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RESUMO 

A presente pesquisa procura, num nivel geral, a aproximac;:ao entre arte e 

pensamento, a partir das faces intuitiva e racional mostradas pela pintura 

metafisica de Giorgio de Chirico e atraves da metafisica pertinente as filosofias 

de Henri Bergson e Charles Sanders Peirce. 

Em um nivel especifico e baseado no anterior, procuramos situar nossa 

percepc;:ao da metafisica enquanto realidade fundamental na criac;:ao artistica 

em seu vinculo com uma cosmovisao que busca privilegiar o ser humane 

integral. 

ABSTRACT 

This work focuses, in a general sense, on an approach between art and thought, 

considering first the intuitive and rational appearance shown by the Giorgio de 

Chirico's metaphysical paintings, and second, looking through the metaphysics 

found on Henri Bergson and Charles Sanders Peirce's philosophies. 

Based on this approach we developed an specific look considering our 

metaphysics perception as a fundamental reality for artistic creation, linking it 

with a cosmos vision that search emphasizes the human being. 
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Arte e pensamento: urn triangulo 
metaflsico entre De Chirico, Bergson 
e Peirce 

lntrodu9ao 

"Dai, pois, a Cesaro que e de Cesar, e a Deus o que C de Deus.'' 

Jesus de Nazare 

A explica<;ao ffsica do mundo por meio da ciencia parece ter conquistado um 

transite livre dentro de qualquer institui<;ao do conhecimento estabelecida na 

passagem dos seculos XIX e XX. Nossa disposi<;ao com o presente trabalho 

e sugerir que sejam atualizados nossos horizontes, readmitindo a considera

<;ao pelo conhecimento de nfvel extraffsico, a fim de que se amplie nossa 

cosmovisao, rompendo a exclusividade material cultivada desde os impor

tantes avan<;os obtidos pelo conhecimento combinado da ffsica e da mate

matica modernas, entre outros. Assirn como a ciencia e a tecnologia, a arte 

pede e deve colaborar com o aprimoramento da mente humana, pois pode 

contemplar os dados que escaparn ao tangfvel pela instrumentaliza<;ao 

marcadamente racional disponfvel ao trabalho cientffico. 

Dessa forrna, os nfveis mais sutis do pensamento necessitam de uma terra

menta que, ao mesmo tempo conciliando as dimens6es ffsicas e nao-ffsicas, 

perrnita uma apreensao, ainda que aproximada, desse ultimo nfvel, dificilmente 

atingida pel a linguagem convencional. A epfgrafe acirna encerra em si um exem

plo do resultado pretendido: at raves de uma linguagem construfda corn irna

gens cornparativas, compreende-se melhor o conteudo que se deseja comu

nicar, pois traz a realidade cotidiana uma informa<;ao que pede ser apreendi

da na propor<;ao do entendirnento de cada sujeito. Explicita ainda os dois 

opostos que nao se excluem nem se incompatibilizam, mas respeitam os seus 

limites, equilibrando-se mutuarnente. 
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0 Cesar da materialidade nao se rivaliza necessariamente com o Deus das 

quest6es extrafisicas; podem serconsiderados como dois niveis de realida

de complementares da mente. Aqui a no<;ao de uno nao se constitui pela sus

pensao ou elimina<;ao de uma das partes, mas pela constata<;ao da dualidade 

regular e dinamica que se apresenta desde as observa<;6es mais simples e 

diretas (luz-trevas, masculino-feminino, positivo-negativo) ate a binaridade 

fisica da tecnologia digital ou na peculiaridade do fenomeno luz enquanto ad

mitido como particula-onda pel a ciencia a partir dos anos 20 do seculo pas

sado. 

Buscar uma convivencia entre as diferentes concep<;6es de mundo nos pare

ce essencial, procurando minimizar a intolerancia (polariza<;ao dos opostos) 

que se estabeleceu nessa recente virada de seculo. Teremos de empreender 

uma revisao de valores confundidos ou destro<;ados nesses milenios de civi

liza<;ao, sob amea<;a de arrastarmos em nossas consciencias a pesada car

ga de termos permitido que se to masse inviavel a vida sobre o planeta. Cada 

segmento do conhecimento deve fazer sua parte, e pretendemos fazer a nos

sa, por mais dificil ou pouco eficiente que pare<;a a alguns a produ<;ao intelec

tual artistica, ou a "lnutilessencia", no dizer poetico de Paulo Leminsky. 

Presenciamos um cotidiano destituido de referencias, e nada, ou muito pou

co, nos causa externamente qualquer tipo de impacto. Tornamo-nos duros e 

refugiamos nosso medo nurna especie de mascara mutante quando nao con

seguimos paz em nossas familias, nossos vizinhos passam fome, ou a midia 

nos mostra mundo afora cataclismos e atrocidades de todos os tipos e graus 

imaginaveis. Somos refugiados dos outros e, talvez pior, de n6s mesmos. A 

urgente reconcilia<;ao conosco mesrnos parece ser, senao anterior, no mini

me simultanea com nossa exterioridade, para que a integra<;ao de todos os 

esfor<;os possiveis assinalem a tonica da coopera<;ao e esperan<;a na recons

tru<;ao da vida alem da sobrevivencia. 
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Nesse sentido, o melhor talvez seja identilicarmos e dispormos todos os re

cursos construtivos que possufmos, tanto materiais como extramateriais, pos

sibilitando inclusive a complementac;:ao entre teoria e pratica nas ac;:oes even

tualmente delineadas a serem desenvolvidas. Propomos para infcio dessa 

trajet6ria de convivencia um dialogo entre pensamentos um tanto diferencia

dos em princfpio que, por isso mesmo, podem se complementar e ampliar a 

nossa mente ressentida pela tendencia a cristalizac;:ao causada pelo fecha

mento de que somes alvos e, indiretamente, atiradores. 

Henri Bergson, com sua filosofia metaffsica espiritualista e Charles S. Peirce, 

fundamentado na 16gica do pensamento, sao os potencializadores reflexives 

selecionados para esse recorte mais filosoficamente racionalizado da pes

quisa. Na esfera da arte, traremos a contribuic;:ao do pintor Giorgio De Chirico, 

averiguando num plano sensfvel aquilo que a humanidade pode receber atra

ves de sua construc;:ao imagetica conhecida como pintura metaffsica. 

Enfatizamos, porem, que nao e objetivo da presente pesquisa assumir uma 

ou outra doutrina como verdade unica a ser seguida no trajeto das ideias -

apesar de eventualmente se transparecerem afinidades mais ou menos cla

ras. Tampouco temos a pretensao de sugerir uma terceira possibilidade filo

s6fica que detenha a capacidade de se constituir num metoda autonomo de 

analise do produto artfstico. Entendamos integrac;:ao como um ponto de vista 

dinamico e catalisador do reconhecimento das diversas contribuic;:5es 

vivenciadas pel as mentes que participam do process a de criac;:ao. 

Talvez raras alternativas se rnostrern rnais adequadas nesse panorama que 

recorrermos a uma metodologia pendular de carater hfbrido, oferecendo ao 

leitor a oscilac;:ao necessaria entre a racionalidade do texto mais voltado a 
pesquisa academica e as fissuras de teor mais poetico que melhor contem

plam o objeto com o qual comungamos. Esse sentido de interface dinamica 

parece indispensavel, insistimos, para que se minimize o grau de enrijecimento 

mental caracterfstico do cotidiano tendente ao empacotamento e arquivamento 
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das percepg6es e das ideias que precisam ser condicionadas para que se 

tornem uteis do ponto de vista pratico. Sugerimos aqui uma trajet6ria de "mon

tanha russa" em que o pico da tensao compreensiva se alterna e se realimenta 

a partir das disjung6es oferecidas pelas sensag6es incontrolaveis na queda 

livre da percepgao estetica. 

Nao pretendemos, ainda, fazer de nossa reflexao filosofia no sentido estrito 

para fil6sofos ou especialistas, mas trabalhar com as faces da cultura que 

ainda hoje norteiam o excessivamente parcial mundo civilizado. As areas do 

conhecimento participantes do processo proposto estao diretamente relacio

nadas com urn sentimento que se desdobra em possiveis produtos artisticos, 

esses resultados de sfntese necessaries para a recuperagao do movimento 

fragmentador que a racionalidade desconectada de outras vozes nos apre

senta a todo in stante. Parece que, apesar da negligencia para com as faixas 

do sensfvel de muitos, e hostilidade sistematica de outros, cultivadas no de

correr do seculo XX, adentramos numa zona de transigao que tende a desem

bocar em vivencias humanas mais integrais e uma consciencia mais univer

sal. 

Abordaremos aproximag6es e conceitos talvez pouco tratados, porem as ideias 

aqui contidas- e nas quais honestamente acreditamos- fazem parte de urn 

esforgo combinado de multiplas mentes dinamizadoras de uma evolugao do 

conhecimento que nao e urn objetivo em si mesmo, mas procura ser urn meio 

de superagao consciente rumo a dimens6es mais abrangentes do que aque

las exclusivamente materiais, hist6ricas e ja privilegiadamente exploradas 

dentro dos circuitos institucionais e academicos. 
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Capitulo 1 

Tempos de 
transforma~ao 
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Tempos de transformac;ao 

A vida intelectual nas ultimas decadas do seculo XIX e nas primeiras do seculo 

XX foi especialmente intensa, ao que parece, por uma conjunt;:ao de varios 

fatores. Citamos aqueles consensualmente importantes dentro da hist6ria das 

diversas areas do conhecimento: a maior abrangencia geografica das 

contribuit;:6es culturais, tais como a insert;:ao dos EUA, da URSS e dos pafses 

do oriente no cenario mundial; o desenvolvimento da ciencia (principal mente 

da geologia, da biologia, da qufmica orgfmica e da ffsica); a produt;:ao 

mecanica que alterou profundamente a estrutura s6cio-econ6mica e suas 

relat;:6es de poder; uma revolta filos6fica e polftica contra os sistemas 

tradicionais existentes que se tornaram insuficientes para dar conta da rapida 

transformat;:ao verificada no estado de coisas vigente na epoca. 

Destacaremos, para situarmos nossa pesquisa, as areas diretamente 

relacionadas ao presente trabalho: a ciencia, a filosofia e a arte nesse contexto 

espa<;:o-temporal. 

1. 1 -A ciencia ffsica 

1. 1. 1 -A ffsica cl8ssica 

0 desenvolvimento da ciencia no final do seculo XIX permitiu um mergulho na 

constituit;:ao ffsica do mundo conhecido ate entao, permitindo uma explorat;:ao 

acelerada e profunda da materia. Do modelo mecanicista plenamente ace ito 

na epoca, proposto filosoficamente por Descartes e desenvolvido 

cientificamente por Newton, passamos a uma transi<;:ao elaborada por Faraday 

e Maxwell, atingindo a ffsica mode rna da relatividade eisteiniana e da mecanica 

quantica, esta elaborada porum grupo internacional de cientistas como Bohr, 

de Broglie, Schr6ndinger, Pauli, Heisenberg, Dirac, entre outros. 
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Em termos sinteticos, o modelo mecanicista concebido na primeira metade 

do seculo XVII e sustentado ate meados do seculo XIX compreendia urn mundo 

dividido rigorosamente entre o "eu" eo exterior, permitindo com que a natureza 

pudesse ser descrita de forma objetiva. Baseado na duvida e no raciocfnio 

16gico, Rene Descartes (1596-1650) proporcionou a ciencia natural uma 

autoridade tal sobre a materia que nem o homem ou Deus seriam necessaries 

para descrever e explicar a natureza. Expoentes da ciencia, seculos depois, 

relutariam em aceitar a muitas explica96es de fen6menos naturais por estes 

nao se adequarem a sua forma9ao cartesian a: 

"Se seguirmos o trajeto que tem, per ponte de partida, a dificuldade que tiveram, 

mesmo cientistas eminentes como Einstein, em entender e aceitar a interpretagao de 

Copen hague da teoria quantica, iremos encontrar, na raiz dessa dificuldade, a divisii.o 

cartesiana. Essa partigao penetrou tao profundamente na mente humana, durante os 

Ires seculos que a Descartes se seguiram, que muito tempo levan§. ate que ela seja 

substituida per uma atitude realmente diferente no que se refere ao problema da 

Realidade" (Heisenberg, 1981, p. 44) 

A propria aparencia compacta da ciencia de entao existia tanto do ponto de 

vista de concep9ao do universe, como da constitui9ao fisica dos objetos. A 

redu9ao e determinismo que imperavam ate o perfodo, associados a forte 

influencia da religiao, faziam compreender um universe em que Deus criara 

as partfculas materiais e as leis fundamentais do movimento ( causado pel as 

for9as), o que confere ao cosmo uma estrutura de causae efeito semelhante 

a uma maquina regida por leis imutaveis. Tambem as no96es de espa9o e 

tempo eram absolutas, independentes urn ada outra. Havia um espa9o onde 

os fen6menos ffsicos ocorriam, acompanhados de urn tempo uniforme fluindo 

do passado em dire9ao ao futuro, sem ser afetado por nada que fosse externo. 

"No principia do seculo XIX, John Dalton consolidou ainda mais a ideia atomica. 

Sustentou ser a materia constituida per atomos, partfculas em si indivisiveis. Todos 
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os atomos de um certo elemento seriam iguais, mas diferentes elementos teriam 

<Homos diferentes (nao seriam iguais na forma ou no tamanho). Sustentou ainda 

serem os <Homos indestrutiveis, e corresponderem as reac;;oes quimicas a rearranjos 

entre grupos de <l.tomos, constituindo estes as moleculas de qualquer composto 

quimico. Oeste modo se estabelecia, ha quase duzentos anos, a teoria atomica da 

materia tal como e hoje ensinada." (Gribbin, 1988, p. 26) 

"Em sua discussao do metodo cientifico, Newton adotou a opiniao de que o ponto de 

partida para deduc;;oes fisico-matematicas deveriam ser os efeitos ou leis observados 

experimentalmente, e que as deduc;;oes deveriam levar a explicac;;ao ou previsao de 

outros efeitos observaveis. No prefacio dos Principia Mathematica, escreveu: "Toda a 

dificuldade da Filosofia parece consistir nisto: dos fen6menos de movimento, investigar 

as forc;;as da natureza, e, em seguida, dessas forc;;as demonstrar os outros fen6menos.' 

Newton especificava pois, como ponto de partida das demonstrac;;oes matematicas 

em Filosofia natural, as observac;;oes dos efeitos das leis do movimento mecanico. 

Descartes havia defendido a mesma ideia tendo sugerido- uma vez que estivessemos 

perfeitamente familiarizados como funcionamento das maquinas e dos outros inventos 

mecanicos, e ja que se deve explicar o desconhecido em func;;ao do conhecido -

fossem os fen6menos naturais explicados em termos da Mecanica. Esse metodo de 

explicar o desconhecido pelo conhecido estava explictto na obra de Newton." 

(Mason, 1964, p. 160) 

Estas noc;;oes constituiam, em linhas gerais, o paradigma de conhecimento 

da hoje tida como If sica classica, um ramo da ciencia que explicou o mundo 

por quase tres seculos, devida praticamente a urn cientista: Isaac Newton (1642-

1727). Um universe baseado em moldes estabelecidos pela mecanica (parte 

da If sica que investiga o movimento e as forc;;as que o provocam) e estendido 

da astronomia a teoria do calor: a forc;;a da gravidade, o movimento dos 

planetas dentro do sistema solar; a propria explicac;;ao dos estados ffsicos da 

materia em que as moleculas mais agrupadas e com menor movimento 

correspondem ao estado solido; com men or agrupamento, algum movimento 
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molecular e temperatura consideravel correspondem ao estado liquido, ou 

ainda menor agrupamento, grande movimento das moleculas e temperatura 

elevada correspondendo ao estado gasoso. Este modele mecanicista de 

universe vi ria a ser atualizado somente a partir das decadas de 60 e 70 do 

seculo dezenove, memento em que a mecanica come9ou a nao ser mais 

suficiente para explicar certos fen6menos naturais baseados num novo tipo 

de for9a. Desta vez, foram necessaries a combina9ao do talento de dois 

cientistas, um na area da experimenta9ao e outre na formula9ao te6rica dos 

fen6menos. 

1. 1.2- A transi9iio 

Michael Faraday (1791-1867), um dos maiores ffsicos experimentais da 

ciencia, percebeu a possibilidade de conversao do trabalho mecanico em 

energia eletrica, por meio de for9as magneticas. A partir desta rela9ao entre 

for9as especfficas, deu infcio as especula96es te6ricas que serviriam de base 

para James Maxwell (1831-1878) reunir os conceitos existentes na area de 

eletricidade aos do magnetismo, criando uma teoria eletromagnetica (mais 

tarde conhecida como eletrodinamica) na qual a luz existiria como uma onda 

eletromagnetica prevista por esta mesma teoria. 

