pda sucessio de
diferentes estilos

O contrasts 6 importance para Kuhn porque perm ite n5o s6 compreender
melhor a ideia de cumulatividade e de revolugao, homo assinalar de forma
imediata, ainda que intuitiva e preliminar, o teor de sua proposta para
a mudanga da imagem da ci6ncia: teremos uma imagem maid apropriada
da ci6ncia se seu desenvolvimento for entendido justamente a partir da
imagem traditional do desenvolvimento da arte. Essa 6 a ideia central que
Kuhn antmcia desde o initio em seu ]nanusctito e que, com as necessfrias
qualificag6es e aprofundamentos, pretendia elaborar depois ao longo de todo
o futuro livro.

3. AS METAFORAS E A IN{AGEb'I DA CI£NCIA

As imagens tradicionais da ci6ncia e da arte que Kuhn tem coma
refer6ncia em sous doin manuscritos s5o de cato bastante comuns. James

Conant, por exemplo, escreve em O/z z/nde/"s/anc#ng sc/ence, publicado

Nos manuscritos que estamos considerando, Kuhn ainda n8o usa o terms "paradigma". Mas
pods-se dizer que o conceitoja tem um 'lugar
No M2, Kuhn escreve que as controv6rsias e as resistCncias a mudanga na ci6ncia significam

m,ais do que a mora limitagao humana, indicando na verdade a necessidade de uma nova
magcm da ci6ncia. Uma imagem mais pr6xima, frisa ele, a nossa imagem da arte (Kuhn
Papers, M2, p. 6).
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praticamente no mesmo momento eln que Kuhn iomega, atrav6s do pr6prio
Conant, sua experi6ncia com a hist6ria da ci6ncia (1947):

Sugeri em outta ocasi5o que se pods agrupar sob a rubrica
'conhecimento acumulativo" assuntos tio diversos homo
matematica, fTsica, qufmica, biologia, antropologia, filologia
e arqueologia. Pode-se afirmar com seguranga que foram feitos
Brandes avangos nessas areas nos Qltimos tr6s s6culos. Mas
uma declaragao semelhante n&o pode ser feith a prop6sito da
fllosofia, da poesia e das artes plasticas. Se voc6 esb inclinado
a duvidar disco(...), pogo que realize uma operagao imaginaria
Traga de volta a vida as Brandes figuras do passado que foram
identificadas com os assuntos em questao. Pena-lhes para observar
a dena presents e responder se houve ou ngo um avango. Ningu6m
pods duvidar homo Galileu, Newton, Harvey, ou os pioneiros em
antropologia e arqueologia iriam responder. Mas 6 muito diferente
com relagao a Michelangelo, Rembrandt, Dante, Milton, ou Keats.
E serra tamb6m diferente no casa de Tomas de Aquino, Spinoza,
Locke ou Kant. Podemos discutir o dia todo se um determinado
artista, porta ou fi16sofo entenderia a situagao atual como um
avango ou um retrocesso em comparagao com o tempo em que ele
pr6prio era ujn espirito criativo. N5o haveria unanimidade entry
n6s. E, lnais importante ainda, n5o haveria acordo entre a opiniao
da tnaioria hoje e aquela que terra prevalecido cinquenta anos atrfs
(Conant 1957, p. 34).''

George barton -- que 6, como se saba, uln destacado representante da
velha ' histariografia da ci6ncia que Kuhn critica(Cf. Pinto de Oliveira &
Oliveira 2016) estabelece tamb6m clarajnente esse contrasts. A16m de um
texto publicado em 1941 sobre a hist6ria da medicina e a hist6ria da arte
(em que se refers maid a hist6ria da mtlsica), Sarton se reporta a hist6ria
da arte em polo menos dots outros textos. No prilneiro, de 1916, chamado
'A hist6ria da ci6ncia" e republicado dll Z%e /fie of science (1948), ele

escreve na segal 4, intituladajustamente "Ci6ncia e arte":

O artista admira o trabalho de sous antecessores. mas o cientista
faz mais do que admirar, ele faz uso real desse trabalho.

Ver tamb6m Conant 1951, pp. 37-38. Em outras passagens, no entanto, Conant parece
antecipar algumas ideias dc Kuhn (ver Conant 1957, pp. 90, 94, 100-101 c Conant 1951,
pp. 44-45). Para uma discuss8o sabre a influCncia dc Conant sobre Kuhn, ver Wray 2016.
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O artista pods encontrar uma inspiragao nile, mas o,cientista tenta
ncorpora-lo inteiramente a seu pr6prio traba]ho. ]; muito difTcil
conceber progresso na arte. Serf que Rodin esculpiu melhor do
que Verrocchio ou Policleto? As imagens de Carridre, Watts ou
Segantini sio melhores do que as de Fra Angelica, Van Eyck ou
Mora? Alias, essay quest6es fazem album sentido?(barton 1948,
P- 39)

E ele compare a seguir com o que ocorreria na ci6ncia

No dominic da ci6ncia, o faso 6 bem diferente. Sem davida, serra
insensato discutir se Arquimedes era mais ou ments inteligente
do que Newton ou Gauss. Mas podemos afirmar com seguranga
que Gauss sabia mais do que Newton, e que Newton labia mats
do que Arquimedes. A produgao de conhecimento, ao conjraio da
produgao de beleza, 6 essencialmente um processo cumulativo
A prop6sito, esta 6 a raz5o por que a hist6ria da ci6ncia dove ser
o fio condutor da hist6ria da civilizagao. Nada do que foi feith
ou inventado se perde. Cada contribuigao, grande ou pequena,
6 apreciada e classificada. Este processo cumulativo 6 tio 6bvio que
at6 ]nesmo homens muito jovens podem ser mats bem informados
e mais instruidos do que seus predecessores mats ilustres. Na
verdade, CIGS estio em p6 sabre os otnbros de seus antecessores,
e assim t6m a chance de ver mats longe (barton 1948, pp. 39-40)

No segundo texts, o capitulo Ide J%e ;zfsrory olscfelzce and /ae new
hz/ za fspz (193 1), barton amplia essay considerag6es. Escreve ele

Na verdade. a atividade cientifica 6 a dmca que, de um modo
evidente e indubitave1, 6 cumulative e progressiva.(...). Se
Esquilo e S6focles assistissem a nossos espetaculos teatrais, o que
pensariain doles? E o que diriam de nossas exposig6es de arte?
Imagino que sua atitude maid caridosa seria a de tratar muitos de
nossos esforgos n5o homo uma realizagao aut6ntica, mas homo
ujn chaste -- um chiste enorme e sem sentido. O cato 6 que n5o
pode haver nenhum progresso contfnuo em arte e literatura (Sarton
1937, PP. 10-11)