"Era de ha muito conhecido o fato de um ima poder produzir magnetismo num peda90 

de ferro proximo, e a possibilidade de uma carga de eletricidade estatica causar o 

aparecimento de uma outra carga num corpo vizinho. Faraday imaginou que o mesmo 

ocorreria com as correntes eletricas, e come9ou a pesquisar tal efeito desde cerca de 

1822, quando pela primeira vez observou certo numero de possfveis rela96es entre os 

fen6menos naturais, que subseqOentemente investigou e, em alguns casos, descobriu. 

Em 1831, constatou o fen6meno da indu9ao eletromagnetica, que provava uma corrente 

eletrica poder gerar uma outra e que vinculava o movimento mecanico em geral e o 

magnetismo com a produ9ao da corrente eletrica." (Mason, 1964, p. 392.) 
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"Considerando a possibilidade de tens5es e press5es vibrat6rias em seu modelo de 

eter, Maxwell deduziu das leis de dinamica (que regiam o mecanisme de seu modele) 

que as perturbat;:5es ondulat6rias se propagariam em seu seio com a velocidade da 

luz. Parecia, em consequencia, que a luz era um fen6meno eletromagnetico, como 

Maxwell o exprimiu, 'que a luz consiste em ondulat;:5es transversais do mesmo meio 

ambiente que e a causa dos fen6menos eletricos e magneticos' ." (Mason, 1964, p. 395) 

Este foi o primeiro passo na atualiza<;ao da ffsica newtoniana, pois, a partir 

daf, o conceito de for<;a foi substitufdo pelo campo de fon;:a. Ao inves da atra<;ao 

de uma carga positiva e outra negativa (explica<;ao classica), a teoria 

estabelecia que cada carga gera uma "perturba<;ao" no espa<;o circunvizinho, 

afetando a outra carga de forma menos direta. 0 carater sutil do conceito de 

campo poderia, entao ser estudado sem qualquer refer€mcia a corpos 

materiais, possuindo sua realidade propria. 

Atraves das Equa<;6es de Maxwell, concluiu-se tambem que toda e qualquer 

onda eletromagnetica possui a mesma natureza e velocidade, apenas diferindo 

umas das outras pela amplitude e pela freqiiencia- numero de oscila<;6es 

por segundo-, numero este diretamente relacionado com seu comprimento, 

ou seja, a distancia de crista a crista da onda. Apesar do aspecto continuo 

das freqiiencias, elas sao agrupadas dentro das diversas faixas ou regi6es 

dos comprimento de onda que determinam sua qualidade, tais como ondas 

de radio ou luz, entre outras. Assim, o conjunto de todas as freqOencias 

conhecidas atualmente recebe o nome de espectro eletromagnetico, sendo a 

luz uma fra<;ao minuscula deste espectro. 

Apesar das grandes lransforma<;6es ocorridas, a mecanica deixava sua marca 

mesmo nas ideias de Maxwell. Ele interpretou os campos como estados de 

fadiga mecanica num meio sutil denominado "eter'' pelos ffsicos da epoca, 

meio este que preenchia todo o espa<;o, e no qual as ondas eletromagneticas 

vibrariam como as ondas elasticas, analogamente as ondas sonoras, ou 
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vibragoes da agua. 0 eter, assim, existiu na mecanica classica e subsistiu na 

criagao da eletrodinamica classica. Entretanto, ele inexistira a partir da fisica 

moderna. 

"0 'eter', aquela substancia hipotetica a que ja nos referimos, que teve um papel tao 

importante nas discuss6es originais sobre as teorias de Maxwell, no seculo XIX, foi - como 

ja dissemos - abolida pela teoria da relatividade." (Heinsenberg, 1981, p. 71) 

Na virada do seculo, algumas observagoes desafiavam a mecanica e 

eletrodinamica classica, como por exemplo, a radiagao do corpo negro, o espectro 

de ernissao atomico, a independencia de referencial da velocidade da luz, 

questoes estas que levaram a ffsica aos modelos da fisica mode rna. Corn a queda 

das nogoes absolutistas e detemninistas da fisica classica, que culminavam corn 

o ideal de descrigao objetiva da natureza, a fisica comegou a necessitar de uma 

atualizagao de seu paradigma de conhecimento. Reunindo urn sentido impar de 

observagao a uma convicgao na hamnonia das relagoes intrinsecas da natureza, 

Albert Einstein (1879-1955) foi o cientista responsavel pela criagao das teorias 

restrita e geral da relatividade que, juntamente corn a mecanica quantica 

comporiam as bases conceituais da fisica moderna. 

1.1.3- Breves no9oes de ffsica moderna 

Em 1905, Einstein estnuturou a teoria restrita (ou especial) da relatividade, em 

que se unificavam a mecanica e a eletrodinamica, alem de completa-las. De acordo 

com a teoria, o espago nao e tridimensional, nem o tempo se apresenta como 

entidade isolada: estao estreitamente relacionados, formando urn continuo 

quadridimensional chama do espago-tempo. Dai, inexiste o fluxo linear do tempo, 

como afimnava Newton, pois observadores diferentes ordenarao de modo diferente 

os eventos observados, caso estejam se movendo em velocidades desiguais 

em relagao a estes mesmos eventos, ou seja, caso estejam em sistemas de 

referenda diferentes. Assim, por exemplo, do is eventos que paregam simultaneos 
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para um observador, podem estar em sequencia para outro observador. 

"No dominic da fisica modern a, a teo ria da relatividade sempre desempenhou um 

papel assaz importante. Foi nessa teoria que se reconheceu, pel a primeira vez, a 

necessidade de uma mudan9a nos principios fundamentals da fisica. Assim uma 

discussao, daqueles problemas que foram levantados e parcialmente resolvidos 

pela teoria da relatividade, esta essencialmente vinculada ao tratamento dispensado 

as implica<(6es filos6ficas da fisica moderna. Pode-se, em certo sentido, dizer 

que- contrariamente ao que ocorreu com a teoria quantica - a teoria da relatividade 

teve um desenvolvimento multo rapido, do reconhecimento de suas dificuldades 

a solu<(§.O final." (Heisenberg, 1981, p. 65) 

Essa transforma9ao drastica de conceito de espa9o e tempo afeta a 

compreensao dos fenomenos naturais a ponto de fazer com que exista uma 

equivalencia entre massa e energia, ou melhor dizendo, a massa nada mais 

significa que uma forma de energia, rela9ao esta resumida na conhecida 

equa9ao E=mc2
, sendo "c" a velocidade da luz. Esta ultima e fundamental na 

teoria da relatividade, sendo tratada como uma constante universal, 

independente do sistema de referenda utilizado. Cabe ressaltar nesse ponto 

que nao s6 ao nfvel matematico a luz refor9ou sua participa9ao dentro do 

contexte cientffico de entao, uma vez que vinha sendo largamente pesquisada 

na area experimental da 6ptica e da ffsica atomica. A espectroscopia, que se 

ocupa com a produ9ao, medi9ao e analise de espectros eletromagneticos, 

buscando estabelecer identidade, estrutura e comportamento de atomos e 

moleculas, e uma grande exemplo. Atraves dela podemos reconhecer qual o 

tipo de elemento ou substil.ncia componente de uma dada amostra, desde um 

material em laborat6rio ate a composi9ao de estrelas ou massa de materia 

interestelar, analisando-se o espectro de emissao ou absor9ao daquilo 

observado. 

A espectroscopia surgiu a partir de 1802, quando lin has escuras no espectro 
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solarforam descobertas por William Wollaston. Ate 1885 alguns importantes 

progresses experimentais foram atingidos por varios cientistas, tais como 

Joseph Fraunhofer, Robert Bunsen e Gustav Kirchoff, evidenciando a existencia 

de lin has espectrais caracterfsticas para cada elemento qufmico. Neste ano, 

porem, Johann Balmer obteve uma formula geral para as freqi.iencias do 

conjunto de linhas dos elementos (serie de Balmer). A partir de 1913, Bohr 

tornou a espectroscopia uma ferramenta das mais irnportantes no estudo da 

estrutura atomica, estabelecendo formal mente a liga9ao entre espectro e a 

estrutura do atomo. 

De volta a relatividade, temos que a teo ria geral foi apresentada por Einstein 

em 1915, constituindo-se como incorpora9ao da for9a da gravida de (atra9ao 

recfproca dos corpos dotados de massa) a teoria restrita. E a mais completa 

das teorias ffsicas da gravidade, sendo utilizada largamente na astroffsica e 

na cosmologia. A teoria geral conclui que o espa9o-tempo e curvado proximo 

a grandes quantidades de materia como, por exemplo, planetas e estrelas, 

dependendo esta curvatura da massa dos corpos, desta forma criando o campo 

gravitacional. Assim, a topologia depende da distribui9ao da materia no 

universe. Conseqi.ientemente, dentro do contexte de urn espa9o-tempo curvo, 

a geometria euclidiana (urn dos instrumentos matematicos da ffsica classica) 

deixa deter sentido, uma vez que trata das rela96es e medi96es no espa9o 

plano. Como advento de urn espa9o quadridirnensional curvo, a aplicabilidade 

e utilidade da teo ria mecanicista ficam limitadas ao fenomenos que envolvam 

velocidades bern menores que ada luz, identificados na sua maioria com a 

realidade ffsica do cotidiano. 

"A lim de levar avante o programa esbo<;:ado nessas poucas senten<;:as, Einstein teve 

que relacionar as ideias fisica subjacentes com o esquema matematico da geometria 

mais geral construida por Riemann. Vista que as propriedades do espa<;:o pareciam 

variar continuamente com as foryas gravitacionais, a geometria desse espa<;:o foi 

comparada a geometria das superficies curvas, on de a curvatura varia continuamente, 

28 



a linha reta da geometria euclidiana sendo substitufda por uma curva dita geodesica, 

a linha de menor comprimento. Como resultado final, Einstein p6de exibir uma 

formula<;:ao matematica da rela<;:ao entre a distribui<;:ao de massas e os parametres 

que especificam a nova geometria. Essa teoria descreve os fatos comuns sobre a 

gravita<;:ao. Se, por um lado, a relatividade geral da Iugar a teoria newtoniana da 

gravita<;:ao (no caso de campos gravitacionais fracos e de distribui<;:ao estatica de 

massas), ela ademais prediz alguns efeitos bastante interessantes que estao bem no 

limite das possibilidades experimentais de medida. Assim, por exemplo, a a<;:ao exercida 

pela gravidade sobre a luz. Quando luz monocromatica e emitida por uma estrela, os 

quanta de luz perdem energia ao serem defletidos pelo campo gravitacional da estrela, 

o resultado sendo um deslocamento das raias espectrais de emissao para o vermelho". 

(Heisenberg, 1981, p. 72) 

"A geometria adotada na relatividade geral nao se restringiu somente ao espa<;o 

tridimensional, pols dizia respeito a estrutura quadridimensional espa<;:o-temporaL A 

teoria estabeleceu uma rela<;:ao entre essa geometria (dita riemanniana) e a 

distribui<;ao de massas no Universe. Ela, portanto, levantou- de maneira inteiramente 

nova- velhos problemas ace rca do comportamento do espa<;:o e tempo nas dimens6es 

astron6micas; e a teoria tinha respostas a sugerir que poderiam ser verificadas 

experimental mente." (Heisenberg, 1981, p. 73) 

Paralelamente a revoluc;:ao no pensamento cientffico promovido pelas quest6es 

envolvendo a luz, temos os avanc;:os quanta a compreensao da materia ao 

nfvel de sua estrutura mais elementar. Tais progresses seriam deflagrados 

pela descoberta dos raios X e da radioatividade, ampliando as possibilidade 

de relac;:ao entre materia e radiac;:ao eletromagnetica. Estas descobertas 

redundaram na comprovac;:ao de que o atomo nao era a "partfcula elementar'' 

s61ida e indestrutfvel da natureza como ate entao se acreditava desde os 

fil6sofos gregos. Mas era formado por outras - os protons e neutrons - , 

formando 0 nucleo, e OS eletrons, girando em torno deste ultimo (0 modelo 

planetaria). Mostraram ainda que pela desintegrac;:ao natural dos elementos 
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radioativos, tais substancias tinham a propriedade de se transfonmar em outras 

inteiramente diversas. Tamanha alterat;:ao no panorama da natureza, 

acompanhada da abertura de um mundo completamente novo, trouxe grandes 

dificuldades para compreensao de sua estrutura e funcionamento. Foi o 

momenta da ffsica at6mica entrar em contato mais fntimo com este mundo 

dos fen6menos submicrosc6picos, aprender sua linguagem e conhecer o seu 

comportamento. 

"Rutherford que deixara Cambridge em 1898 para mudar-se para a Universidade 

McGill, no Canada, como professor de fisica, prop6s-se imediatamente a tarefa de 

estudar detalhadamente a radiatividade. Descobriu em breve que dois conjuntos de 

raios- alta e beta, como os chamou- eram emitidos, embora uma pesquisa posterior 

com um colega, o fisico britanico Frederick Soddy, o tenha levado a conclusao de que 

nao se tratava na verdade de raios, mas de particulas; em 1903 eles chegaram a 

conclusao de que os atomos de substancias radioativas dividiam-se espontaneamente. 

Segundo sua proposta, cada atomo tem um nucleo central; este possui carga eletrica 

positiva e contem a maior parte da massa do atomo. A carga eletrica positiva desse 

atomo e equilibrada porum ou mais eletrons existentes fora dele. 0 modele de "pudim" 

para o atomo era urn grande passo a !rente, embora devesse ser substitufdo em 

breve. 

[ ... ]Em 1912, no ano seguinte ao do modelo at6mico de Rutherford, Niels Bohr, jovem 

fisico dinamarques, foi trabalhar em Manchester, e nessa cidade lan<;ou os fundamentos 

da sua extraordimiria teoria do atomo, que conseguiu completar no ano seguinte. 

Basicamente, o modele de Bohr, que substituiu ode Rutherford, consistia em um nucleo 

com uma carga positiva, tal como acontecia no de Rutherford, mas em torno da qual 

orbitavam eletrons. No entanto, a tese era mais sutil do que essa simples descric;:ao 

pode sugerir. Os eletrons orbitais s6 podiam mover-se em 6rbitas especificas, tal como 

os planetas se movem em torno do Sol em 6rbitas determinadas" (Ronan, 1987, p. 1 06) 

Na segunda decada do seculo passado, um grupo internacional de ffsicos, 

destacando-se Neils Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schr6dinger, Wolfgang Pauli, 
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Werner Heisenberg e Paul Dirac foi o responsavel pela cria<;:ao da teoria 

quantica, um modelo descritivo da ffsica dos fen6menos subat6micos. Porem, 

mesmo entre os ffsicos, a teo ria quantica foi de diffcil aceita<;:ao, porque, apesar 

de todo o rigor matematico estabelecido, introduziu o conceito de 

probabilidade estatfstica dos fen6menos da natureza. Na medida em que 

penetramos nessa dimensao extremamente diferenciada, deparamo-nos com 

realidades tais como o aspecto dual de onda e partfcula da luz e da materia, a 

ocorr€mcia apenas provavel de fen6menos em lugares definidos, ou a inter

rela<;:ao entre observador e experimento cientffico. 

Todo o conteudo da teo ria quantica come<;:ou a ser desenvolvido a partir dos 

trabalhos de Max Planck (1858-194 7) sobre radia<;:ao termica, no momenta 

em que o cientista descobriu o aspecto nao continuo desse tipo de emissao, 

contrariando o entao estabelecido como comportamento previsto para as 

ondas eletromagneticas emitidas. Planck constatou a emissao e absor<;:ao 

da radia<;:ao de calor na condi<;:ao de "pacotes de energia", mais tarde 

denominados quanta (=pacotes) por Einstein- atualmente os quanta recebem 

o nome de f6tons -, partfculas destitufdas de massa que se movimentam a 
velocidade da luz. Considerando a descoberta citada e as formas de emissao 

por oscila<;:ao contfnua ja conhecidas, ambas experimental mente validas, os 

cientistas terminaram por concluir a dualidade natural da materia e da radia<;:ao, 

ora se comportando como partfcula, ora como onda. 