E Sarton entio compara novamente o desenvolvimento da ci6ncia
coin o da arte. O percurso da ci6ncia, segundo ele, 6 muito mais samples ou
menos acidentado do que o da arte
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Quando algu6m le a hist6ria da ci6ncia tem a estimulante sensagao
de subir por ujna alta montanha. A hist6ria da arte produz uma
impressao completamente distinta. De maneira nenhuma 6 a
sensagao de subida de uma montanha, de se it sempre subindo
qualquer que sqja o caminho segundo. E mats coma uma prazerosa
viagem atrav6s de um territ6rio cheio de colinas. kobe-se at6 o
topo desta ou daquela celina, depois deuce-se a um vale, um vale
talvez mats profundo. kobe-se novamente at6 a pr6xima colina e
assim constantemente, numa irregular sucessgo de picos e de vales,
eula amplitude n8o se pods prever. Tal hist6ria lava a pensar em
um movimento ritmico, ou, mellor, em muitos ritmos entrelagados
caprichosamente. Por exemplo, nossa sensibilidade artfstica passa
periodicamente do romantismo ao classicismo ou do naturalismo
ao idealismo. N8o ha nenhuma razio para mudar a diregao do
movimento, exceto o p6ndulo ja ter subido o mats alto possfvel
nessa diregao, e entgo de novo dove regressar, subindo na diregao
oposta. A dente se cansa do romantismo, ou do idealismo, ou das
cores berrantes, ou das salas curtas, ou de qualquer coisa, e deseja
ujna mudanga. Cedo ou tardy, por6m, se alcanga um ponto em
que ngo ha mudanga possivel, exceto invertendo-se o movimento
Em tats circunst&ncias s6 ha autos e baixos e nio se pods falar de
progresso, nem se pods conceb6-1o (barton 1 937, pp. 10-12).''

E ele completa a comparagao maid adiante

Ora, em oposigao a beleza, o conhecimento 6 cumulativo e
progressivo. A contemplagao das obras de arte dificilmente nos
ajudara a criar outras melhores, mas, ao contrario, podemos
assimilar a quantidade de conhecimento recolhida pdas pessoas que
nos precedetam,. repetindo em poucos anos a evolugao de s6culos
e iniciando nossas pr6prias investigag6es onde das as deixaram
E nesse sentido que se dove entender a fuse atribufda a um dos
Dais admirfveis eruditos do s6culo XII. Bernardo de Chartres:
Comparados com os antigos, somos come andes colocados sobre

os ombros de gigantes".iz Na verdade, da perspectiva da ci6ncia,
a humanidade poderia ser comparada a um homem isolado, a um s6
gigante culo conhecilnento e experi6ncia crescem constantemente
(Barton 1937, pp. 15-16)

Tamb6m para Gombrich a arte nio apresenta "progresso continuo" ou "progresso coma tal"
(ver Pinto de Oliveira 201 1, pp. 223-225).
2 Nos manuscritos, l<.uhn se rcferc ao uso dessa metifora por Newton. Ver MI e

M2, P. 2
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Coho se v6, a imagem traditional da ci6ncia e da arte e at6 o
experiments ]nental'(que traz para o presence cientistas e artistas do passado)

a que Kuhn se refers nos manuscritos da £sO'u/ur& ja est5o presentes em
barton e Conant. E se pods dizer, por conta do contato que manteve com
estes autores em seu longo periodo em Harvard, que des sio as fontes diretas
das concepg6es que Kuhn critica. Mas o que importa destacar aqui6 que sgo
autores contemporaneos de Kuhn, que ele tem como refer6ncia, e que ainda
preservam e difundem a imagem tradicional da ci6ncia que Kuhn critica
e que, segundo ele, remonta a autores lnais antigos.';

Elsa imagem traditional do desenvolvimento da ci6ncia se manifesta
atrav6s de lnuitas metfforas convergentes. A16m das metfforas da
montanha, dos andes sobre os ombros de gigantes e do gigante que cresce
indefinidamente, apresentadas arima, o pr6prio Sarton fda ainda em ujna
grvore imortal, uma escada ou uma rampa (Cf. Sarton 1948, p. 40 e barton
1937, PP. 21-22)

Mas a metffora que Kuhn destaca para dar conta da ilnageln tradicional
da ci6ncia nos manuscritos da .Eso&r/ura 6 a do edifTcio cientffico, que se vai
construind6 cumulativamente ao lingo do tempo com o acr6scimo de novos
tijolos (ver MI, p. 1, passagem cicada acima, e M2, p. 7, cicada adiante)."

barton altide tamb6m ao edifTcio da ci6ncia quando escreve em 1916:

Biografias criticas e honestas s5o excelentes contribuig6es para a
hist6ria da hulnanidade. Serf que os estudantes n8o trabalhariam
com major disposigao e mats entusiasmo se tivessem um profundo
respeito pda ci6ncia, se soubessem um pouco lnais sobre os her6is
que a construfram, pedra por pedra, a custa de tanto sofrimento,
lute e perseveranga? (barton 1948, pp. 50-51).

E Camap escreve de modo mais explicito na 4t!/baz/(1 928), referindo
se a ci6ncia e ao que syria uma f] losofia cientfflca:

: Quando Kuhn menciona um autor homo Condorcet (s6culo XVIII), no amplo espectro da

velma ' historiogrania da ciencia, que, segundo ele, vai de "Condorcet e Comte a Dampier e
Sarton", ele ja indica uma origem bcm mats remota daquela imagem (Kuhn 1977, p. 148).
E cle vai ainda mais longs nas lowe// Zec/tires, remetendo a Bacon (Kuhn Papers, box 3,
folder 1 1, 1951, pp. 2-3).