"0 problema que Einstein tinha que enfrentar era que as energies dos eiE§trons eram 

independentes da intensidade da luz ultravioleta, mas realmente dependiam do seu 

comprimento de onda, e ele verificou que, em bora inexplicavel pela teoria ondulat6ria 

da luz, era justamente o resultado a ser esperado se a luz chegasse em quanta, em 

discretos pacotes de energia. Assim, ali estava um fato observado e uma analise 

te6rica, e ambos evidenciavam que a luz e toda radia<;:ao eletromagnetica deviam ser 

consideradas ao mesmo tempo ondas e partfculas; os resultados que Bragg obteve 

em 1910 eram uma confirma<;:ao disso." (Ronan, 1987, p. 112) 
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Em decorremcia deste fato, a no<;ao de objetos s61idos da visao mecanicista 

e posta em questao. Agora a materia tern uma existencia provavel - cada 

estado tern uma certa probabilidade de existir -, uma vez que acontecimentos 

de dimens6es das particulas nao ocorrem com certeza em instantes definidos. 

Tal conclusao decorre do formalismo da teoria atraves das ondas de 

probabilidade. Estas possuem as mesmas caracterfsticas de uma onda 

material num dado meio de propaga<;ao (agua, por exemplo), mas se 

constituem como quantidades matematicas abstratas, nao como objetos 

concretes. Assim, passamos a ter, no maximo, a ocorrencia provavel ou nao 

provavel de um evento at6mico. 

Outra caracterfstica da natureza subat6mica e a interdependencia entre aquele 

que observa eo fato observado, colocando a segmentagao cartesiana (eu e 

mundo) adotada pela ffsica classica novamente em questao. As particulas infra

at6micas tern demonstrado nao possuir significado enquanto isoladas, sendo 

compreensfveis somente como interliga<;6es entre a prepara<;ao de um 

experimento e sua posterior medi<;ao. lsto acontece, por exemplo, com um 

eletron que deva ser isolado para observa<;ao. Ele sera preparado numa regiao 

(urn acelerador de particulas) e conduzido para medi<;ao em outra regiao (uma 

camara de bolhas). Ou seja, a particula '1al como e" existiria no trajeto da 

preparagao ate a medi<;ao, sendo que qualquer mudan<;;a numa dessas etapas 

do experimento alteraria as propriedades dessa partfcula. 

Para concluir esta serie de exemplos referentes ao estranho mundo 

submicroscopic, citamos uma das mais importantes peculiaridades da If sica 

quantica, que term in aria com o ideal de analisabilidade e precisao absoluta 

de medida em rela<;ao a natureza. 0 principia da incerteza, postulado por 

Heisenberg, estabelece que nao se pode jamais identificar simultaneamente, 

com absoluta precisao, as quantidades ffsicas memento (massa multiplicada 

pela velocidade) e a posi<;ao de uma partfcula. Quanto maior a precisao com 

que determinamos o valor de sua velocidade, mais indefinida sera a sua 
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posis;;ao e vice-versa. Nao se trata a existencia dessa incerteza de uma 

limitas;;ao das tecnicas de medis;;ao utilizadas; trata-se de uma qualidade da 

realidade atomica com a qual o observador interage no momenta em que 

agiliza o experimento. 

"Nem todos os ffsicos estavam dispostos a aceitar esse principia, embora certamente 

pare<;:a uma conseqOencia da quantiza<;:ao da energia, e isso levou Einstein a rejeitar a 

teoria dos quanta. Deus 'nao joga dados', ele costumava dizer. Evidentemente, trata-se 

de um principia com as mais profundas implica<;:6es filos6ficas." (Ronan, 1987, p. 11 0) 

Ficam dessa curiosa realidade subatomica constatas;;6es que remetem a urn 

repensar da nossa cosmovisao, porque nao encontramos af unidades 

fundamentais da materia, mas urn con junto de interconex6es formando urn 

todo em que partes isoladas nao possuem existencia independente. Ao se 

"quebrar'' uma partfcula, esta mostra serformada de outras unidades menores. 

Encontramos, sim, entidades com existencia efemera (de ordem menor a urn 

milionesimo de segundo) criadas a partir da energia utilizada no processo de 

"quebra". Atualmente sao conhecidas acima de duzentas partfculas 

"elementares", parecendo a urn leigo em fisica que sejam mais uma abstras;;ao 

matematica do que algo concreto, tamanha a diferens;;a da ordem de realidade 

fisica que se coloca entre nossa perceps;;ao do cotidiano e o mundo 

subatomico. 

0 processo para a crias;;ao e estudo de partfculas e realizado a partir da colisao 

de materia com alta energia, sen do que as partfculas criadas sao da mesma 

especie das originals e surgem da energia cinetica (movimento) envolvida no 

experimento. Como tais partfculas se movimentam a velocidades pr6ximas a 

velocidade da luz, surge a necessidade de interpretas;;ao dos fenomenos 

levando-se em conta a teoria da relatividade. A ffsica mode rna move-se, assim, 

no senti do de empreender esfors;;os na unificas;;ao entre a mecanica quantica 

e a teo ria da relatividade, a fim de que se possa compreender o estranho 
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universo submicrosc6pio, com vista a estabelecer, num segundo instante, o 

elo de compreensao com as dimens6es astron6micas do cosmo. 

Esse breve panorama descritivo da evolu9ao da ciencia ffsica no periodo 

tratado nos parece suficiente para que possamos, em rela9ao a nosso objeto, 

verificar a tendencia das manifesta96es materiais sob a forma de uma 

oscila9ao entre particulas infinitesimais, movimento, for9as e energias 

associadas a tais particulas. Nao parece, ate o momento, que haja uma 

essencialidade material, mas uma recria9ao constante que se consolida pelo 

avan9o cientffico e tecnol6gico na rela9ao com a natureza fisica. Tal hip6tese 

nos levou a admitir um caminho diferenciado e paralelo ao da materia na busca 

de uma possfvel essencia mais universal. 

Uma vez que nao nos parece possivel, conforme visto, atingir niveis de 

compreensao mais abrangentes e profundos exclusivamente atraves do 

mergulho na estrutura da materia, optamos pela explora9ao da consciencia e 

do pensamento que se colocam como base da existencia e da cria9ao 

humanas, ao mesmo tempo ligadas diretamente as quest6es materiais, 

integrando-as as percep96es extraffsicas. Considerando que consciencia e 

pensamento em geral atuam e se desenvolvem por meio de rela96es do 

conhecimento apreendido pelo sujeito, enfocaremos as formas de conhecer 

caracteristicas do ser humano. 

Parece admitido, entre a maioria dos fil6sofos, a existencia de duas formas 

diferentes de se conhecer uma coisa: uma direta, em que o sujeito entra em 

contato imediato como objeto; outra e indireta, em que o sujeito depende de 

seu ponto de vista em rela9ao ao objeto e do con junto de simbolos utilizado 

para exprimi-lo. Elegemos, para ancorar nossa analise do conhecimento direto 

e indireto, o fil6sofo frances Henri Bergson, nao sem antes situa-lo dentro do 

momento hist6rico estudado em rela9ao a filosofia. 
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1.2 - Pontuapoes Filos6ficas 

0 fim do seculo XIX caracterizou-se ainda pelo pensamento voltado para o 

positivismo e o cientificismo, legitimando-se exclusivamente o conhecimento 

que estivesse fundamentado nas ciencias ditas positivas, ou seja, aquelas 

em que somente os dados empfricos e diretamente observaveis sao admitidos 

como validos. 0 positivismo conforme proposto por Auguste Comte (1798-

1857), que nao aceitava por princfpio quaisquer explicac;:6es metaffsicas, 

objetivou a reorganizac;:ao dasociedade via reforma intelectual, unindo o espfrito 

cientffico dos enciclopedistas do seculo XVIII aoestudo dos fenomenos sociais: 

"Pode-se dizer que Auguste Comte une essas duas correntes: nao ere que o espfrito 

cientffico tenha por si a virtude de organizar a sociedade, a menos que se baseie 

numa ciencia dos fen6menos socials, sem a qual se fica nesse estado de 

especializayao dispersiva que Comte reprova, vigorosamente, aos sabios de seu tempo; 

mas nao ere que a sociologia possa basear-se de oulro modo que nao seja por uma 

extensao do metodo cientffico aoestudo dos fen6menos socials, o que nao e possivel 

se nao se percorre a escala enciclopedica das ciencias." (Brehier, 1977, p. 253) 

"lnutilidade (e mesmo nocividade) do espirito cientifico sem a ciencia social, 

impossibilidade da ciencia social sem a hierarquia completa das ciencias, tais sao os 

dois temas constantes de Comte." (Brehier, 1977, p. 253) 

Alem dessa fusao entre conhecimento cientffico e social, outros temas tambem 

podem ser averiguados como fundamentais para a doutrina de Comte: em 

primeiro, a oposic;:ao entre perfodos hist6ricos revolucionarios e estaveis; em 

segundo, a questao do progresso: 

"Mas a esses dois temas acrescenta um terceiro, inteiramente independente dos dois 

primeiros, a antitese entre epocas criticas ou revoluciom\rias e organicas ou estaveis; 

deriva das filosofias anti-revolucionarias de de Maistre e de de Bonald e do sansionismo. 
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[ ... ] Ve-se quanto essa an!ltese esta unida as circunstancias hist6ricas de entao; 

mas, em Comte, ela se combina com um quarto lema que empresta a filosofia do 

seculo XVIII, a lese do progresso: dai, uma aprecia<;:ao muito diferente da hist6ria." 

(Brehier, 1977, p. 253) 

Podemos perceber a importancia dessa no9ao hist6rica em Comte ao 

averiguarmos que ele sustentou a lei dos tres estados da evolu9ao da 

humanidade: o teol6gico, em que o homem procura explica96es 

transcendentes nos seres sobrenaturais (de uses); metaffsico, mais perfeito, 

que substitui Deus pelas no96es de causa, substancia etc, obtendo assim 

explica96es imanentes. Nao e um estagio perfeito porque ainda utiliza a 

imagina9ao. 0 terceiro estado e o positive ou cientffico em que prevalece a 

razao, com explica96es positivas baseadas na observa9ao: 

"0 espirito, no conhecimento que tem das coisas, passa por tres estados sucessivos: o 

estado teol6gico, no qual explica os fen6menos por meio de poderes divines, o estado 

metafisico no qual coloca, em Iugar dos deuses, for<;:as abstratas e impessoais, finalmente, 

o estado positivo, em que, abandonando toda pesquisa das causas, determina, 

simplesmente, as leis ou rela<;:6es constantes entre os fen6menos." (Brehier, 1977, p.271) 

Tambem e ressaltada no pensamento de Comte uma hierarquiza9ao das 

ciencias de modo a satisfazer plenamente a razao segundo o grau de 

simplicidade do seu objeto e a generalidade correspondente a suas leis. Assim, 

em primeiro plano esta a matematica, cujo o objeto sao os corpos. Em 

segundo, a astronomia cujo o objeto abrange todos os astros; em terceiro a 

ffsica que estuda a Terra de um modo geral. Em quarto, a qui mica tratando do 

reino mineral; em quinto a biologia, abrangendo os seres vivos ou organizados. 

Por ultimo, a sociologia ou ffsica social que trata dos fen6menos humanos, 

tendo o objeto mais complexo, com leis menos universais. 

"Essa hierarquia das seis ciencias fundamentals indica tambem a ordem hist6rica 
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necessaria em que nasceram, por nao poder o espirito passar ao objeto mais 

complicado senao partindo do mais simples; as matematicas e a astronomia existiam 

desde a AntigOidade; mas a ffsica nasce no seculo XVII, a quimica comega com 

Lavoisier, a Biologia com Bichat, ao passo que o proprio Comte se considera criador 

da Sociologia." (Brehier, 1977, p. 260) 

A sociologia tem como fim unificar todos os trabalhos cientfficos para alcan9ar 

o progresso e remediar as crises sociais. Tal no9ao dara a Comte uma religiao 

tambem positiva. Deus e substitufdo pela humanidade e os sacerdotes passam 

a ser os sociologos. Os ritos transformam-se nos cultos prestados aos sabios 

mortos, uma vez que a no9ao de recompensa para o bom positivista e a 

imortalidade na memoria da humanidade. 

"A religiao e o poder de regular as vontades individuais e congraga-las. S6 tem 

realmente tal poder uma religiao que substitua o conceito ficticio de Deus pelo conceito 

positive de Humanidade; na religiao da Humanidade a\iam-se a unidade intelectual do 

politeismo grego, a unidade politica do politeismo romano e a unidade moral do 

cristianismo; faz cessar a 'regencia de Deus', indispensavel durante a menoridade da 

Humanidade; poe fim a 'insurrei<;:ao do espirito contra o coragao', que caracteriza o 

conflito da inteligencia critica do seculo XVIII com a teologia: destarte, a fe, repousando 

na no<;:ao positiva de Humanidade, entra em concordancia com o amor, para regular 

a agao." (Brehier, 1977, p. 274) 

Toda a ciencia de entao gravitava sobre acentuado determinismo, rom pen do

se com tudo aquilo em que se delineasse o arbftrio (divino ou humano), ou o 

imponderavel. Buscando a identidade entre filosofia e ciencia, os intelectuais 

positivistas criaram uma crise do proprio conceito de filosofia. A metaffsica 

tradicional com sua teologia, cosmologia e psicologia fora dos padroes 

cientfficos era desconsiderada. 

Os proprios fen6menos psfquicos passaram a ser explicados de maneira 
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objetivista, ganhando na psicofisica os atributos de "mensuraveis", ao serem 

quantificadas todas as formas de ocorrencias psicol6gicas. lsso, associado 

a descoberta de Jocalizay6es cerebrais para funy6es psfquicas, parecia ter 

finalmente objetivado o mundo subjetivo e materializado as atividades tidas 

como espirituais. 0 sucesso obtido pelas matematicas erigidas por Johann 

Frege (1848-1929) e Georg Cantor (1845-1918), remetem de tal forma a 

filosofia rumo a 16gica, que as ciencias exatas pareciam a (mica via aceitavel 

como base para a compreensao do mundo. 

"Os Ires primeiros periodos da obra de Frege centralizaram-se no projeto de redu<;:ao 

da aritmetica a 16gica, projeto que poderia ser sintetizado em dois objetivos. 0 primeiro 

consiste em delinir toda expressao aritmetica em termos 16gicos e com isso mostrar 

que toda expressao aritmetica significa o mesmo que uma expressao 16gica 

determinada. 0 segundo objetivo dependeria dos resultados alcan<;:ados pelo anterior 

e, em caso positive, consistiria em mostrar que as proposi<;:6es 16gicas obtidas poderiam 

ser deduzidas de leis 16gicas imediatamente evidentes. 

Para cumprir esses objetivos, a 16gica classica mostrava-se duplamente insuficiente. 

Primeiro, por ser incompleta, pois as rela<;:6es e propriedades aritmeticas seriam rela96es 

e propriedades muito mais complexas do que as que a 16gica classica era capaz de 

representar. Em segundo Iugar, esta ultima nao e suficientemente formalizada, deixando

se contaminar pela imprecisao da linguagem comum." (in Frege, 1980, p. 179) 

"Cantor nao tinha absolutamente as mesmas preocupa96es que Frege: nao estava 

orientado para os problemas de fundamento e as precau<;:6es 16gicas preliminares 

nao eram de seu feitio. No entanto, no dominic que explorava, viria a produzir teoremas 

e a engendrar objetos de alcance e estatuto que iriam colocar quest6es de fundamento 

e assim se articular, pelo menos nisso, com o campo dos problemas abertos por 

Frege. 

E, antes de mais nada (a despeito das diferen<;:as essenciais no tratamento do material 
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matema.tico), e impossivel nao ficar impressionado com o paralelismo das opera<;:6es 

pelas quais Frege definiu o conceito de numero (como classe de equivalencia definida 

sobre os conceitos pela rela<;:ao de correspondencia biunivoca) e as opera<;:6es pelas 

quais Cantor definiu o conceito de potencia de um conjunto." (Chatelet, 1974, p.183, v. 3) 

Mas uma outra visao apoiando-se na forma de liberdade inerente a vida 

psicol6gica viria tornar-se o contraponto da razao e da ciencia: o 

espiritualismo. Configura-se como urn termo de diffcil definic;:ao dentro da 

filosofia; porem, se tomarmos sua base etimol6gica (do latim spiritus), pode 

significartoda doutrina filos6fica que admite a realidade e existencia do espirito, 

como postulado necessario na explicac;:ao da realidade total. Numa 

significac;:ao mais corrente, o espiritualismo op6e-se diretamente a 

materialismo, mas pode tambem designar doutrinas metafisicas, psicol6gicas 

e morais em que ate mesmo a possibilidade da negac;:ao do espfrito, como 

tal, se observa. Levando-se em considerac;:ao os aspectos especfficos de 

determinada corrente espiritualista, torna-se viavel, a titulo de circunstanciac;:ao 

do termo em relac;:ao a este trabalho, urn agrupamento por campos de 

incidencia. 