E Kuhn se refers a ela tamb6m muito posteriormente. Ver Kuhn 1 984, p. 369.
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Se atribuimos ao indivfduo no trabalho filos6Hico. do mesmo
modo que nas ci6ncias particulares, apenas uma tarefa parcial,
ent5o podemos olhar para o futuro com mats conflanga: em
lenta e cuidadosa construgao se obteri um conhecimento ap6s o
outro. Cada colaborador contribui apenas com aquilo que pods
assumir e justificar diante do conjunto de sous colegas. Assam,
cuidadosamente se colocarf uma pedro sobre outra e um ediflcio
seguro seri erguido, no qual dada geragao futura podera continuar
a trabalhar (Camap 1961, p. xix).'s

A metffora do edifTcio, apontada arima no texto de barton de 1916
e no texto de Carnap de 1928 continua presents na d6cada de 1940. Zilsel,
por exemplo, escreve que ''o cientista modetno olha para a ci6ncia como
um grande edifTcio, construfdo pedra porpedra atrav6s do trabalho de set.is
antecessores e sells atuais colegas cientistas" (Zilse1 1945, p. 325)

Kuhn usa a metffora para marcar sua posigao contra a imageln de
ci6ncia a ela associada. Numa passagem do segundo ]nanuscrito, ele deixa
claro que devemos pensar o processo de construgao da ci6ncia eln outros
termos

Ifwe are to preserve any part ofthe metaphor which makes inventions
and discover-ies new bricks for the scientific edifice. and if we are
simultaneously to give resistance and controversy an essential place
in the development of science, then we may have to recognize that
the addition of new bricks demands at least partial demolition of the
existing structure, and that the new edifice erected to include the
nCw brick is not just the old one plus, but a new building. We may,
that is, be forced to recognize that new discoveries and new theories
do not simply add to the stock of pre-existing scientific knowledge.
They change it(Kuhn Papers, M2, p. 7)

E essa nova imagem da ci6ncia este pr6xima a imagem da arte,
conforms Kuhn escreve na segao 2 do primeiro lnanuscrito. Eleja afirlna ali
que a ci6ncia que surge depois de uma revolugao cient{6lca 6 incompativel e
incomensurfvel com a que havia antes:t6

s Em Pinto de Oliveira 2015, cstabelego um vincujo te6rico e hist6rico entry Sarton e o
positivismo 16gico (segal 2 em dianne)

Kuhn usa o termo "incomcnsuravel", mas a palavra "paradigma" nio consta ainda nos dais
manuscritos. Ela aparecc pda primeira vez no artigo "The essential tension" (1 959). Ver Pinto
de Oliveira 201 1, p. 222 e, para uma discussgo mais ampla, Wray 201 1

13



Often a decision to embrace a new theory turns out to involve an
implicit redefinition of the corresponding science. Old problems
may be relegated to another science or may be declared entirely
unscientific ''. Problems that, on the old theory, were non-existent

or trivial may, with a new theory, become the very archetypes of
significant scientific achievement. And, as the problems change,
so, often, does the standard that distinguishes a rea/ scienr@(
solution from a mere metaphysical speculation, word game, or
mathematical play. It follows that, to a significant extent, the
science that emerges from a scientific revolution is not only
incompatible, but omen actually incommensurable, with that
wjaich has gone before. Only as this is realized, can we grasp the
full sense in which scientific revolutions are like those in the arts
(Kuhn Papers, MI, pp. 17-1 8).

Mas, se pensava assam, por que Kuhn n5o preservou a coinparagao da
ci6ncia coin a arte na versio final da .Es/ru/z/ra?

Kuhn aproveita discretamente algumas ideias dos manuscritos da
Zs/ru/lr/"a em um artigo de 1969, republicado na gens o essenc/a/. E o 6nico
texto explicito sabre a ci6ncia e a arte("Comentarios sobre a relagao entry
a ci6ncia e a arte"), mas o que faz alia sobretudo salientar as diferengas
Ele diz de passagem nesse mesmo texts que conhece "muito pouch a arte
como atividade" e nos da uma pista clara sabre a razio do abandons do
cotelo ci6ncia-arte na introdugao da Es/rl//ezra(Kuhn 1977, p. 345).
A prop6sito disco, em um esbogo esquematico da Zs/r'zr/ura ejn seu Arquivo
no MIT (Kuhn Papers, Box 4, folder 2, New Outline Chapter 1, p. 2, sem
data), Kuhn destaca que nio 6 historiador da arte e nio vai levar o paralelo
ci6ncia-arte quito lodge, embora o considers importante coho ponto de
partida.

Assim, creio que se pods dizer que Kuhn elimina suas refer6ncias
a arte ou restringe sua discuss2o a ci6ncia na Zsa'z//u/"a por uma questao
estrat6gica. Ele certamenteja previa o leque de quest6es pr6prias que poderia
se acrescentar a seu po16mico livro em fungao de uma incursao, mesmo que

E preciso considcrar quc a questao alin&o s5o mats as difercngas tradicionais cntre a ciCncia

e a arte, coma, destaca Kuhn, os p61os objetivo-subjetivo, indutivo-intuitive, fates-v&lores
a alas associados. No artigo, elc rccusa cssas diferengas e se pergunta o que di6erenciaria ainda
assim, c significativamente, a ciCncia c a arte. As diferengas efetivas t6m para Kuhn tanta
Importancia quando as semelhangas que dcstaca em sous manuscritos e temos considerado
aqua
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brave, pda hist6ria da arte. Ela abriria uma 'nova frente de batalha' que
ele n5o se julgava com colnpet6ncia ou disposigao para enfrentar naquele
momento.

Em sua con'espond6ncia com K.uhn, Ernst Gombrich parece ter intufdo
muito bem o que estava em questao. Depois de ler o livro de Kuhn a seu
pedido, Gambrich escreve(agasto/1963) que considerava que Kuhn estava
cerro em restringir sua discuss5o a ci6ncia, elnbora alguns dos aspectos mats
socio16gicos descritos no livro pudessem ser estudados de modo mats amplo
e efetivo na area de humanas(Cf. Kuhn Papers, box 4, folder 9).';

Em apoio dessa explicagao, pods-se acrescentar que Kuhn demonstra
a mesina atitude cautelosa na pr6pria Zs/rz//ura. Escreve ele no prefacio,
a prop6sito da biologia:

A evid6ncia hist6rica disponivel 6 ]nuito maier do que o espago
que tive para explore-la. A16m disso a evid6ncia prov6m tanto
da hist6ria da Bioloaia coma da Ffsica. Minha decis5o de
ocupar-me aqua exclusivamente com a Qltima foi parcialmente
baseada na intengao de auinentar a coer6ncia dente ensaio e
parcialmente na tninha compet6ncia atual(Kuhn 1970, pp. vii-vin
Ed. brasileira, p. 14)