No campo ontol6gico, buscando explicar uma realidade total, temos o 

espiritualismo metaffsico, aparecendo nas formas monista ou absoluta (em 

que tudo e espfrito, como realidade absoluta), dualfstica (para quem existem 

duas substancias radicalmente distintas, quais sejam espirito e materia), ou 

pluralista (em que a realidade e formada por uma serie de seres espirituais, 

nao sendo o corpo urn ser substantive). No campo psicol6gico, o espiritualismo 

admite necessariamente a existencia de uma alma espiritual na qual reside o 

principio da inteligencia e da vontade, uma vez que nao e possfvel se 

explicarem atraves das abordagens materiais, ao modo das posic;:6es 

interacionistas, que serao retomadas adiante. Finalmente, no campo etico

social, o espiritualismo afirma existirem no homem e na sociedade dois 

sistemas de fins diversos, eventual mente conflitantes, correspondentes ao 
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espfrito (natureza humana) e ao corpo (natureza animal), que orientam toda 

a9ao existente em tais sistemas. 

0 espiritualismo adotado por Felix Ravaisson Mollien (1813-1900), Emile 

Boutroux (1845-1918), Jules Lachelier (1832-1918), entre outros, propondo a 

impossibilidade de tornar a psicologia urna ciencia da natureza por sua 

caracterfstica de introspecyao, de experiencia interna, parece canter os 

princfpios do pensarnento de Bergson. Considerando as fronteiras do nosso 

trabalho, apontaremos as posi96es filos6ficas mais afins ao pensamento 

bergsoniano, talvez a mais destacada filosofia espiritualista, que tratou de 

temas como intui9ao e inteligencia enquanto ferramentas do espfrito e do corpo, 

respectivamente, rnostrando o aprimoramento e originalidade de seu 

espiritualismo. 

"0 espiritualismo constitui, nesta direc<;:ao, a primeira reac<;:ao ao positivismo: uma 

reac9ao sugerida por interesses fundamentalmente religiosos ou morais e que 

pretende utilizar, no trabalho filosofico, um instrumento que o positivismo desprezara 

por completo: a ausculta9ao interior ou consciencia. Se o termo de espiritualismo 

como nome de uma corrente filosofica e relativamente recente, (remonta provavelmente 

a Cousin), a atitude propria da filosofia espiritualista e bastante antiga: o 'retorno da 

alma a si' de Plotino, o 'noli foras ire' de Santo Agostinho, o 'cogito' de Descartes, a 

'autoconsciencia' ou a 'consciencia' dos romanticos, 'a reflexao ou a experiencia interior' 

de empiristas e psicologistas sao tudo conceitos que se referem a atitude pela qual o 

homem toma como objecto de investiga9ao a sua propria 'interioridade'. A partir da 

segunda metade do seculo XIX ate aos nossos dias, uma corrente muito forte de 

pensadores retoma esta tradi<;:ao apresentando a investigaQao que gira em torno da 

consciencia como uma alternativa fundamental que gira em torno da 'natureza' ou da 

'exterioridade'." (Abbagnano, 1984, p. 90, v. 11) 

Em aberta controversia com a ciencia positivista, o espiritualismo parece 

estabelecer urn contraponto radical em rela9ao a postura cientffica: enquanto 
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o positivismo se debruc;:a sabre questoes pertinentes aos fen6menos naturais, 

o espiritualismo se detem nos dados da consciencia, a qual considera como 

a primeira e mais importante manifestac;:ao do divino atribufda ao homem. 

Essa forma talvez mais ligada ao romantismo da primeira metade do seculo 

dezenove, estrutu rada principalmente por Maine de Biran ( 1776-1824), sofreu 

grande transformac;:ao nas decadas subseqOentes e no infcio do seculo vinte, 

fazendo com que o espiritualismo insista, fundamentalmente, nas questoes 

da transcendencia do absoluto em relac;:ao as manifestac;:oes da consciencia 

deste mesmo absoluto. Outro aspecto fundamental que caracteriza o 

espiritualismo e a considerac;:ao de que a realidade causal esta subordinada 

a um princfpio ordenador do mundo; em contrapartida, a maior dificuldade 

encontrada pelo espiritualismo e a propria questao da exterioridade. 

"Oeste ponto de vista, o problema principal, o obstaculo maior que o espiritualismo encontra 

no seu caminho eo da natureza ou da 'exterioridade' em geral, sobretudo nos aspectos que 

a ciencia p6s em relevo, os mais inacessiveis a consciencia ou ao espirito, tais como materia, 

mecanisme e necessidade causal." (Abbagnano, 1984, p. 91, v. 11) 

Apontando a metaffsica de Arist6teles como origem do espiritualismo na qual 

encontrou as bases da ciencia sobrenatural, Ravaisson atribui a inteligencia, 

atraves de uma experiencia imediata, a capacidade de apreender em si 

mesma a realidade absoluta. Assim, o pensador frances considerou a 

consciencia como o princfpio do espiritualismo, e, poderemos perceber, como 

sera vista adiante, que Bergson realiza no desenvolvimento de sua filosofia a 

investigac;:ao de conceitos muito pr6ximos- em bora de forma diferenciada

dos que Ravaisson tratou, tais como inteligencia, intui9ao, habito. 

"Mas se a consciencia, em que o espirito e ao mesmo tempo espectador e actor, nii.o 

revela outra coisa por toda a parte senii.o actividade espiritual, como se explica a 

aparencia da inercia, do mecanisme, numa palavra, da natureza material? 

A esta pergunta procurou Ravaisson responder (nas pisadas de Maine de Biran) no seu 
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ensaio intitulado 0 habito. Concebe o habito como o termo medio entre a natureza eo espfrito, 

como o permite entender a sua unidade. 0 habito e uma actividade espiritual, inicialmente 

livre e consciente, que, com a repetigao de seus actos, da Iugar a movimentos nos quais o 

papel da vontade e da reflexao e cada vez menor e que acabam, portanto por se realizar 

automaticamente. No entanto, os movimentos habituais nao provem da inteligencia, porque 

se dirigem sempre para um lime o lim implica a inteligencia. Mas o lim acaba por se confundir 

com o movimento, eo movimento com uma tendencia instintiva que actua sem esforgo e com 

seguranga. Devido a esta presen9a do fim, diz Ravaisson que o hcibito e uma ideia substancial, 

isto e, uma ideia que se translormou em substancia, em realidade, e que actua como tal. 'A 

compreensao obscura, que advem do habito da rellexao imediata em que o sujeito e o objecto 

se conlundem, e uma intuigao real, em que se confundem oreal eo ideal, o sere o pensamento' 

(Do habito, em Escritos til., p. 39-40)". (Abbagnano, 1984, p. 108-109, v. 11) 

Jules Lachelier obteve uma consideravel influencia no pensamento espiritualista 

dada sua carreira na Escola Normal Superior de Paris, objetivando em seus 

trabalhos mais importantes basicamente: primeiro, estabelecer um contraponto 

entre a "realidade" da ordem finalista da natureza e a "aparencia" da ordem 

mecanica. 0 pensador afirma que a natureza fundada na lei necessaria das 

causas eficientes tern uma existencia abstrata, equivalente a propria ciencia 

de que e objeto; ja a natureza fundada na lei contingente das causas finais 

tern uma existencia concreta, identificando-se com a propria fun<;;ao do 

pensamento. Uma vez que a existencia abstrata so poderia ser concebfvel 

quando baseada na existencia concreta, o retorno de uma causa natural a 

outra detem-se apenas na medida em que se considera o fim. Assim, a 

verdadeira realidade da natureza e a contingencia universal, ou seja, a 

liberdade. 

"A verdadeira lilosolia da natureza e um realismo espiritualista aos olhos do qual todo 

o ser e uma lor9a e toda a for9a um pensamento que tende a uma consciencia cada 

vez mais completa de si mesmo." (Abbagnano, 1984, p. 10, v. 11) 
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Outro tema importante para o fil6sofo e a diferen<;:a entre psicologia e metaffsica 

por ele sustentada, que pode mostrar a diferen<;:a entre sua filosofia e a de 

Ravaisson: o princfpio espiritual para o primeiro nao e entendido como vontade, 

mas como pensamento, sendo uma atividade que se objetiva na realidade 

consciente para retornar a si como consciencia. 

'"0 hom em interior e duplice e nao e de admirar que seja objecto de duas ciencias 

que se completam mutuamente. 0 dominic proprio da psicologia e a consciencia 

sensivel: s6 conhece o pensamento pela luz que irradia sobre a sensa<;:ao; a ciencia 

do pensamento em si mesmo, da luz na sua fonte, e a metafisica' (Psych. et Met., 

p. 172-173)." (Abbagnano, 1984, p. 110-111, v. 11) 

Emile Boutroux, que tambem atuou como professor da Escola Normal Superior 

e da Sorbonne, desenvolve enquanto urn dos temas principais de seu 

pensarnento a questao da investiga<;:ao cientffica e as "realidades" que ela 

elege como objeto, ou seja, a materia e os corpos, o organismo eo homem. 

Sustenta que tais realidades nao podem se reduzir a uniformidade de tipos e 

a necessidade mecanica, uma vez que estas nao sao capazes de explicar a 

opulencia de variedades, qualidades e individualidades encontradas na 

natureza. Sendo que toda ordem de realidades possui certo grau de 

originalidade e novidade ern rela<;:ao a ordern inferior, tal fato irnpossibilita a 

explica<;:ao da primeira pela segunda. Portanto, toda ordem esta nurna rela<;:ao 

de contingencia entre si, o que significa, para Boutroux, liberdade. As diversas 

ordens tambem sao contingentes entre si por nao serem redutfveis umas as 

outras (os corpos nao se reduzem a extensao e ao movimento). Como a ciencia 

positivista defende a uniforrnidade entre a causae o efeito, excluindo qualquer 

possibilidade de varia<;:ao, o fil6sofo recusa a explica<;:ao de que a vida pode 

ser reduzida aos corpos e as leis ffsico-qufmicas. 

"A vida humana como vida espiritual, e irredutivel a vida puramente orgi!mica: a 

consciencia de si, a reflexao sobre os pr6prios modos de ser, a personalidade, nao se 
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podem reduzir a nenhum outro elemento da realidade. Na vida interior do homem, o 

motivo nao e a causa necessitante: a vontade da a sua preferencia a um motivo e niio 

a outro, e o motivo mais forte niio o e independentemente da vontade, mas 

precisamente em virtude dela. Sao estas as considera96es que inspirariio a primeira 

obra de Bergson, o Ensaio sabre as dados imediatos da consciencia." (Abbagnano, 

1984, p. 113, v. 11) 

0 pensamento na area da psicanalise tambem assumiu essa explorayao do 

imponderavel de forma a buscar uma atenuayao dos movimentos estritamente 

racionalistas ao instaurar a regiao do inconsciente como objeto de estudo. 

Sigmund Freud (1856-1939), considerado o fundador da psicanalise, propoe 

uma Jogica propria do inconsciente, articulada no estrato mais profunda e 

dificilmente acessado pelo sujeito, cuja interpretagao seria a chave para o 

conhecimento de si mesmo. Segundo Freud os esquecimentos e os atos falhos 

sao resistencias (censuras) da lembranga de situagoes penosas e suas 

associa!ff6es controladas pelo aparelho psfquico humane formado pelo id 

(inconsciente), ego (pre-consciente) e superego (consciente). Alem dos 

esquecimentos e atos falhos, e de carater quase definitive existem os recalques, 

diferenciados pelo grau de censura a determinada lembranga ou criagao 

imaginaria. Para Freud, o polo desses conflitos esta ligado a sexualidade 

presente desde a infancia do sujeito. 

"Chegamos ao conhecimento deste aparelho psfquico pelo estudo do desenvolvimento 

individual dos seres humanos. A mais antiga destas localidades ou areas de a9iio 

psfquica damos o nome de id. Ele contem tudo o que e herdado, que se acha presente 

no nascimento, que esta assente na constitui9iio- acima de tudo, portanto, os instintos, 

que se originam da organiza9iio somatica e que aqui [no id] encontram uma primeira 

expressiio psfquica, sob formas que nos sao desconhecidas. 

Sob a influencia do mundo externo que nos cerca, uma pon;:iio do id sofreu um 

desenvolvimento especial. Do que era uma camada cortical, equipada com 6rgaos 
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para receber estimulos e com disposi96es para agir como um escudo protetor contra 

estimulos, surgiu uma organiza9ao especial que, desde entao, atua como intermediaria 

entre o id e o mundo externo. A esta regiao de nossa mente demos o nome de ego. 

[ ... ] 0 Iongo periodo da infiincia, durante o qual o ser humano em crescimento vive na 

dependencia dos pais, deixa atni.s de si, como um precipitado, a forma9ao, no ego, 

de um agente especial que se prolonga a influencia parentaL Ele recebeu o nome de 

superego. 

Uma a9ao por parte do ego e como deve ser se ela satisfaz simultaneamente as 

exigencias do id, do superego e da realidade - o que equivale dizer: se e capaz de 

conciliar as suas exigencias umas com as outras." (Freud, 1974, p. 104-105} 

Outra articula<;ao basica na psicanalise freudiana e a interdependencia do 

psfquico como somatico. A rela<;ao se estabelece atraves da no<;ao de pulsao, 

processo dinamico consistindo de um impulso que tern sua fonte numa 

excita<;ao corporal localizada. Tal impulso sensibiliza o nfvel psfquico e o 

aparelho motor de forma a acionar um comportamento capaz de descarregar 

a tensao estabelecida no corpo, obtida com a ajuda de um objeto. Toda pulsao, 

segundo Freud, possui como um de seus componentes basicos a energia 

sexual (libido), manifestando-se na forma de um desejo que busca a satisfa<;ao 

para atingir o prazer. Por exemplo, a suc<;ao do seio da mae ou do proprio 

polegar no recem-nascido vern satisfazer, atraves de um objeto, tanto a 

sexualidade oral infantil quanto a necessidade do alimento. 

[ ... ] Ao reproduzir posteriormente estas mesmas cenas diante do medico, a energia 

afetiva entao inibida manifestava-se intensamente, como se estivera ate entao 

represada. Alem disso, o sintoma- residua desta cena- atingia a maxima intensidade 

quando durante o tratamento ia-se chegando a sua causa, para desaparecer 

completamente quando esta se aclarava inteiramente. Por outro lado, p6de-se verificar 

que era inutil recordar a cena diante do medico se, por qualquer razao, isto se dava 
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sem exteriorizac;:ao afetiva. Era pois a sorte dessas emoc;:6es, que podemos imaginar 

como grandezas variaveis, o que regulava tanto a doenc;:a como a cura. Tinha-se de 

admitir que a doenc;:a se instalava porque a emoc;:ao desenvolvida nas situac;:6es 

patogenicas nao podia ter exteriorizac;:ao normal; e que a essencia da molestia consistia 

na atual utiliza<;;ao anormal das emoc;:6es 'enlatadas'. Em parte ficavam estas como 

carga continua da vida psfquica e fonte permanente de excitac;:ao para a mesma; em 

parte se desviavam para ins61itas inerva<;;6es e inibi<;;6es somaticas, que se 

apresentavam como os sintomas ffsicos do caso. Para este ultimo mecanisme 

propusemos o nome de 'conversao histerica'. Demais, uma certa parte de nossas 

excitac;:6es psfquicas e conduzida normalmente para a inervac;:ao somatica, constituindo 

aquilo que conhecemos por 'expressao normal das emo<;;6es"'. (Freud, 1974, p. 17) 

Em 1912, um rompimento importante ampliou a psicanalise: Carl Jung (1875-

1961) dedicou-se a uma teoriza9ao diferente daquela sustentada por Freud. 

A psicologia analftica encontrou muita resistencia, mas tambem muitos 

adeptos. A principal diferen9a entre as teorias e o conceito de libido: para 

Jung ele se configura como energia psfquica geral e nao de natureza 

exclusivamente sexual, esta ultima entendida por Jung como limitante, tendo 

em vista seu pansexualismo. A libido, por englobar assim os instintos em geral, 

encontra na vida as resistencias e os conflitos que seriam os motives dos 

sonhos. 

"Propus que o conceito de energia, por n6s utilizado em Psicologia Analitica fosse 

designado pelo termo 'libido'. A escolha pode nao ser ideal, sob certos aspectos, mas 

me parece que este conceito merece a designac;:ao de 'libido', por raz6es de justi<;;a 

hist6rica. Na realidade, Freud foi quem primeiro observou e expos, de maneira 

coerente, determinadas relac;:6es psicol6gicas, servindo-se, entao do termo 

conveniente de 'libido', embora acompanhado de uma definic;:ao, em correspondencia 

com seu ponte de partida que era o da sexualidade. Alem de 'libido', Freud emprega 

tambem as express6es 'instinto' ('instinto do eu') e 'energia psfquica' (como, por ex., 

na lnterpretar;ao dos Sonhos). Como Freud se lim ita exclusivamente, por assim dizer, 
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a sexualidade, para o lim a que ele se propunha era suficiente a definic;:ao sexual da 

energia como uma forc;:a instintiva especifica. Ouanto a uma teoria psicol6gica em 

geral, pelo contrario, e impossfvel recorrer a apenas uma energia sexual, isto e, a um 

instinto especffico como conceito explicative, porque a transformac;:ao da energia 

psfquica nao e uma diniimica meramente sexuaL A diniimica sexual e apenas um caso 

particular da totalidade da psique. Com isto niio se lhe nega a existencia, mas se lhe 

atribui o justo Iugar." (Jung, 1999, p. 28) 

Outra diferen9a, talvez mais difundida, reside na distin9iio entre inconsciente 

individual e coletivo. 0 primeiro, criado pela repressiio dos motives de conflito 

da vida consciente; o segundo e herdado dos antepassados - os arquetipos 

-, manifestando-se principalmente nos sfmbolos religiosos. Jung se dedicou 

ao estudo sobretudo dos sfmbolos das religi6es orientais e da alquimia 

medievaL 

"0 que chamamos sfmbolo e um termo, um nome, ou mesmo uma imagem que nos 

pode ser familiar na vida diaria, embora possua conotac;:6es especiais alem do seu 

significado evidente e convencionaL lmplica alguma coisa vaga, desconhecida ou 

oculta para n6s. Muitos monumentos cretenses, por exemplo, trazem o desenho de 

um duplo enx6. Conhecemos o objeto, mas ignoramos suas implica<;:6es simb61icas. 

Tomemos como outro exemplo o caso de um indiana que, ap6s uma visita a lnglaterra, 

contou na volta aos seus amigos que os britiinicos adoravam animais, isto porque 

vira inumeros le6es, aguias e bois nas velhas igrejas. Nao estava informado (tal como 

muitos cristaos) que estes animais sao sfmbolos dos evangelistas, sfmbolos 

provenientes de uma visao de Ezequiel que, por sua vez, tem analogia com Horus, o 

deus egfpcio do Sol e seus quatro filhos. Existem, alem disso, objetos tais como a 

roda e a cruz, conhecidos no mundo inteiro mas que possuem, sob certas condic;:6es, 

um significado simb61ico." (Jung, 1986, p. 22) 

"Mas quando e um caso de sonho obsessive ou de sonhos com grande carga 

emocional, as associag6es pessoais produzidas pelo sonhador nao sao, em regra, 
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suficientes para uma interpreta9ao satisfat6ria. Em tais casos precisamos levar em 

conta o fato (primeiramente observado e comentado por Freud) de que num sonho 

muitas vezes aparecem elementos que nao sao individuals e nem podem fazer parte 

da experiencia pessoal do sonhador. A estes elementos, como ja mencionei antes, 

Freud chamava 'residues arcaicos' - formas mentais cuja presen<;:a nao encontra 

explicagao alguma na vida do individuo e que parecem, antes, formas primitivas e 

inatas, representando uma heran<;:a do espirito humano. [ ... ] 

[ ... ] 0 meu ponto de vista sobre os 'residues arcaicos', a que chamo 'arquetipos' ou 

'imagens primordiais', tem sido multo criticado por aqueles a quem !alta conhecimento 

suficiente de psicologia e da mitologia. 0 termo 'arquetipo' e muitas vezes mal 

compreendido, julgando-se que expressa certas imagens ou motives mitol6gicos 

definidos. Mas estes nada mais sao que representa<;:6es de um motivo - motive de 

representa<;:6es que podem ter inumeras varia<;:6es de detalhes - sem perder sua 

configura<;:ao original." (Jung, 1986, p. 67) 

Apesar de se mostrar como uma distensao dentro do excesso racionalista 

que vinha sendo disseminado na epoca, nao trataremos das questoes 

psicanalfticas em nossa lese, centrando-nos exclusivamente naqueles temas 

expostos anteriormente, relacionados aos fil6sofos e artista citados. 

Mas os conteudos relativos ao orientalismo nao teriam influenciado 

exclusivamente uma linha da psicanalise durante o perfodo hist6rico tratado. 

Encontramos a filosofia oriental, urn a extensao da religiao e filosofia budista 

como urn dos focos importantes dentro da abertura no pensamento ocidentaL 

0 budismo originou-se na Indochina, proximo ao ano 600 a. C. Seu fundador, 

Sidarta Gautama, prfncipe nepales que associa referencias hist6ricas e mfticas, 

e conhecido como Buda - o desperto. Da India, a doutrina emigrou para a 

China, formando a seita Ch'an (meditayao). Desta, chegou ao Japao, 

assumindo a forma zen. Urn de seus fundamentos eo satori, uma especie de 

intui9ao instantanea, atingida atraves do koan, exercfcio proposto pelos 

mestres zen-budistas que consiste em responder a uma pergunta qualquer 

feita por urn discfpulo de forma il6gica e aleat6ria. Outra possibilidade do 
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metodo e utilizar-se do grito ou da violencia If sica (bofetada, pontape etc) como 

resposta, permitindo que a mente do aprendiz capte, atraves do impacto da 

quebra racional, o conhecimento que busca. 

"A palavra zen pode parecer estranha, mas vamos compar<Ha a outras mais 

conhecidas. Pensemos, por exemplo, na Vontade de Schopenhauer, aut or que concebe 

Die Welt als Wille und Vorstellung, o mundo como vontade e representa<;:ao. Segundo 

ele, existe uma vontade que se encarna em cada um de n6s e produz essa 

representa.;:ao que e o mundo. Essa mesma ideia e encontrada, sob nome diferente, 

em diversos fil6sofos. Bergson fala do elan vital, do fmpeto vital; Bernard Shaw fala 

de the life force, a for.;:a vital- que e a mesma coisa. Mas ha uma diferen.;:a: se, para 

Bergson e Shaw, o elan vital sao for.;:as que devem se impor, n6s devemos continuar 

sonhando e criando o mundo. Para o sombrio Schopenhauer e para Buda, o mundo 

tambem e sonho; mas, no caso, devemos deixar de sonha-lo e podemos chegar a 

isso mediante exercfcios prolongados. De infcio, temos o sofrimento, que vem a ser o 

zen. 0 zen produz a vida que e, for.;:osamente, infelicidade. Na verdade, o que e 

viver? Viver e nascer, envelhecer, adoecer e morrer." (Borges, 1982, p. 99) 

Sao fundamentais para o budismo o vazio da mente, o silencio interior, a 

contemplac;:ao intuitiva (em oposic;:ao a meditac;:ao racional abstrata ocidental). 

0 budista cultiva o am or a natureza, exercitado por toda especie de trabalhos 

manuais, levando ao desenvolvimento individual mediante o auto

conhecimento. Trata-se de uma disciplina que busca a paz, plenitude e 

ausencia total de sofrimento (nirvana), atingidos pela evasao do eu, que e a 

realizac;:ao da sabedoria. A apreensao intelectual da doutrina de Buda nao 

parece importante; o essencial e a iluminac;:ao Intima, algo semelhante ao 

extase do ocidente. 

"0 que e pois o nirvana? Boa parte do interesse que o budismo despertou no Ocidente 

deve-se a essa linda palavra. Alias, parece impossfvel que a palavra nirvana nao 

oculte algo extraordinario. 0 que e nirvana, literalmente? E extin<;:ao, ato de apagar. 

49 



Muitos sup6em que, ao atingir o nirvana, a pessoa se apaga; portanto, o grande 

nirvana ou a extinQao ocorreria quando ela morresse. Urn orientalista austrfaco 

manifestou uma opiniao contraria; o Buda usava simplesmente a ffsica de seu tempo; 

ou seja, nessa epoca, a ideia de extinQao era diferente; pensava-se que, ao se apagar, 

uma chama nao se extinguia; ela continuaria vivendo; perduraria em outro estado. 

Dizer 'nirvana' nao significa necessariamente falar de extinQao. Pode significar tambem 

que continuamos existindo de outra maneira - uma maneira inconcebfvel para n6s. 

As metaforas dos misticos geralmente tern urn teor de redundancia. As metaforas 

budistas nao. Quando se tala do nirvana, nao ha referencias ao 'vinho do nirvana', a 

'rosa do nirvana' ou ao 'abra9o do nirvana'. Ao contrario, ele e comparado a uma ilha 

firme, no meio da tempestade. Ou entao a uma torre muito alta. Pode tambem ser 

comparado a urn jardim. Trata-se sempre de alguma coisa que existe por si mesma e 

para alem de n6s." (Borges, 1982, p. 112) 

"Chegando ao Japao, a doutrina se ramifica em diversas seitas. A zen e a mais famosa. 

Eta apresenta urn metodo novo para se chegar a iluminaQiio, que s6 funciona depois 

de muitos anos de meditaQiio. Nao se trata de uma serie de silogismos. Antes, chega

se a eta bruscamente. E precise intuir a verdade no memento exato. 0 metodo chama

sa satori e consiste num fato. Devemos, segundo os doutores do zen, chegar a verdade 

mediante uma intuiQiio brusca, uma resposta il6gica. Sempre pensamos em termos 

de sujeito e objeto, causa e efeito, 16gico e il6gico, uma coisa e seu contrario. E 

precise ultrapassar essas categories." (Borges, 1982, p. 1 07) 

Ap6s essa breve exposi9ao dos elementos do pensamento que se 

incorporavam na cultura ocidental da epoca, propiciando a possibilidade de 

desenvolvimento e descentraliza9ao da visao europeia de mundo, passaremos 

a tratar da contextualiza9ao em rela9ao a pintura que tambem era alva de 

profundas transforma96es. 
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1.3-A arte atraves da pintura 

A representagao do mundo objetivo pelas artes do ocidente no crepusculo do 

seculo XIX e na aurora do seculo XX, toma uma diregao pouco esperada 

para os olhares de entao. 0 comportamento fiel a realidade material imediata, 

ao se representar os objetos, pareceu sofrer um grande abalo, transformagao 

ou transgressao. Presenciou-se uma deformagao de visualidade 

proporcionada pelos artistas da epoca, em oposigao ao caniter essencialmente 

figurative das imagens cultivadas ate aquela epoca. 

"0 movimento impressionista, que rompeu decididamente as pontes como passado e 

abriu caminho para a pesquisa artfstica moderna, formou-se em Paris, entre 1860 e 

1870; apresentou-se pela primeira vez ao publico em 1874, com a exposi9ao de artistas 

'independentes', no estudio do fot6grafo Nadar." (Argan, 1996, p. 75) 

Dentre as manifestag6es artisticas presentes nesse periodo, a pintura 

incorporou uma grande parcela da transformagao do olhar/ver af deflagrada, 

considerando-se o posicionamento cromatico dos impressionistas que, no 

ultimo quarto do seculo passado, exploravam a pintura fora do confinamento 

de seus atelies. A intengao da representagao era ainda figurativa, porem 

tomada atraves de relag6es essencialmente plasticas cromaticas. Suas 

caracteristicas principais eram procurar uma relagao direta com a natureza, 

pintando ao ar livre, absorvendo uma paisagem por sua impressao, pela 

sensagao causada aos sentidos daquela aparencia exterior. A iluminagao 

natural, assim, era a materia-prima para os impressionistas e essas luzes 

naturais plasmaram-se como inaugurais. 

"Nas discuss6es no cafe Guerbois, porem, haviam concordado sobre alguns pontos: 

1) a aversao pela arte academica dos salons oficiais; 2) a orien!ayao realista; 3) o 

total desinteresse pelo objeto, a preferencia pela paisagem e natureza morta; 4) a 

recusa dos h<i.bitos de atelie de dispor e iluminar os modelos, de come9ar desenhando 
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o contorno para depois passar ao chiaroescuro e a cor; 5) o trabalho en plein air, o 

estudo das sombras coloridas e das relag6es entre cores complementares. Quanto a 

este ultimo ponto, ha uma referencia inegavel a teoria 6ptica de Chevreul sobre os 

contrastes simultaneos; a tentativa deliberada de fundar a pintura sobre as leis 

cientfficas da visao ocorrera apenas em 1886, como Neo-lmpressionismo de SEURAT 

e SIGNAC." (Argan, 1996, p. 76) 

"0 dominic momentaneo sobre o permanente e o continuo, o sentimento de que 

cada fen6meno e uma constelayao transit6ria, efemera, uma onda que desliza e foge 

no rio do tempo, rio este em que 'nao se pode entrar duas vezes', eis a forma 

insimplificavel a que o impressionismo se pode reduzir. Todo o metodo do 

impressionismo, com os seus expedientes artfsticos e os seus truques tende, acima 

de tudo, a dar expressao a este ponto de vista heracliteano e a acentuar que a 

realidade nao e um ser, mas um devir, nao um estado, mas um processo. Toda a 

pintura impressionista e a estratificagao de um memento no perpetuum mobile da 

existencia, a representa9ao de um equilibria precario, instavel no jogo de !orgas 

antag6nicas. A visao impressionista transforma a natureza num processo de 

crescimento e decomposigao. Tudo que e estavel e coerente se desintegra, por ele, 

em metamortoses e assume o carater do incomplete e do fragmentario. A reprodugao 

do ato subjetivo em vez do substrate objetivo do visto, com que se inicia a hist6ria da 

moderna pintura-perspectiva, atinge, agora, a sua culmina9ao. A representagao de 

luz, de ar e atmosfera, a desintegra9ao da superffcie uniformemente colorida em 

manchas e pontua96es de cor, a decomposi9ao da cor localizada em valeurs, em 

valores de perspectiva e aspecto, jogo de luz refletida e de sombras iluminadas, as 

pontuag6es agitando-se em tremores e as pinceladas rapidas, vagas e abruptas, 

toda a tecnica improvisada com o seu esbogar rapido e informe, a percep9ao fugaz e 

aparentemente descuidada do objeto, e o brilhante carater do acidental da execu9ao 

nao vern a exprimir, em ultima analise, senao esse sentimento de uma realidade vibratil, 

dinamica, sempre em transformagao que comegou com a reorienta9ao da pintura 

pelo emprego da perspectiva." (Hauser, 1982, p. 1050) 
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Como evidenciado acima, o vetor da ciencia apontara para outros movimentos 

e tendencies, a partir do impressionismo, impulsionando a pintura para a arte 

modema do seculo XX, fortemente atenta a racionalidade, porem sempre 

existindo em oontraponto com manifesta¢es nao-racionais. Aquantidade de 

formas plasticas expressivas nascidas como resultado visual desse novo 

comportamento dos artistas pintores foi not6ria. Averiguamos estilos em que 

se percebe a gama das tendencies mais racionais ate aquelas mais intuitivas, 

que se arrastaram pelo seculo XX adentro, multifacetando a concep~o de 

arte vigente e multiplicando movimentos de vanguarda, instaurando novos 

olhares as novas luzes e as outras cromaticidades. Do lado racional 

encontramos Cezanne (1839-1906), apontando para o cubismo e 

influenciando a pintura rumo ao nao figurative. De outro lado temos Monet 

( 1840-1926}, por muitos reconhecido como o mentor do impressionismo, com 

maior afinidade pela postura sensivel, sutil. 

Paul Cezanne- Mont Saint-Victoire, 1885-1887 
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Claude Monet~ A Catedral, 1894 
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Claude Monet - Regatas em Argenteuil, 1872 

A exemplo da filosofia e religiao, a marca orientalista ficou registrada tambem 

na pintura do perlodo. Podemos constatar sua forte influencia explfcita em 

Monet-ele retratou sua primeira esposa em trajes japoneses, alem de construir 

em sua propriedade a famosa ponte japonesa que tambem veio a pintar. Em 

van Gogh ( 1853-1890} tambem constatamos a influencia do oriente mostrada 

em escritos seus, e no estudo de composi<;:ao e cromatismo das gravuras 

japonesas entao recem-chegadas a Europa. Na propria col~o particular de 

Monet em Givemy podemos encontrar varias dessas gravuras. 

Paul Gauguin (1848-1903), pode ser considerado um outro exemplo com sua 

explosao crorm3tica que o levou a desenvolver seu trabalho na Oceania. Porem 

Monet parece ter se identificado com maior nitidez as impressoes orientais 

ligadas ao pensamento zen-budista se considerarmos a atmosfera nao s6 da 

sutileza de sua expressividade, mas tambem do carater de movimento e 

siiencio mental sugerido por seus quadros. 
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Katsushika H okusai - Cuckoo and Azalea, 1828 

Pclgina anterior: 
Vincent van Gogh- Japonaiserie: Oiran (d'apres kesaf Eisen), 1887 
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1.3.1 -Algumas lmpressoes do perfodo 

Dentre as diversas formas de expressividade surgidas nos perfodos 

impressionista e p6s-impressionista, citamos os pintores que mais 

explicitamente estao relacionados com as ideias aqui desenvolvidas. Em meio 

aos artistas conhecidos historicamente, talvez Paul Cezanne (1839-1906) tenha 

sido um dos primeiros a desfigurar as imagens imediatas, ou "reais", da forma 

sugerida pela compreensao de racionalizat;ao enquanto tratada com a 

intencionalidade do sujeito. 