A explicagao sugerida aqui6 plenamente compativel com o cato de que
Kuhn continuou a considerar colno importante os paralelos entry a ci6ncia e a
arte. No artigo de 1969, apesar de sua 6nfase alinas diferengas, ele escreve que
'estes paralelos ainda precisam ser mais acentuados e mats desenvolvidos.
Mal comegamos a descobrir os beneficios de considerar ci6ncia e arte em
conjunto" (Kuhn 1 977, p. 343. Ed. brasileira, p. 364)

Um exemplar da Zf/rz{/zl/-a foicnviado a Gombrich por Rosalie Colic a pedido de Kuhn
(ver Kuhn Papers, box 4, folder 8). Kuhn escreveu que gostaria muito de conhecer a opiniao
de Gombrich sob:e o livro e saber dole a respeito da relagao dos artistes com sua comunidade

ou escola, qucstao que o interessava lnuito. A carta confirms o interesse de Kuhn pda relagao
ltre ci6ncia c arte e pda opini5o dc Gombrich a respeito, mesmo depots dc raver excluido o

assunto da versgo final da .l=s//-z//z£ra.
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4. CONIENTARIOS FINALS

Um dos aspectos que pods ser esclarecido atrav6s do ponto de vista
apresentado nests artigo 6 o conceito de "i3nagein da ci6ncia". Ao usar essa
expressao, Kuhn 6 frequentelbente acusado de vago ou confuse. Como
diz Alan Richardson: "0 oponente de Kuhn na Zs//"u/urcz 6 um pouco
obscuro -- 6 uma imagem de ci6ncia, uma imagem que Kuhn nio identifica
cuidadosamente" (Richardson 2007, p. 359)

f preciso notar que o compromisso de Kuhn 6 apenas de reproduzir,
e de modo brave, a imagem de ci6ncia "que atualmente nos domina" e n5o
tamar mats precisa essa imagem. Por ipso mesmo usa a expressao "ilnagem
e se refers a ela tamb6m como um estere6tipo ou ponto de vista implicito.io
Nio se da ao trabalho de elaborar a imagein traditional da ci6ncia, que,
afinal, segundo sua pr6pria proposta, deverf ser substitufda. E nio tem
nenllum compromisso tamb6m, portanto, de identificar judiciosalnente os
responsaveis por essa vaga imagem ou estere6tipo de ci6ncia. Mas creio
que o abandono da ideia original, da refer6ncia a hist6ria da arte, tomou a
imagem traditional da ci6ncia ]nenos nftida na vers5o final da fsD'z//z/ra.

De qualquer modo, Alan Richardson, homo Giirol .Irzik, este
preocupado em isentar o positivismo 16gico de responsabilidade em relagao
a elsa imagem. Richardson escreve no Ca/7zbrfdge co/z?pczn/on /o /ogica/
ei72pi/"/c/s/z?, de que 6 um dos editores:

Em primeiro lugar, a imagein da ci6ncia homo disciplina
cumulative 6, para Kuhn, uma imagem que se encontra nos
manuals cientificos. (...) Os empiristas 16gicos, coma se sabe,
n5o escreveram manuais cientfflcos -- des foram e s8o escritos
principalmente por cientistas e os empiristas 16gicos poderiam
ser perdoados por pensar que a imagem de c{6ncia criticada no
capitulo I da rs/rz//u/ a nio era de sua particular responsabilidade
(Richardson 2007, p. 359)

Sabre a imagem homo estere6tipo, ver anotag6es de um manuscrito mencionado acima
(Kuhn Papers, box 4, folder 2, New Outline -- Chapter 1, p. 2.Ver tamb6m MI, p. 29, M2
p. 5 e Kuhn 1970, p. 1). Kuhn escreve em um manuscrito de 1951 que ha um ponte de vista
implicito cm tudo o que se costume dizer sobre o conhecimento cientifico (Cf. Kuhn Papers,
box 3, folder 1 1, Lowell Lectures, 1951, p. I)
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E Irzik escreve a prop6sita da Esa'u/ezra(SSR) em um dos muitos textos
publicados em comemoragao dos 50 ands da obra

Na verdade, ujna leitura cuidadosa da SSR revela que as incurs6es
crfticas de Kuhn sZo direcionadas mats para a imagem de ci6ncia
dos manuais cientificos do que ao positivismo 16gico (ou ao
falsificacionismo popperiano). Assam, o principal alvo da SSR 6
a imagem de ci6ncia dos manuals cientfficos. Argumentarei que
o positivismo 16gico 6 apenas um aldo secundgrio. A16m disso,
(...) Kuhn nunca separa claramente seu aldo secundfrio de seu
alva primario; pelo contrario, ele deliberadamente emprega uma
estrat6gia de associar e amalgamar eases alvos(...). Por elsa razgo
o aldo da SSR parece meta nebuloso (Irzik 2012, p. 16).

Mas nio 6 isso o que ocorre. Na verdade, a imagem traditional de
ci6ncia 6 atribuida a outras fontes a16ln dos inanuais cientfficos. Incluem-

se tamb6m, segundo Kuhn, a 'velha ' historiografia da ci6ncia, os textos
de divulgagao e obras filos6ficas baseadas nos tnanuais (Cf. Kujln 1970,
pp.136-138). E o positivismo ou empirismo 16gico teh sua parte de
responsabilidade nessa imagein de ci6ncia que Kuhn critica. E se pods dizer
que 6 uma parte especial, por se tratar de u]n ]novilnento contemporaneo
e ainda defender ou ser compativel com aquela imagem. Nio ha, portanto,
nenhuma estrat6gia de associar as duas coisas. Elas ja estio associadas e
amalgamadas. A imagem traditional aparece claramente na metffora usada
por Carnap em 1928 sobre os tjjolos da construgao cientifica, citada acima.
E tamb6m em obras de Carnap muito posteriores (Cf. Pinto de Oliveira 2015,
PP. 219-220)

Para concluir:
Nas primeiras linhas dente artigo, disse que o que ]ne interessava aqua

nio era a extens5o da teoria da ci6ncia de Kuhn a outras areas, mas o papel
de uma dessas areas, a hist6ria da arte, na pr6pria origem da Zs/r&r/&fra. Agora
que ja dispQmos de uma resposta a essa questao, podemos dizer que ela nos
ajuda a compreender tamb6m a ampla influ6ncia da teoria de Kuhn sobre as
outras areas.