A racionalidade com que Cezanne trata, por exemplo, uma paisagem, 

considerando sua capacidade fmpar de observar analiticamente um tema 

natural, transforma o objeto visual num quebra-cabet;as, um mosaico articulado 

cuidadosamente atraves de suas pinceladas. 0 cuidado com que trabalha a 

composit;ao de suas paisagens pode ser verificado nao somente no resultado 

da obra como um todo, mas em cada segmento de superffcie das telas. 

Considerando tal caracterfstica citada, podemos perceber um tratamento, 

senao inedito, bastante incomum na linha da pintura figurativa ate o momenta 

praticada. 

"Seus esfor9os sao inteiramente dedicados a manter a sensa9ao viva durante um processo 

analitico de pesquisa estrutural. que certamente e um processo do pensamento; durante 

o processo, a sensa9ao nao s6 se mantem como ainda torna-se rnais precise, organiza

se, revela toda coerencia e a cornplexidade de sua estrutura." (Argan, 1996, p. 110) 

Esse tipo de comportamento racional e cientffico na pintura vinha sendo mais 

rigorosamente estabelecido e mais especialmente teorizado por um artista 

pertencente ao que se convencionou tratar por neo-impressionismo, 

divisionismo, ou pontilhismo: Georges Seurat (1859-1891) aquele que parecia 

ser o mais consciente e atuante dos pintores da epoca no que se refere a 
possfvel relat;ao entre arte e ciencia sob a perspectiva do estudo da luz e das 
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Paul Cezanne~ Jogadores de Cartas, 1890-1892 

cores, buscando conhecer, inclusive, teorias fisicas para aplicagao em sua 

pintura. 

"Os estudos experimentais de Holmholtz (1878) e Rood (1881) desenvolvem as 

descobertas de Chevreul sabre o contrasts simultaneo e as cores complementares 

que, publicadas em 1839, haviam dado um fundamento cientifico ao lmpressionismo. 

Em 1880, Sutter, estudando os fenomenos da visao, sustenta que a arte deve encontrar 

um plano de entendimento com a ciencia, centro vital da cultura da epoca. Ao mesmo 

tempo, um jovem pintor, Seurat, comeya a elaborar e experimentar uma teoria propria 

de pintura, baseada na 6ptica das cores, a qual corresponde uma nova tecnica 

cieniificamente rigorosa." (Argan, 1996, p. 75) 
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0 pontilhismo por Seurat utilizado e reconhecido era a corporificas;ao na arte 

do princfpio da mistura 6ptica, no qual se obtem a sfntese cromatica na retina 

e nao sabre uma superffcie utilizada como base para a mistura de pigmentos. 

Dessa forma, as cores nao estariam depositadas sobre a tela; elas seriam 

percebidas atraves da justaposis;ao de pontos que contem as cores 

componentes da cor resultante, sendo obtida no momenta em que o quadro e 

observado de determinada distancia. Esse pontilhismo tornado ao extreme 

pode mostrar a tendencia tambem analftica de Seurat. A pulverizas;ao do 

imediato observado coloca o pintor como urn artista que se destaca atraves 

de uma linha de pesquisa da cor, interferindo acentuadamente na propria 

construs;ao- ainda que representativa - material do objeto. 

Tendo em mente este recurso te6rico do pintar Ua realizado por outros pinto res, 

porem sem o carater fundamental e decisive que se coloca em sua pintura), 

Seurat chega a urn domfnio tecnico tal em que lhe e permitida (ou obrigada) 

uma grande simplificas;ao formal, conduzindo-o a sfntese do observado. 

Retiram-se detalhes, eo que existe de "dispensavel" dentre os elementos que 

organizam a composis;ao, parece ser tornado como desnecessario e ate 

prejudicial a transmissao do sentimento do artista; parece tambem conferir as 

imagens uma vazao consciente do emocional, sintonizando o pintor com as 

aspiras;6es e o repensar da arte do seculo XX , 

Mas nao s6 pela racionalidade mais contemplada pode-se observar as 

fen6menos de desfiguras;ao propiciados pel a luz. Claude Monet ( 1840·1926) 

poderia ser colocado como urn representante do lado aparentemente oposto, 

ou seja, aquele que se utiliza de uma tecnica de representas;ao mais intuitiva, 

percebidas a fluencia de suas pinceladas eo aspecto diatano com que tratou 

tanto a natureza como o mundo dos objetos construfdos pelo homem, 

principalmente a partir da decada de 90 do seculo XIX. 

Depositando em sua produs;ao imagetica urn desvincular da percepl(ao 
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Georges Seurat ~ Le Pont de Courbevoie, 1886 

cotidiana, a natureza parece poder ser vista em sua qualidade espiritual 

independentemente do sentido religioso. Essa dimensao de refigurat;:oes 

sensiveis parece calar a razao sem ofende-la, acrescentando a materialidade, 

e nao buscando suprimi-la. 

"Quando jovem, Monet havia elaborado e aplicado uma tecnica rapida para captar 

em flagrante uma imagem perceptiva que nao podia durer senao poucos instantes; 

mais tarde ale elabora uma tecnica capaz de registrar e dar visualidade as durao;:oes 

da impressao, sua ocorrencia nos longos tempos da existencia psfquica e nao apenas 

no espao;:o plano, superficial, do choque perceptivo." 

Para explicar Bannard, deveriamos recorrer ao pensamento bergsoniano do continuum 

espacio-tempora!, mas valeria a pena verificar o quanto a experiencia da pinlura de 
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Monet teria contribufdo para a lormagao do pensamento de Bergson, sempre muito 

atento as quest6es da arte e da poesia." (Argan, 1996, p. 1 02) 

Outra postura que se direcionou para o lado nao cientffico da pintura foi o 

simbolismo. Apesar de nao cultivar elementos como a pura visualidade 

defendida peios impressionistas, ele reclama a parcela da vivencia humana 

nao ligada as rela<;;6es do racional, aproximando-se das evoca<;;6es mais 

espiritualistas em suas diversas express6es. Encontrando fundamenta<;;6es 

nas poeticas literarias da epoca, percebemos suas talvez primeiras emana<;;6es 

no romantismo dos sonhos, das vis6es e do sublime em Willian Blake (1757-

1825): 

"0 Simbolismo, ainda que contrario a pura visualidade impression isla, nao se contrap6e 

ao lmpressionismo como conteudismo ou lormalismo, mas tende a transformar os 

conteudos assim como o lmpressionismo muda o valor das formas. A arte nao 

representa- revela por signos uma realidade que esta aquem ou alem da consciencia. 

As imagens que se erguem das profundezas do ser humane encontram-se com as 

que provem do exterior: o quadro e como uma tela diatana atraves da qual se opera 

uma misteriosa osmose, se estabelece uma continuidade entre o mundo objetivo e o 

subjetivo. [ ... ] Se o lmpressionismo pretende fornecer sensag6es visuals que ja sao, 

enquanto tais, atos cognitivos, o Simbolismo pretende suscitar reflex6es sobre tude o 

que e incontestavelrnente real, mesmo que nao se apresente a vista. Todavia, nao 

ha, em princfpio, antfteses radicals como lmpressionismo. 

Mallarme gostava de se definir como 'poeta impression isla e simbolista', e assim os 

neo-impressionistas como Gauguin nao excluem uma sintese das duas tendencias, 

pelo contrario, aspiram a ela." (Argan, 1996, p. 83) 

Se continuarmos pelo caminho linear hist6rico ocidental, iremos ao encontro 

da subsequente etapa rumo a desconstru<;;ao da imagem na pintura. 

Desconstru<;;il.o, mais especificamente, porque nos deparamos com uma 
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abordagem mais radicalmente analftica do objeto, uma muito expHcita 

preocupac;:ao dominants do cubismo, como podemos verificar em Pablo 

Picasso ( 1881-197 4), artista reconhecido como um dos expoentes do perfodo. 

Claude Monet- Waterlilies, 1916~1919 

0 universo cubista aprofunda o sentimento da tendencia a abstrayao e 

expressao, podendo ser verificado na linha geometries assumida com ampla 

liberdade. lnicialmente, esta opc;:ao geometrica incidiria no objeto em si, 
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Willian Blake ~ Newton, 1798 

desvinculado de qualquer ambiencia, como que uma amostra do complexo 

imagetico recolhida para analise nos atelies-laborat6rios. Com a progress iva 

"disseca~o" do objeto atingimos a ultima fase cubista, na qual a analise das 

formas se expande ate atingir todo o envolvimento em que se inserem os 

objetos, colocando a totalidade da desconstru~o como tonica do quadro, 

tomando-se completamente instaurada na imagem. 

Tais imagens, porem, nao renunciam a percep9ao imediata: os objetos 

inexistem na sua forma convencionalmente percebida, mas a referencia ao 

figurative transpire a nao-rejei9ao a realidade. Neste sentido, podemos 

considerar a atitude cubista como um retomo, ou melhor dizendo, um resgate, 

obviamente com tratamento mais incisive e consciente, daquilo encontrado 

em Cezanne ha decadas atras, principalmente se considerada a fase 

conclusive do cubismo: objeto e paisagem raclonalizados a ponto de serem 
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transportados para a tela com as modulac;Oes oriundas da analise. Uma 

resposta visual a estruturac;:ao cerebral do visiveL 

Pablo Picasso - Portrait de Daniel-Henry Kahnweiler, 1910 
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Braque - La Roche-guyon, 1909 
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A partir daqui perceberemos esta nftida postura cerebral que se tornara mais 

dominante dentro do seculo vinte em todas as areas do conhecimento, incluindo 

as artes. Nao que este seja o rnomento de origem, mas um tempo que se 

configura como cosmovisao e atitude implfcitas e explfcitas da cultura 

predominantemente racional da epoca. Um sentimento ja resgatado pela 

Renascenc;:a, observado em diferentes tonalidades e forc;:a nas grandes 

civilizac;:oes antigas. 

A contextualizac;:ao do perfodo hist6rico aqui apresentada, a partir do 

pinc;:amento de temas que se relacionam intimamente com nossos objetivos 

dentro do espac;:o limitado de nossa tese, obviamente nao esta livre de 

supress6es de elementos entendidos como relevantes, conforme os diversos 

pontes de vista possfveis. Essa constante incompletude parece se destacar 

em trabalhos que pretendem sinalizar para um opc;:ao de maior abrangemcia 

disciplinar perante o conhecimento. E, seguindo essa tonalidade dentro da 

presente pesquisa, passaremos a enfocar um ambiente em que a reflexao e a 

expressao artfstica passam a nos conduzir na direc;:ao das posturas especfficas 

em metaffsica com as quais nos propusemos dialogar. 
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Capltulo2 

As Metaflsicas 



As metafisicas 

2. 1 - Origens e para metros 

Merece especial atenc;:ao a necessidade de se apresentar a origem do termo 

metaffsica com o qual trabalhamos, primeiro pela razao de ter side utilizado 

com sentidos muito diferenciados e especfficos dentro das diversas doutrinas 

filos6ficas. Outra razao para o devido cuidado e a recente massificac;:ao do 

termo, apropriado pela midia para fins de comercializac;:ao de ideias e produtos 

extra ides do conhecimento esoterico, causando toda especie de deturpac;:ao, 

confusao e preconceito, pr6prios das estrategias pertinentes ao consume de 

massa. Na medida em que se desenvolver a exposic;:ao das diferentes 

abordagens metafisicas, buscaremos esclarecer seu significado dentro do 

presente trabalho, pois como coloca o fil6sofo frances Henri Bergson, "somes 

livres para dar as palavras o sentido que queiramos, contanto que tomemos o 

cui dado de defini-lo ... " (Bergson, 1984, p. 11) 

0 termo metafisica foi criado per Andr6nico de Rodes, no seculo I a. C. para 

designar a serie de livros de Arist6teles ordenados por letras do alfabeto grego 

que diziam respeito ao que o proprio Arist6teles chamou fi/osofia primeira. 

Per estarem tais livros classificados e publicados ap6s os seus oito livros da 

Fisica, passou-se a chama-los Metafisica, em grego, "que esta depois da 

fisica", ou "as coisas que estao atras das coisas fisicas". Apesar da origem 

classificat6ria, essa designac;:ao mostrou-se eficiente pelo fate de que a 

"filosofia primeira" trata do "mais a/em de", ou "por detras de', em relac;:ao 

aos estudos ffsicos ou da natureza. 

Talvez seja pertinente repetirmos a famosa frase do fil6sofo William James, 
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que define a metaffsica como "apenas um esfor<;:o extraordinariamente 

obstinado para pensar com clareza". A maioria dos homens se satisfaz em 

sobreviver, ocupando-se mais em aprimorar sua capacidade para a 

sustenta<;:ao da vida, e muito poucos pensam nas quest6es basicas da 

existencia- no sentido de que sao fundamentais e das quais dependem outras 

tantas. Por isso a metaffsica pode ser colocada como a busca nao s6 do 

conhecimento, mas principalmente do entendimento. 

Por outro lado, a metaffsica se vale, para infcio de seu trabalho, dos mesmos 

dados retirados do senso comum, aqueles que a maioria dos homens admitem 

por se apresentarem como axiomas ou alguma especie de convic<;:ao interior 

-a certeza da morte, por exemplo. 

"Ora, o datum, ou dado, significa literalmente algo que nos e oferecido, posto a nossa 

disposi9ao. Assim, tomamos como dado de um problema certas convic96es elementares 

do senso comum que todos ou a maioria dos homens estao aptos a sustentar com 

alguma persuasao intima, antes da reflexao filos6fica e, usualmente, resultam da 

tentativa de conciliar certos dados entre si. Sao, pelo contrario, ponto de partida para 

teorias, as coisas por onde se come9a, visto que, para que se consiga alguma coisa, 

devemos come9ar por alguma coisa, e nao se pode gastar o tempo todo apenas 

come9ando. Observou Arist6teles: 'Procurar a prova de assuntos que ja possuem 

evidemcia mais clara do que qualquer prova pode fornecer e confundir o melhor com 

o pior, o plausfvel como implausivel eo basico como derivative'. (Ffsica, Livro VIII, 

Cap. 3)" (Taylor, 1969, p. 15) 

Tais pontos de partida para a reflexao, que adiante podem vir a se tornar uma 

teo ria mais acabada, correm o risco de se tornar falsos em algum memento, 

uma vez que a filosofia deve submeter-se a sua epoca, considerando o avan<;:o 

alcan<;:ado pelas diferentes areas do conhecimento. Assim, as teorias -

incluindo aquelas metaffsicas- devem possuir um rnovimento constante de 

atualiza<;:ao de seus dados, evitando que essas mesmas teorias se torn em 
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exclusivamente uma justificativa para aquilo em que queremos acreditar. 

Aqueles que se encontram na condi9ao de ocupar-se com outros nfveis de 

atividades alem dos problemas praticos, necessitam questionar-se sobre 

diversas coisas, mas responder a pergunta crucial e ao mesmo tempo tao 

basica parece invadir as mentes com uma frequencia avassaladora: "quem, 

ou o que sou?" talvez seja a mais importante questao levantada em toda nossa 

existencia. Quando nos voltamos ao trabalho de formular respostas, somos 

levados a considerar duas realidades que se apresentam como um "mim 

mesmo", um "eu", e outra, se constituindo no meu proprio corpo ffsico. Este e 

um dado aceito pelo nosso senso comum, sendo anterior a reflexao, e 

independentemente de toda a duvida sobre a natureza dessas duas realidades 

ou da rela9ao entre elas. A partir disso, ao menos e possfvel admitir que tal 

rela<;ao podera se expressar em tres nfveis basicos: na identidade do eu com 

o corpo; na possessao, ou seja, na capacidade do eu possuir um corpo; na 

interliga9ao especial do eu como corpo, sendo o eu algo muito diferente do 

corpo. Dessas tres rela96es possfveis surgem a variadas concep96es que se 

formulam em diversas teorias. 

"Ora, qual e a ligar;:ao entre mim e meu corpo? Que especie de relac;:6es estou 

afirmando pelo indicative verbal 'tenho', quando digo com tanta confianc;:a que tenho 

um corpo? Abstratamente parecem existir apenas tres possibilidades genericas. Em 

primeiro Iugar, eu ter um corpo podera consistir, simplesmente, na identidade do eu 

com o corpo. Segundo, pode equivaler a uma possessao, como o eu ter um corpo 

consistir, essencialmente, nesse corpo estar entre as varias outras coisas que sao 

minhas ou possuo e, ao mesmo tempo, talvez, ser de algum modo unico entre essas 

coisas. Ou, finalmente, podera existir alguma ligac;:ao especial, talvez altamente metaffsica, 

entre os dois [eu mesmo e meu corpo], como a de que eu, como pessoa, seja uma coisa, 

o meu corpo outra coisa muito diferente, ambas interligadas de algum modo especial, 

apropriadamente expresso pela afirmar;:ao de que um tem o outro."(Taylor, 1969, p. 20) 

0 materialismo identifica o eu com o corpo, pois nada alem da materia possui 

condi96es para formar o corpo que se apresenta, vivo e pertencente ao reino 
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animal. A morte do organismo animal se constitui como fim de determinada 

pessoa, sen do que nada mais existe dela alem da sua decomposigao ffsica. 

"Por 'identidade' o materialista deve entender uma rigorosa e total identidade do eu com o 

corpo, e nada menos do que isso. Ora, afirmar a respeito de qualquer coisa, X, e de qualquer 

coisa, Y, que X e Y sao identicos, ou que realmente sao uma e a mesma coisa, equivale a 

estar pronto a afirmar a respeito de X toda e qualquer particularidade, toda e qualquer 

qualidade que tambem afirme a respeito de Y, e vice versa. lsso e simplesmente uma 

consequencia da identidade de ambas as coisas, pois se existir qualquer particularidade 

que possa ser verdadeiramente atribufda ao objeto Y, entao segue-se, logicamente, que X 

e Y sao duas coisas diferentes e nao a mesma coisa." (Taylor, 1969, p. 22) 

"Essa concep9ao materialista de uma pessoa tern a grande vantagem da simplicidade. 

Sabemos que existem corpos, que existem corpos animais vivos e que alguns destes 

sao, na linguagem comum, denominados homens. Uma pessoa, portanto, nessa 

concepgao, nada e de misterioso ou metaffsico, pelo menos, no que diz respeito a 

especie de coisa que e. 

Uma consequencia dessa simplicidade e que nao precisamos especular sobre as 

relagoes entre o nosso corpo eo nosso espfrito, ou indagar como estarao associados, 

ou como atuara um sobre o outro; todas essas questoes perdem sentido dentro desse 

quadro conceptual, que nega, em primeiro Iugar, estarmos tratando com duas coisas 

distintas." (Taylor, 1969, p. 21) 

Uma vez que o materialismo nega terminantemente e por princfpio a existencia 

do espfrito, a metaffsica nao pode lhe propiciar qualquer sentido, pois todo 

fenomeno, por mais sutil que seja, sera sempre compreendido como alguma 

especie de rarefagao ou subproduto da materia. 0 proprio pensamento, a 

memoria e os sentimentos estariam alojados no cerebro ffsico ou seriam 

derivados de relagoes bioqufmicas e psicoffsicas desse orgao altamente 

evolufdo no ser humano. Muitos experimentos cientfficos desde o seculo XIX 
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vem tratando as regioes cerebrais como passfveis de serem aferidas 

numericamente, procurando estabelecer formulas matematicas para a 

quantifica<;ao dos fenomenos psicologicos. 

De outro Ia do, o dualismo distingue de forma radical a alma ou espfrito humano 

de seu corpo, dadas as propriedades especfficas apresentadas do ponto de vista 

do conhecimento, da moral ou dos desejos, por exemplo, uma vez que o corpo 

possui incontestavelmente uma natureza como objeto ffsico. Seria talvez estranho 

afirmar que o corpo ou parte dele deseja estar em determinado Iugar, odeia uma 

outra pessoa, e tiel etc. Desse modo, no dualismo a pessoa e identificada com a 

alma ou espfrito, sendo o corpo um objeto de posse ou de uso. 

"A mais simples e mais radical de tais concep96es identifica a pessoa ou eu com a 

alma ou espfrito, e declara que as suas rela96es com o corpo sao quase acidentais, 

de mera ocupayao, posse ou uso. Assim, Platao e muitos fil6sofos mfsticos, antes e 

depois dele, conceberam o corpo como uma verdadeira prisao da alma, uma coisa 

grosseira, feita de barro, da qual urn dia a alma jubilosamente se evade para viver 

sua propria existencia independente e livre, a semelhanya da ave que loge de sua 

gaiola ou da cobra que se desembara9a da pele. Uma pessoa, assim concebida, e 

uma substancia nao-material - urn esp/rito, na acepyao mais estrita - relacionada 

com urn corpo animal tal como o possuidor e a coisa possuida, o residente e a 

residencia, ou o usuario e a coisa usada." (Taylor, 1969, p. 24) 

As vertentes que optam pela distin<;ao entre corpo e espfrito sao diversas, 

caracterizando-se pelo tipo de rela<;ao existente entre essas duas realidades. 

0 idea/ismo sustenta que os corpos em geral, incluindo o proprio, existem 

como ideias em determinado espfrito. E um termo muito ample em filosofia, 

relacionando-se com grande numero de sentidos e, assim sendo, elegemos 

alguns aspectos mais gerais sobre o mesmo. Tambem conhecido por 

formalismo, o termo foi utilizado inicialmente pelo pensador e matematico 

alemao Gottifried Leibniz (1646-1716), referindo-se a Platao (c. 428-347 

aC) e a outros filosofos para os quais a realidade e redutfvel, em ultima analise, 
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a ideia, ou forma. Toda doutrina ou atitude em que o princfpio central reside 

nos ideais dirigindo as ayoes humanas, pode ser considerado idealismo, des de 

que tenha como ponte de partida para reflexao o "eu", ou "sujeito", ou 

"consciencia", ao inves do "mundo externo". Para Platao, a ideia eo objeto do 

conhecimento intelectual, a realidade metafisica, transcendente ao mundo 

sensfvel. As coisas sao, para ele, aparencias ou reprodu96es imperfeitas das 

ideias que estao fora dessas coisas, mas estao dentro de n6s, adormecidas 

em nossa alma que as contemplou em existencias anteriores. Conhecer seria, 

nesse sentido, lembrar-se. Em seu celebre mito da caverna (livro VII, da 

Republica), Platao resume alegoricamente sua concep9ao a respeito da 

realidade e do significado da filosofia: 

"lmaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto rnuro, cuja entrada 

permtte a passagem da luz exterior. Desde seu nascirnento, geragao ap6s geragao, seres 

humanos ali vivern acorrentados, sem poder mover a cabega para a entrada, nem 

loccmover-se, forgados a olhar apenas a parede do fundo, e sem nunca terem visto o 

mundo exterior nem a luz do Sol. Acima do muro, uma restia de luz exterior ilumina o 

espago habitado pelos prisioneiros, fazendo com que as coisas que se passam no mundo 

exterior sejam projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Por tras do 

muro, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras de homens, 

mulheres, animais cujas sombras sao projetadas na parede da caverna. Os prisioneiros 

julgam que essas sombras sao as pr6prias coisas externas, e que os artefatos projetados 

sao os seres vivos que se movem e falam. Urn dos prisioneiros, tornado pela curiosidade, 

decide fugir da caverna. Fabrica um instrumento com o qual quebra os grilh6es e escala 

o muro. Sai da caverna, no primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosidade do 

Sol, com a qual seus olhos nao estao acostumados; pouco a pouco, habitua-se il. luz e 

comega ver o mundo. Encanta-se, deslumbra-se, tern a felicidade de, finalmente, ver as 

pr6prias coisas, descobrindo que, em sua prisao, vira apenas sombras. Deseja ficar Ionge 

da caverna e s6 voltara a ela se for obrigado, para contar o que viu e libertar os demais. 

Assim como a sub ida foi penosa, porque o caminho era ingreme e a luz ofuscante, tambem 

o retorno sera penoso, pois sera preciso habituar-se novamente as trevas, o que e mutto 
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mais dificil do que habituar-se a luz. De volta a cavema, o prisioneiro sera desajeitado, 

nao sabera mover-se nem falar de modo compreensivel para os outros, nao sera 

acreditado por eles e correra o risco de ser morto pelos que jamais abandonaram a 

caverna. 

A cavema, diz Platao, e o mundo sensivel onde vivemos. A restia de luz que projeta as 

sombras na parede e um reflexo da luz verdadeira (as ideias) sobre o mundo sensivel. 

Somes os prisioneiros. As sombras sao as coisas sensfveis que tomamos pelas 

verdadeiras. Os grilh6es sao nossos preconceitos, nossa confian<;a em nossos sentidos 

e opini6es. 0 instrumento que que bra os grilh6es e faz a escalada do do muro e a dialetica. 

0 prisioneiro curioso que escapa e o fil6sofo. A luz que ele ve e a luz plena do Ser, isto e, 

o Bem, que ilumina o mundo inteligfvel como o Sol ilumina o mundo sensfvel. 0 retorno a 

caverna e o dialogo filos6fico. Os anos despendidos na cria<;ao do instrumento para sair 

da caverna sao o esfor<;o da alrna, descrito na Carta Selima, para produzir a "fafsca" do 

conhecimento verdadeiro pela ''fric<;ao" dos modes de conhecimento. Conhecer e um ato 

de liberta<;ao e de ilumina<;ao. 

0 Mito da Caverna apresenta a dialetica como movimento ascendente de liberta<;ao do 

nosso olhar que nos Iibera da cegueira para vermes a luz das ideias. Mas descreve 

tambem o retorno do prisioneiro para ensinar aos que permaneceram na caverna como 

sair dela. Ha, assim, dois movimentos: ode ascensao (a dialetica ascendente), que vai da 

imagem a cren<;a ou opiniao, desta para a matematica e desta para a intuigao intelectual 

e a ciencia; e o do descenso (a dialetica descendente), que consiste em praticar com 

outros o trabalho para subir ate a essencia e a ideia. Aquele que contemplou as ideias no 

mundo inteligfvel desce aos que ainda nao as contemplaram para ensinar-lhes o caminho. 

Por isso, desde Menon, Platao dissera que nao e possfvel ensinar o que sao as coisas, 

mas apenas ensinar a procura-las. Os olhos !cram feitos para ver, a alma, para conhecer. 

Os primeiros estao destinados a luz solar, a Segunda, a fulgura<;ao da ideia. A dialetica e 

a tecnica liberadora dos olhos do espfrito." (Chauf, 1994, p. 194-195) 

No idealismo moderno, "ideia" nao significa o mesmo que para o idealismo 
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platonico. Para as formulay6es mais atuais, o idealismo tende a se constituir 

como etico ou politico, uma vez que nii.o se pode concluir que estejam 

separadas as ideias dos ideais. Para um idealismo mais estritamente 

"filos6fico" temos de identificar dois aspectos, ora independentes, ora unidos: 

o aspecto gnoseol6gico e aquele metaffsico. 0 idealismo gnoseol6gico e 

resultado de exame das condi96es do conhecimento sem seater em nenhuma 

tese sobre a estrutura da realidade, enquanto o metaffsico distingue-se por 

um suposto sobre a estrutura do real enquanto ligado ou dependente da 

consciencia. Por admitir que as coisas declaradas reais sao cognoscfveis, a 

pergunta basica que parece poder ser feita em rela9ii.o ao idealismo seria: 

"como se podem conhecer em geral as coisas?". 

Para o idealismo "ser" tem o significado de "ser dado na (ou para) a 

consciencia", "serconteudo", ou "estar contido" na consciencia. Assim, nem 

todo idealismo pretende reduzir o ser ou a realidade a consciencia, espf rito, 

sujeito etc. 0 ser ou oreal se determinarem pela consciencia nii.o quer dizer 

que nao haja outra realidade alem da consciencia do sujeito. Dadas essas 

caracterfsticas e aspectos colocados, limitamos-nos a citar algumas das varias 

expressoes em filosofia relativas ao idealismo que se formaram no decorrer 

da hist6ria: idealismo objetivo, idealismo subjetivo, idealismo 16gico, idealismo 

transcendental, idealismo crftico, idealismo fenomenol6gico ... 

No que se refere a Estetica, idealismo e tudo o que se op6e ao realismo. 

Aplica-se, nesse caso, as diversas doutrinas que consideram que o objetivo 

da arte nii.o e a imita9ii.o da natureza, mas a busca de uma representa9ii.o da 

natureza, talvez ficticia, mas satisfat6ria ao espfrito. 

Ja o interacionismo sugere que o corpo atua sobre o espfrito e vice-versa, 

fazendo dessa ligayii.o por causae efeito o vinculo e uniii.o do corpo com o 

espfrito num sujeito. 
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"Ora, o modo mais simples e mais comum de expressar a relagao entre um corpo e 

um espirito, para que, juntos, constituam uma pessoa, e dizer que interatuam, isto e, 

que atuam casualmente um s6bre o outro. De maneira mais precisa podemos dizer 

que, embora o espirito de uma pessoa nao seja, uma coisa fisica, os eventos que 

nele transcorrem revestem-se, por vezes, de efeitos ou consequencias causais dentro 

do corpo. lnversamente, conquanto o corpo de uma pessoa nao seja, evidentemente, 

uma coisa mental ou nao-fisica, os eventos que nele ocorrem, particularmente no 

sistema nervoso e no cerebro, tem porvezes efeitos ou consequencias causais no espfrito 

ou consciencia. 0 corpo eo espfrito de um homem individual, nessa conformidade, sao a 

expressao do modo como estiverem relacionados." (Taylor, 1969, p. 31) 

Essa formulac;:ao classica do interacionismo parece dever-se a Rene 

Descartes, mas ele nao explicou satisfatoriamente como a interac;:ao entre 

corpo e mente ocorre, limitando-se a localiza-la na glandula pineal (epffise), 

situada no cerebro humane. Descartes apresenta a questao do metodo para 

instaurar o poder da razao e da ciencia contra a atmosfera em que a incerteza 

e o ceticismo eram propiciados pel as conquistas da Renascenc;:a e pel a falencia 

dos valores medievais. Ao contrario de Francis Bacon (1561-1626), que 

sustentava uma ciencia fundamentada na observac;:ao e na experimentac;:ao, 

Descartes inaugura o racionalismo moderno, buscando na razao os recursos 

que recuperariam a certeza cientffica. Mas, apesar da maier parte da obra de 

Descartes ser dedicada as ciencias (principalmente a matematica e a 6ptica), 

o fil6sofo sustentou que a raiz de tudo se encontrava nas quest6es metaffsicas. 

"A filosofia, diz-nos Descartes, e o estudo da Sabedoria, isto e, um 'perfeito 

conhecimento de todas as coisas que o homem pode saber, tanto para a conduta de 

sua vida como para a conservagao de sua saude e a invengao de todas as artes'; 

mas a lim de que este conhecimento seja tal, acrescenta, 'e necessaria que seja 

deduzido das causas primeiras."' (Granger in Descartes, 1979, p. 24) 

E, para que fosse possfvel restabelecer a credibilidade cientifica, o primeiro 
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passo deveria sera eliminagao da duvida que se configurava como o grande 

obstaculo colocado pelo ceticismo da epoca. 0 mentor do ceticismo no perfodo, 

o fil6sofo Michel de Montaigne (1533-1592), defendia como urn dos pilares 

de sua doutrina que o antagonismo existents entre a certeza e a incerteza 

reside no proprio "eu". Descartes inicia desse ponto, aprofundando-se em si 

mesmo para determinar adiante que as ideias referentes aos objetos ffsicos 

sao percebidas de forma instavel e obscura, facilmente atingidas pela duvida. 

"0 espiritualismo constitui a tradiQao classica da filosofia francesa. Montaigne foi em 

FranQa o iniciador de uma forma de filosofia que consiste na investigaQao introspectiva, 

na pesquisa conduzida em torno da interioridade da consciencia. Atraves de Descartes, 

Malebranche e Pascal, esta forma de filosofia inseriu-se na filosofia moderna e 

contribuiu para a formar." (Abbagnano, 1984, p. 1 02) 

De outro lado, concluiu que nog6es como "numero", ou "figura'' se apresentavam 

com nitidez e estabilidade. Tais ideias seriam a base do pensamento e se 

mostrariam como as ferramentas para o desvendamento do universe, descrito 

pelas vias da razao, atraves da linguagem matematica. Talvez a formulagao 

da "matematica universal" tenha sido o objetivo maior do fil6sofo, urn model a 

te6rico unico que permitiria reunirtodo o conhecimento humano existents. Urn 

obstaculo, entretanto, teria de ser superado: demonstrar que a certeza nao 

seria somente subjetiva ou ficcional, mas que existiria objetivamente, de acordo 

com a necessidade cientffica. Descartes passa entao a duvidar 

sistematicamente das pr6prias ideias claras que o espfrito admitiu como 

evidentes. Assim, ao aplicar a duvida em cada conhecimento observado, 

conclufa restar urn ponto de certeza que podia fazer com que se superasse o 

duvidar sistematico: "se duvido, penso". 