Quando, em 1969, em seu posfhcio fsmr/zfra, Kuhn comentou o
cato de que muitos consideraram que suas teses principais eram aplicaveis
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a outros campos a16m da fTsica, ele admitiu que, na lnedida em que o livro
retrata o desenvolvimento dent(fido homo uma sucess5o de periodos

ligados a tradigao e pontuados por rupturas nio-cumulativas", suas teses
possuem realmente ampla aplicagao. E acrescentou:

lsso deveria ser assam porque essas tests foram /o/nadal de
e/7prds//mo a oz//ras areas. Historiadores da literatura, da
mOsica, das aries, do desenvolvimento politico e de muitas outras
atividades humanas descrevem seus objetos de estudo dessa
maneira desde muito tempo. A periodizagao em termos de rupturas
revolucionirias ejn estilo, gosto e na estrutura institutional t6m
estado entre seus instrumentos habituais. Se tive ulna atitude
original frente a estes concertos ipso se dove sobretudo ao cato de te-
los ap//coda &s c/8nc/as, areas que geralmente foram consideradas
coma dotadas de um desenvolvimento peculiar(Kuhn 1970,
p. 208. Ed. brasileira, p. 255, grifos ]neus. Ver tamb6m Kuhn 1977,
P. 348)

Talvez se posse dizer que, num processo de Jeed&ack, Kuhn parte
de nog6es de 'paradigma' e 'incomensurabilidade ' mais intuitivas, tais
homo encontradas na hist6ria da arte e outras disciplinas.zo Elabora-as no
interior de sua filosofia da ci6ncia e assim, em um navel mais desenvolvido
de conceituagao, v5o despertar depois o interesse das disciplinas de origem
e virtual].nente de todas as areas da cu ltura. Kuhn devolve is outras d isciplinas,
com 'valor agregado ', a ideia de desenvolvimento com rupturas.

Rorty, em OZyecrfvi re/a/ives/7z and #'z///z, parece dente do que
estava envolvido no projeto de Kuhn quando escreve:

O alvorogo sobre a alegagao de Kuhn e Feyerabend de que algumas
teorias cientificas sgo incomensurfveis com as teorias antecessoras
foi provocado pecos fi16sofos que estavam decididos a salvar um
crit6rio: nao-pragmatico para distinguir ci6ncia de n5o-ci6ncia
A maioria dos. leitores de Kuhn estava preparada para admitir
que havia areas da cultura -- por exemplo, arte e politica.-- em
que vocabularios, discursos, ep/si'e/ives foucaultianas, substituiam
uns aos outros, e para conceder que, nessas areas, nio havia um
netavocabulfrio abrangente no qual todo vocabulfrio pudesse ser

20 Ao fazer isso, ele privilegia a hist6ria da arte, homo se pods ver nos manuscritos e procure
mostrar em meu primciro texto sobre o assunto (ver Pinto dc Oliveira 2014.). Ver tamb6m
Pinto dc Oliveira 201 1
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traduzido. Mas a sugestao de que isso era verdadc tamb6m para as
ci6ncias naturais foi considerada ofensiva. Crfticos de Kuhn, como
SchefHer e Newton-Smith, pensaram que Kuhn havia langado
d6vidas sabre "a racionalidade da ci6ncia". Ewes simpatizaram
com a descrigao de Lakatos segundo a qual l<uhn teria reduzido a
ciincia a "psicologia de massas" (Rorty 1991, p. 47)

O 'valor agregado ' ou a maier elaboragao dos concertos por parte de Kuhn
no casa da ci6ncia decorreu evidentemente do Cato de que havia fortfssima

resist6ncia a elsa transposiga.o a ci6ncia e ela precisava serjustificada. Se nio
havia problema em admitir 'paradiginas' e 'incoinensurabilidade ' na hist6ria
da arte. a extensio disses concertos a ci8ncia parecia uma contradigao ejn
termos. Afinal, a ci6ncia, em oposigao a arte (e a outras disciplinas), era
considerada tradicionalmente homo o lugar pr6prio ou natural da objetividade,

da racionalidade e do progresso. Kuhn procurou mudar a imagem da ci6ncia
atrav6s da transposigao justificada(e seletiva) da imagem da arte para o
imbito da ci6ncia.2t

Agradego ao Arquivo Kuhn do MIT, em especial a Nora Murphy,
a permissao para sitar as passagens dos manuscritos. Sou muito grato
a Am61ia Oliveira pda pesquisa no MIT, que desenvolveu sob minha
orientagao, por costa de seu trabalho de doutorado e p6s-doutorado
Agradego tamb6m a Suelene Sacomano, bacharel em biblioteconomia,
que dudou na organizagao do material do Arquivo, e a Lufsa Dezopi, que
Caz um estagio em minha pesquisa e acompanhou todd o trabalho com o
artigo

Ver atrfs a nota 17 e o artigo de Kuhn a que ela corresponds. Ver tamb6m o Qltimo capitulo
da .Es/rtffllra, onde, a prop6sito, Kuhn escreve: "por que o empreendimento cientifico
progride regularmente utilizando meios que a Arte, a Teoria Politica ou a Filosofia ngo podem
cmpregar? Por que serf o progresso um pr6-requisite reservado quake exclusivamente para a
atividade que chamamos ci6ncia? As respostas mats usuais para esse questao foram recusadas
no corpo deste ensaio. Temos que conclui-lo perguntando sc 6 possivel encontrar respostas
substitutivas" (Kuhn 1 970, p. 160. Ed. brasileira, pp. 201-202). Ver tamb6m MI, p. 39
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On {he Sy!!ogisln J. (ergo\ada)
13. Octavio land. ,4 idyia de ,4n?drfca fa/fi?a. (esgotado)
4. Osmyr maria Gabbi Jr. Rasa/ has de pf/canal/fse. (esgotado)

15. Carlos Rodriaues Brand50. Ours Pre/o. ar/e, an/igafdade e ar/asana/o. (esgotado)
16. Luiz B. L. Orlandi. .4rricz//afar por rec@rocfdade de fiber/z/ras e /'f/osoga e/lz /einpo de cine/na.

] 7. Fausto Castillo. Doll/Fina Cara/ dos fl/amen/os, trad. de .4//ge/nefne fl/galen/ar/e/zw de Immanuel

Kant, 1" parte, 2' capitulo. (esgotado)
1 8. Alba Zaluar. adhere, cfdadan/a e v/a/dncfa. (esgotado)
19. Sidney Chalhoub. .4 gz/errs c0/7/ra os corrffos: ifdade da Rfo, /850-/906. (esgotado)
20. Daniel slogan. Qirem page oprefo papa/u/fdo? (esgotado) . .
21 . Roberto Cardoso de Oliveira. Prd/leas fnterdfn/cas e n70ra/fdade. (esgotado)
22. Mariza CorrCa. Zrds herofnas do romance an/repo/6gfco brash/afro.(esgotado)

23. Angela M. Tude de Souza. Grande.f ryde/os e iden/Idades soc/aif na ,4n7a:6n/a Orfenfa/ Brash/ezra.

24. Margareth Raga. H pros/ffuif o e/ll S8o Pai//o nas (@cadas fnfcfais do sgm/om.(esgotado)
25. Silvio Seko Ci;ibcni. Z)escarres. Z,oc#e, .Berle/ey. Hun7e e o rea//s/ zo Glen/gino. (esgotado).
26. A.daibettn \-Awsotn. Maqtlinag6es satdnicas: EAvard ThotTtpson e as teituras do sistema jabri!.

27. Nestor Perlongher. Earl"/rdrf os /;?argfnafs. (esgotado)
28. Rachel Meneguello. O vo/o dos /reba/hadores (7P64-/Pag. (esgotado)
29. Maria Stella Bresciani. O ando da gaia. (esgotado)
30. Sebastigo C. Velasco e Cruz ' Fug//zen/os do novo? Brash/: falpresarfado e c/"/se no/fmfar dos 90.
(esgotado)
3 \ Vax'y Pacheco Borges. A "Hist6ria da Repzlblica": tlm oyeto, atguns temps, aiguns concertos.

(esgotado)
iil=ebastigo C. Velasco e Cruz. .r968 - Mov//7ze/7/0 es/Haan/f/ e crisp napa/f//ca bras//alfa.(esgotado)
3. S\dne'y Chalhoub. .4 hist6ria nas hist6rias de Machado de 4ssis: MIRA interpretagao de Helena.

(esgotado)
34. Nestor Perlongher. Z)raga e 2x/aie. (esgotada)
35. Fausto Castillo. Doin/rha Cara/ dos r/e/nell/os, trad. de .4//ge//7efne r/elzle/?/ar/e/zre de Immanuel
Kant, 1" parte, 3' capitulo. (esgotado)



36. ShiguenoliMiyamoto & Williams da Silva Gongalves. .Af/f/ares, dP/o//za/as e po/ff/ca ex/arne /70
Brash/pds-64. (esgotado)
37. Jose Roberto do Amaral Lapa. O /pzercado z/rba/70 de escravoi (Campinas -- segunda metade do
s6culo XIX). (esgotado)
38. ShiguenoliMiyamoto & Williams da Silva Gongalves. .4 po/f//ca ex/erp7a brasfkira e o reg/me

{ifar: !964-i984. Qesgotado)
39. Alba Zaluar. Re/a/fv/s/no cz//fz/ra/ /7a c/dade? (esgotado)
40. ShiguenoliMiyamoto, Jogs Paulo Veiga & Tully Vigevani. .A4o//va£6es dapape/ doi fs/aaas
Unidos no /zzl/ndo.(esgotado)
41, . Gu\ta Grin BeR. O enveihecitttento em asilos e prdticas pro$ssionais para lima velhice adequada.

(esaotado)g

(esgotado)
42. Shiguenol iMiyamoto. .4 qz/ei/do a/}za/e/I/a/ e as re/a£6ef f/z/ernacionais. (esgotado)
43. Walquiria G. D. Lego Rego. Z,/bela/fs/zzo e escrav/c6o no .Braid/.- u/zz dflemza?(esgotado)
44. Amlando Boito Jr.. Crfse po/f//ca e repo/z/faa; o / 789 de Georges I,€1#ebvre.(esgotado)
45. ShiguenoliMiyamoto. .4 fnierf o do Braid/ no sfs/e//za fn/ernacfona/. (esgotado)
46. Jogs Quartim dc Morals. H argh//zenafao d/a/d/fca na lolo fido arts/o/d/fca do /e/zzpo.(esgotado)
47. Armando Boito Jr.. fsfado e iindfca/ffmo /lo Brash/. (esgotado)
48. SebastiKo C. 'Ve\uco e Cruz. Politica empresaria! em fetnpos de arise. Apontamenfos {e6ricos e
re$exaes sabre o Brasil. qessntadob
49. D6cio Sacs. .4 c0/7/es/aida o/lde/zz /lzondrqu/ca no Brash/.(esgotado)
50. Octavio land. O /able/n/o /a/fno-a/her/ca/zo. (esgotado)
3 \ . ]oSo iQuuQxm de M.otaes. A.just$cagao do tiranicidio no pensamento proto-libero! de Juatt de
Mar/a/7a. (esgotado)
52. Arlete Moys6s Rodriguez. A/ovfmen/os socfafs. (esgotado)
53. Roberto Cardoso de Oliveira. .4 an/rqlo/ogle e a "crfse " doi mode/os exp/ica//vos.(esgotado)
54. Jorge Coli. fr/ca, po/;rica, /-evo/z/fdo. iz/Freq//s/ zo.(esgotado)
55. Oswaldo Giac6ia Jr.. 0 4/7/fcrfs/o e o ro/lzance russo. (esgotado)
S6. SebasG5a C. 'VeXasco Q Clue. A produgao do caltsenso. Discurso ecoil6tnico e con©itos politicos na

'niifdo blasi/e/ra.(esgotado)
57. Argelina Maria Cheibub Figueiredo. No/as de peiqz/isa../z/s/ifa /oca/ nas areas de halide e /reba/ho.

58. Pedro Paulo Abreu Funari. .4 a/7d/fse dock//zze/7/a/ e o es/z/do da an/fga/dade cass/ca.(esgotado)
59. Joio Quartim de Morals. 4 evo/ug o da fdlia de democrat/a de Roz/sseaz/ a Robesp/Cree.(esgotado)
60. Rita dc CAssia Lahoz Morelli. J?e/a/fvfs/ zo AQ/e. Zlfma /e/7/a/fva an/rope/6gfca de acer/ar con/as co/zz
a /lzo/a/fdade. (esgotado)
6 \ . Sidney C\xal\Robb. Homenagetn a Warren Dean: Colnenfdrio sabre Rio Clara, uJll sisfema brasileiro
de grande !avoltra, 182Q-!920. qes99taaob

62. Pedro Paulo A. Funari& Julia Falivene Alves. O eniino de hfs/6rfa no segundo gray. uma
expert mcfa. (esgotado)
63. Jolo Quartim de Morals. Joseph de JMalf/re. o an/l-rousieaz/fsnlo da con/ra-repo/z/fdo.(esgotado)
64. Luis Alfredo Galvgo. Dues oz/ /rd colsas sabre o nzercado e o iocfa/fsnza.(esgotado)
65. Octavio land. Neo//bela/k/zzo e /leo-iocfa//s/lzo. (esgotado)
66. Maria Lygia Quartim dc Morals. A4arxisnzo ejenzinlsmo no Brash/. (esgotado)
67. Pedro Paulo Abreu Funari. P6f-Grade/aida. encru:/ladas a/ua/f. (esgotado)
68. Sebastigo C. Velasco e Cruz. Rei/ruc ng world economy. Argutnettts ahoy
market-oriented rejornls" in developing cou+atries. Qesgt)iniiab

69. Octavio land. G/oba/&agdo e franscz///urafdo.(esgotado)
IQ. Ricaida't. Nedet. Figures do espago p&blico contempordneo. Associag6es elvis, .fbndag6es e Orgs
P?o .Brash/. (esgotado)

7\. V..u\ M.ar}(. Die tltelhode der potitischen 6konomie. O m6todo da econoiltia poiitica.
Tradugao de Fausto Castilho. (esgotado)
72. Octavio land. Soc/o/ag/a e ///era/lira. (esgotado)
73. Reginaldo CorrCa de Morals. £/sera/fsnzo e neo/ibera/fsmo. (esgotado)

Terceira Parte .



74. Jose Carlos Pinto de Oliveira. Carnal e op6 'post/fvfs/770. (esgotado)
75. b4aria Lygia Quartim de Morals. aden/idade e a//eridade: regfsfros ic0/70grcHcos
e sociol6gicos do Brasil no s cttlo XiX. (es99tadab
76. Pedro Paulo A. Funari. Zeorfa ariz/eo/(5gfca na Hn erica do Su/. (esgotado)
77. Sebasti5o C. Velasco e Cruz. .4s fdifai do codec Depe17c&ncia, g/o&a/i:afar, c/"fxe
e o disc14rso recalte de FHC. qesg9\adam

78. Octavio land. O pr£P7c@e e/e/r6/7/co. (esgotado)
79. Sebastigo C. Velasco e Cruz. U/l? oz//ro o/har; sabre a and/fse gramscfana dns organs agnes

/?acid/7afs. (esgotado)

80. ShiguenoliMiyalnoto. Pe/'spec/fvai do esfudo das re/a£8es fn/ernacionafs no ,Braid/
81 . Jo5o Quartim de Morals. Eras/}70 e Z,i//era.- /eo/og/a e /x:Morale do crfi//anfsma. (esgotado)

82. Shiguenoli Miyalnoto. O idea/is//70 e a pm //7z/ndfa/.
83. Regitnaldo C. C. de Movies. Ecalomia. poiiiica e ideologies. Notes sabre neoiiberais, keynesianos
e cepa/fnoi. (esgotado)
84. Octavio land. Z,hgzr a e socfedade. (esgotado)
8S. Sebuti&o C. 'Veluco e Cruz. Sifuag6es. Coduntura, Empres(trios/Trabaliladores e .41ca.
86. Reginaldo C. Corr6a de Morals. Blasi/. po///fca. es/rzrHras. coll/z/n/uris, conyec/uris.(esgotado)
87. Jose Carlos Pinto dc Oliveira. Kuan, Pooper e a Afs/6rfa da cigncfa. (esgotado)
88. Sebastiio C. Velasco e Cruz. Z)esenco/llros. o Brash/ e o /zzlr/?do /70/i/dar dos a/zoi 80.
89. ShiguenoliMiyamoto. ,4 aegz/ra/?fa regf0/7a/ no con/euro do .A4ercosu/
90. Octavio land. .4 g/o6a/eagan e o moor/70 da qz/ei/do naci0/7a/. (esgotado)
91 . ShiguenoliMiyamoto. .4 po////ca de aQ mesa brash/alfa e a segzfranfa regfona/
92. Pedro Paulo A. Funari& Nana Vieira Oliveira. .4rqtreo/ogfa €m .A4a/o Grosso.
93 . ShiguenoliMiyamoto. O Brash/ e as /?agog/a£8es /izzr//f/a/urals
94. Jose Carlos Pinto de Oliveira. Pos//iv/s/ o, c/2/zola e.#/osoHa. (esgotado)

95. ShiguenoliMiyamoto. Cooperagaa, c0/27pefff o e /P?/egraf&o regis/7afs; o a!/icf/ en/e/?d/mea/o.
96. Maria Lygia Quartinl. .A&/zzcirla bf ogrcHca e /errorkmlo de fls/ada. .Blasi/ e. C%//e.
97. Shiguenoli Miyamoto. Os es/zrdoi es/ra/dgicos e a acade/nfa blasi/ezra: z/nva ava/fafao
98. Evelina Dagnino e Sonia E. Alvarez. Os /}zovin7e/7/0s soda/s. a socfedade c/vf/ e o "/ercefra se/or

America Latina: re$ex6es te6ricas e novak perspectives. tesgp\adam
99. ShigucnoliMiyamoto. O A4ercosu/ e a segzrranfa regfoila/.' zr/7za agenda conti/m.
1 00. Octavio land. Socio/ogfa da.A/z/ro. (esgotado)
1 01 . Reginaldo C. CorrCa de Morals. Opeqz/eno sdcz//o m o fs/ado, o nzercado e o e/ ce/era.
1 02. ShigucnoliMiyamoto. Geopo/;//ca do Brash/. a/pr/rza.s consfdera€6es.
\ 03. Sebastio C. Ve\cisco e Cruz. Delnocracia e ordetli infernacionat: regex6es a parter de um pals

grande setniperi$&rico
1 04. Cato Navarro de Toledo. C/n/versfdade, f/7/e/ec/uafs e pensa/nen/o crf/fco
1 05. Tom Dwyer (org.), Maria Herminia Tavares de Almeida, Juarez Lopes Brandgo e Roberto Cardoso

de ON\xc\ta. As origins do Dotttorado interdisciplinar dll Ci&llcias Socials e as perspectives para o
futuro -- tttlt encontro corn aigunsjbndadores
'106. C&t\a Aida S\\va. ..4cesso ajusfiga: lfllla Zeitura dos direitos e da cidadania no Brasil
Contempordneo
\ Q7. Scbas\i5o C. Ve\cisco e Cruz. peoria e Hisf6ria. Notes cri:ices sabre o fema da mudanga

stitucionat Gilt Douglas North
108. Sebastiio C. Velasco e Cruz. Organkaf8ei f/7/ernacf 0/7a/s e /zl#ormas neo//berg/s. rcWex8es

/1 /a parter do telua da propriedade in
109. Maria Lygia Quartim dc Morals. Bois es/z/dos sabre c/dadanfa. (esgotado)
1 1 0. Reginaldo C. CorrCa de Morals. Juliana do Couto Ghisolfl e Main de Paula e Silva. C/nfversfdade
no Brest!, 2002 -- probiemas & diielnas

1 1 . ShiguenoliMiyamoto. O Casino das re/aides /n/ernac/ona/s no Blasi/; prob/ends
e perspectives.
I \2.. \.UCaS \nag\Qt&. O probletlla da cotllpatibiiidade entry a peoria da ci€ncia e as ci6ncias nat.
etll .Arist6teles.



1 13. Octavio danni. Socio/ogle do /errorf£/7zo. (esgotado)
114. Guita Grin Debcrt. .4re/7as de conti /os d/laos nas de/egacfas espec/afs de po/fifa.
1 15. Tom Dwyer (org.). l\maria Lilia de Oliveira Barbosa, Ricardo Abramovay, Leila da Costa Ferreira,
Rita dc Cgssia Lahoz Morellie Rachel Meneguello. O emfno /PZ/erd/sc/p/mar nas Ci ncias Soc/afs.
1 1 6. Adriana Piscitelli. Z)e/egacfas especials de po/foia em con/ex/o.' /l:#exaes a parr/r do casa de
Salvador (Bahia)
1 1 7. ShiguenoliMiyamoto. .4 sega/ramfa e a ordeal fn/ernacfonafs no /f/zziar do novo sZcz//o.
118. Reginaldo C. Corr6a de Moraes. .Ber/e & .A4eans, de /932 a 2002; a o/Iden po//rica do cq)f/a/isms
corporativo.
1 19. ShiguenoliMiyamoto e Patricia Nasser de Carvalho. H ONC/e apu mz/ndfa/;

.20. Pedro Paulo A. Funari/ Lucio M. Ferreira. Cu//z/ra ma/erfa/ #fs/6rfca e pa/rf/ z6nfa. (esgotado)
121. Maria Lygia Quartim de Moraes. Fenzinfs/no. /7zovfmemfos de n7z//heres e a redcons(ru oJ da

atcances e tilltites

dentocracia em iris parses da America La\
1 22. ShiguenoliMiyamoto e Paulo Cesar Manduca. Segura/zfa hemi€/gr/ca.
1 23 . Armando Boito Jr.. C/esse n?dd/a e ifnd/ca//s/zzo.
1.24. \babe\ A.. Maison. Paiitica e 171em6ria eP?i Uln Estadista do Jmp6rio.
125. Octavio land. fnfgnTm do panic/ len/o /a/f/70amerfcano
1 26. Eliane Moura da Silva. Repensando alana//s/7zo re/lgfoso. representaq

uma agenda ittconciusa.

127. Maria Lygia Quartim de Morals. H/go de novo na .4mdrica Z,a/fna?
128. Alessandro Andre Lome. fs/ado e energfa
brasile iro .
129. Jose Carlos Pinto de Oliveira. lz/p7e e o prob/o de z//7za cfdncia cogmf/fva.
1 30. Alessandro Andre Lome. Riilornlas do fs/ado

conjun ras e conjecture acerca do setter elftrico

13 1 . Amn6ris Maroni
132. Maria Filomcna Gregori

de Sdo Paulo e as instituig6es.
133. Duarcides Ferreira Marissa. F7oref/an fernandes e os 7ipfnanzbd.
1 34. Jose Carlos Pinto de Oliveira. /7is/6rfa da cfdncfa e bfs/drfa da ar

a /eoria de K.u/in. (esgotado)
1 35. Alessandro Andre Lome. Pr/va/f;agro e ei7eqfa e/d/rica

e no Mfxica
Busch

F'aims, paratelismo e entrees: as delegacias de dejesa da mather

o casa do se£or etftrico na Argentina

.ma introdugao

1 36. Alvaro Bianchi. O £a6ora/arlo de Gra/77icl. (esgotado)
1 37. ShiguenoliMiyamoto e Juliana Santos Maia Bertazzo. .4 Po/f/fca dai Forfas .4rmzadas:
Con©itos e lltstitucionali:aWaD do Regime Militar.
1 38. Jose Carlos Pinto de Oliveira. Kb/I/I e a J?evo/z/fda /7 /or/agrcgca na Cf ncaa e na .4r/e.
(esgotado)
1 39. ShiguenoliMiyamoto e Alessandro Shimabukuro. Po/;/fca e fls/ra/dgfa no .Bras// Con/e/npordneo.
140. Jo3o Quartim de Morals. Cinco Poe/as Her//ze//zos na Z,fn&a de Pogo
141 . Jose Carlos Pinto de Oliveira. A:bhn, J(oped e a "A/ova Hfs/oriograda " da Cfg/7cfa.
1 42. ShigucnoliMiyamoto. .4/zza:6nfa. .14e/o ,4/nbfen/e, Aron/efras e Seguranfa
1 43. Pedro Paulo A. Funaric Anne Carvalho. Pa/rf/276nfo Cu/fz/ra/. dfversfdade
e Cotnunidades.

144. ShiguenoliMiyamoto. O Bras// e a H/z:drfca Z,a//17a.' Op£6ei Po/flicks e /m/egrafao Reg/ona/.
145. Maria Lydia Quartim de Morals. Des/oca//zel?/os GeogrcHcos, flxper/anc/as Suny'e//vas

.46. Sandra Aparecida Cardoso c ShiguenoliMiyamoto. H Po/;f/ca fx/erlla dos Governor Ge/fe/
e Lula: Simiiit odes e Djferengas.
47. Jose Carlos Pinto de Oliveira e Amelia de Jesus Oliveira. Rlb/in, Sar/0/7 e a //lsfdr/a da CHncfa.

148. b4aria Lydia Quartim de Morals. Re/ra/os rldb Zransgress&o de Ga/7ero9.

ac&o d\ /dr ntento d./

.s tlo Exit

debate pnliminar sabre
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