Dessa forma, as ideias claras e a precisao tornam-se preceitos matematicos 

basicos para a construgao do metoda cartesiano, constituindo-se como o 

"preceito da evidencia". A esse seguem-se o "preceito de analise", ou seja, 
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dividir cada problema apresentado no numero de parcelas necessarias para 

serem solucionadas; o "preceito de sfntese", buscando ordenar os 

pensamentos, partindo dos objetos mais simples e face is de serem conhecidos, 

para gradualmente atingir os mais complexes; o "preceito da enumeragao", 

verificando se nada foi omitido no decorrer do processo. E desse modo que 

Descartes preve tanto para a ciencia como para a vida um metoda em que 

impera a razao, essa ultima se manifestando como na forma matematica de 

intuig6es e analises. E tal como uma proposigao matematica, o existir torna

se, para Descartes, uma consequencia do eu pensante: "se duvido, penso. 

Penso, logo existo." 

"E, como a multidiio de leis fomece amiUde escusas aos vicios, de rnocb que um Estado e bem melhor 

dirigido quando, tendo embora muito poucas, sao estritamente cumpridas; assim, em vez desse grande 

nllmero de preceitos de que se oomp6e a L6gica, julguei que me bastariam os quatro seguintes, desde 

que tomasse a firme e oonstante resolu;:iio de nao deixar uma s6 vez de obseiVa-los. 

Oprimeiro era ode jamaisacolheralgumacoisaoomoverdadeira que eu nii.ooonhecesseevidentemente 

como tal; isto e, de evitar cuidadosamente a precipita9i§.o e a preven9i§.o, e de nada incluir em meus 

jufzos que nao se apresentasse tao clara e cfiStintamente a meu espfrito que eu nao tivesse nenhume 

ocasiiio de p&lo em dUvida. 

0 segundo, o de dividir cada uma das dificuidadas que eu examinesse em tantas paroelas quantas 

possfveis e quantas neoessanas fossem para melhor resolvii-las. 

0 teroeiro, o de oonduzir por ordam de meus pensamentos, oorne<;:anc1o palos objetos mais simples e 

mais taoeis de oonheoer, para subir, pouco a pouco, como por degraus, ate o conhecimento dos mais 

oompostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que nao se preoedem naturalmente uns aos 

outros. 

E o ultimo, o de fazer em toda parte enumerayiies tao oompletas e revis6es tao gerais, que eu tivesse 

a oerteza de nada omitir." (Descartes, 1979, p. 38) 
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Decorre dai a certeza do "existo" como coisa pensante (res cogitans) que se 

constitui como o mundo subjetivo. Mas antes de provar racionalmente uma 

existencia externa ao ser pensante, Descartes procura colocar a prova a 

existencia de Deus (res infinita), criadora e mantenedora de qualquer 

existencia, um fundamento absolute da objetividade (res extensa). Deus seria 

um intermediario entre as duas realidades finitas: o pensamento humano eo 

mundo fisico, divisao essa que se estende ao modelo dualista corpo-mente 

cartesiano. 

Uma questao classica na consideracao da interferencia da mente sabre o 

corpo, do ponto de vista interacionista, e a sensacao de dor. Se observarmos 

uma agressao ao corpo, teremos a dor como um acontecimento mental, 

subjetivo e inobservavel materialmente. Considerando um trauma osseo, por 

exemplo, os danos causados ao corpo no local podem ser constatados por 

um ortopedista; a transmissao dos impulses eletricos e quimicos podem ser 

tracados por um neurologista; um fisiologista pode, finalmente, explicar o 

funcionamento dos diversos processes com base nas regularidades e 

interconex6es conhecidas do corpo humano. Mas a dor em si e o efeito final 

da alteracao corporal, e por mais detalhes que mostrem especialistas e 

instrumentos precisos de analise, nao a poderemos isolar para observacao 

uma vez que nao se localiza no fisico. Nem mesmo a propria pessoa percebe 

a dor da mesma forma que observa qualquer outro objeto, ou mudanca de 

ordem fisica no proprio corpo. 

Os interacionistas colocam tambem que a atuacao da mente sabre o corpo 

poderia ser observada na oportunidade da constatacao de sentimentos, 

igualmente subjetivos, tais como o medo ou o estfmulo causado pela 

visualizacao de um alimento agradavel ao paladar. 0 medo tern a propriedade 

de deflagrar um processo de transpiracao, incluindo ou nao a alteracao do 

batimento cardfaco, podendo ser observado com ou sem a medicao por 

instrumentos. 0 mesmo ocorre ao depararmos com um alimento tido como 
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agradc'!Vel; percebemos que a produc;:ao de saliva ocorre antes mesmo do 

contato ffsico. Alem disso, Iemos que a atividade corporal voluntaria tern como 

suas causas as opc;:oes, decis6es, intenc;:oes ou volic;:oes, tambem 

inobservaveis por um outro sujeito. Poderfamos observar os efeitos dessas 

causas no corpo, mas nao terfamos acesso a elas em si mesmas. 

Decorrente desse problema da relac;:ao possfvel corpo-mente, poderfamos 

apontar para o ocasionalismo de Nicolas Malebranche (1638-1715) como 

um desdobramento cartesiano. 0 fil6sofo sustentava serum desejo de Deus 

a causa verdadeira de toda a relac;:ao entre o corpo e a mente. A ac;:ao recfproca 

dessas duas substancias diferentes diversas foi considerada impossfvel por 

alguns dos continuadores do cartesianismo, estabelecendo-se daf a diferenc;:a 

entre as causas principais e as causas ocasionais da ac;:ao recfproca. 0 

movimento dos corpos seria a "causa ocasional", enquanto a ac;:ao de Deus 

era considerada a causa verdadeira e principal. Nao seria o corpo a causa 

das sensac;:oes, nem a vontade seria a causa dos movimentos corp6reos: 

Deus produz as sensac;:oes diretamente na alma por ocasiao de uma alterac;:ao 

no corpo ou o movimento corp6reo por ocasiao de uma volic;:ao da alma. 

"E evidente que, se nao conhecesse exactamente o tamanho das proje-;:oes que se 

desenham no nervo 6ptico, a situa<;ao e o movimento do meu corpo e, por assim 

dizer, divinamente a 6ptica e a geometria, quando dependesse de mim formar as 

percep-;:oes dos objectos, nunca poderia percepcionar a distancia, a figura, a situac;:ao 

e o movimento de qualquer corpo. Logo, e necessario que a causa de todas as 

percepc;:oes que tenho quando abro os olhos no meio de urn campo, saiba exactamente 

tudo isso, pois todas as percepc;:oes s6 assim sao reguladas. Deste modo, a regra 

invariavel das nossas percep-;:oes e uma geometria ou 6ptica perfeita; e a sua causa 

ocasional ou natural e o que unicamente ocorre nos nossos olhos, na situa<;:ao e 

movimento do nosso corpo. Por exemplo, se for transportado por urn movimento tao 

uniforme, como por vezes num barco, que nao sinta este movimento, a margem parecer

me-a que se move. Da mesma maneira se olhar para urn objecto atraves de um vidro 
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convexo ou c6ncavo, que aumente ou diminua a imagem que dele se desenha no 

olho, viHo-ei sempre maior ou mais pequeno do que e. Alias, ainda que conhe<;:a o 

tamanho deste objecto, nunca terei uma percep<;:ao sensfvel a nao ser proporcional a 

imagem que dele se forma nos meus olhos. Com efeito, o Deus que adoramos, o 

Criador de nossas almas e dos nossos corpos, para unir as duas substancias de que 

o homem e composto, fez uma lei geral pela qual nos da em cada memento todas as 

percep<(Oes dos objectos sensfveis que a n6s pr6prios deviamos atribuir como se 

conhecessemos perfeitamente a geometria e a 6ptica, e o que passa nos olhos e no 

resto do corpo, poderfamos, alem disso, unicamente como consequencia deste 

conhecimento, agir em n6s mesmos e produzir todas as sensag6es relativamente a 

tais objectos." (Malebranche, 1990, p. 28-29) 

Para Malebranche, o princfpio fundamental cartesian a seria correto, ou seja, 

o objeto imediato da consciencia e a ideia que permite o homem conhecer os 

objetos externos a ele. As ideias seriam "seres reais", e tambem "seres 

espirituais", muito diferentes e superiores aos corpos que representam. Ele 

concordaria com Descartes ainda quanto ao metodo, as regras e aos 

problemas da razao. Sua maier contribui9ao ao cartesianismo do ponte de 

vista da escolastica parece ter sido a busca da concilia9ao entre a razao e a 

fe. A razao torna-se urn instrumento de defesa da verdade religiosa, uma vez 

que, para Malebranche, a fe conduziria a razao e sem ela nao alcan9aria certas 

verdades; mas a fe sem a razao nao tornaria o homem virtuoso e mais 

consciente das verdades eternas. Atraves da duvida sobre as pr6prias 

experiencias ou dogmas religiosos, o hom em se regularia e seria conduzido 

a inteligencia. Para Descartes, Deus e urn principia filos6fico, garantindo a 

imutabilidade das verdades etemas e dos princfpios da natureza. Busca nesse 

Deus encontrar urn absolute que garanta os princfpios da filosofia e da ciencia 

ffsica. Malebranche pretende conduzir o homem a uma clareza racional em 

rela9ao a Deus e as verdades da fe. Juntos, esses pensadores tern fundamental 

importancia nas futuras gera96es da filosofia francesa e europeia: 
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"Filha do cartesianismo, a filosofia do lluminismo deve a Descartes- e a Malebranche o gosto 

do raciocinio, a busca da evidencia intelectual, e, sobretudo, a audacia de exercer livremente 

seu jufzo e de levar a toda parte o espfrito da duvida met6dica." (Chii.telet, 1974, p. 75, v. 4) 

Outro desdobramento a ser considerado dentro dessa perspectiva e a doutrina 

da harmonia preestabelecida de Gottfried Leibniz (1646-1716), pois sua 

explica9ao para a harmonia corpo-mente e apresentada como simples 

ocasi5es em que Deus age, dando origem a eventos que normalmente os 

acompanham, e que sao concebidos como seus efeitos. Tal posi9ao pode 

ser averiguada muito anteriormente ao seculo XVII; quest5es como a 

causalidade reservada a Deus podem ser encontradas na filosofia islamica 

de AI-Ghazali, no seculo IX, que a transmitiu ao mundo medieval. A partir da 

I dade Modema, os gran des movimentos do pensamento fundamentam-se na 

escolastica, a filosofia da igreja cat61ica, tornando-se uteis a justifica9ao e 

sisternatiza9ao da fe religiosa. A explica9ao leibniziana maternatica do rnundo 

foi heran9a de Descartes, enquanto a concep9ao teleol6gica de universe

aquela em que tudo o que ocorre, acontece para cumprir determinados fins

provem de Arist6teles e da escolastica. Parece que Leibniz construiu uma 

sfntese entre o racionalismo cartesiano eo finalismo aristotelico, apresentando

se como uma serie de princfpios de conhecimento que originam uma 

concep9ao de mundo e uma etica que se estende a politica. 

Mas enquanto o universe cartesiano e geometrico e mecanico, o fil6sofo 

alemao opta por uma concep9ao mais afeita a dinamica: a no9ao de materia 

para Leibniz e essencialmente atividade. 0 universe seria composto por 

unidades de fon;:a que ele denominou "m6nadas". Essas unidades nao se 

limitariam, contudo, a forma9ao de materia, mas tambem se constituiriam 

mediante a experiencia interior de cada indivfduo, revelando-as ao mesmo 

tempo substancias unas e indivisfveis. Para Leibniz, Deus cria as m6nadas 

como se fossem rel6gios, organizando-os perfeitamente, a fim de marcarem 

sempre a mesma hora; da-lhes corda ao mesmo instante, e, a partir daf, os 
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deixa livres para operarem por si pr6prios, dentro de urn sistema conciliado e 

harm6nico. 

"A Monada, de que falaremos aqui, e apenas uma substimcia simples que entra nos 

compostos. Simples, quer dizer: sem partes. 

Visto que h8. compostos, e necessaria que haja substancias simples, pois o composto 

e apenas a reuniao ou aggregatum do simples. 

Ora, onde nao h8. partes, nao h8. extensao nem figura, nem divisibilidade possiveis, e, 

assim, as Monadas sao os verdadeiros Atomos da Natureza, e, em uma palavra, os 

Elementos das coisas. 

[ ... ] Nao ha meio tambem de explicar como a Monada possa ser alterada ou modificada 

em seu intimo por outra criatura qualquer, pois nada se lhe pode transpor, nem se 

pode conceber nela algum movimento interne que, de fora, seja excitado, dirigido, 

aumentado ou diminuido Ia dentro, como nos compostos, onde h8. mudan9a entre as 

partes. As Monadas nao tem janelas por onde qualquer coisa possa entrar ou sair. Os 

acidentes nao podem destacar-se, nem passear fora das substancias, como outrora 

as especies sensiveis dos Escolasticos. Assim, nem substancia, nem acidente podem 

vir de fora para dentro da Monada. 

[ ... ] Dou ainda por aceito estar todo ser criado sujeito a mudan9a, e, por conseguinte, 

tambem a Monada criada, e considero ser esta mudan9a continua em cada uma 

delas." (Leibniz, 1979, p. 1 05) 

Mas tambem existe, do ponto de vista de alguns fil6sofos, uma teoria que 

teria origem numa interpreta9ao distorcida do dualismo cartesiano. Essa outra 

hip6tese construfda, conhecida como paralelismo, e a de que corpo e espfrito, 

diferentes enquanto substancia, nunca atuam urn sobre o outro, mas as hist6rias 

de cada parecem possuir uma liga9ao causal. Certos tipos de fen6menos 
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mentais co-ocorreriam com certos fenomenos ffsicos, nao havendo intera<;:ii.o 

causal entre eles. Na filosofia da mente, para se tentar resolver o dilema da 

intera<;:ii.o mente-corpo, sugere-se que devemos imagina-los como dois 

sistemas com funcionamento paralelo. Por exemplo, quando ocorre um 

ferimento no corpo, isso nao causa a dor, mas uma harmonia que existe entre 

o sistema mental e o corporal, devido talvez a Deus, e quem garante a 

existencia dessa sensa<;:ao simultaneamente ao estfmulo ffsico. 0 mesmo 

ocorreria no caso de uma inten<;:ii.o seguida de uma a<;:ao correspondents: o 

que se determina no pensamento acaba por se harmonizar como corpo ffsico 

que agira em conformidade com esse pensamento. 

Outros, defensores ainda da impossibilidade da agao nao-material sobre a 

materia e o inverse, admitem que corpo e espfrito constituem aspectos da 

mesma coisa: e a cham ada teo ria do duplo aspecto. Pode ser considerada 

uma posigao segundo a qual devemos evitar as concep<;:6es que diferenciam 

o corpo e a mente, porque isso faz com que as relag6es recfprocas entre eles 

sejam necessariamente conflitantes ou problematicas. Ao inves disso, 

deverfamos admitir que o sujeito uno, ou pessoa, seria passive! de ser descrito 

indiferentemente, seja numa perspectiva mental ou ffsica. Dessa maneira, 

estariam denotados os diferentes aspectos da mesma entidade. Apesar de 

se apresentar como uma alternativa atraente para as dificuldades mais 

imediatas do dualismo cartesiano, essa teoria nao consegue evitar os 

problemas semelhantes a doutrina de Descartes, na medida em que nao pode 

explicar como se interagem as propriedades caracterfsticas do corpo e da 

mente. 

0 epifenomenalismo (ou epifenomenismo), como tambem nao aceita ser 

possfvel a atuagao de uma realidade que nao e material resultar em efeitos 

sobre o ffsico, estabelece que o corpo atua sobre a mente para produzir 

consciencia, pensamento e sentimento, mas que o espfrito em si nao seria 

capaz de produzir efeitos ffsicos. Tal doutrina admite um fenomeno acrescido 

a outro, sem que fa<;:a parte essencial dele. 
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"Recorre-se a, por vezes, a analogia do apito de uma maquina a vapor, que produz o 

som ( o que corresponds a experiencia), mas nao contribui para mover a maquinaria. 

0 epifenomenismo e uma solugao drastica para as serias dificuldades de conciliar a 

existencia da mente com o fato de, segundo a ffsica, um acontecimento ffsico s6 

poder ser causado por outre acontecimento fisico. Um epifenomenista pode aceitar a 

causalidade unidirecional, atraves da qual acontecimentos ffsicos produzem 

acontecimentos mentais, ou pode preferir uma certa especie de paralelismo, evitando 

tanto a causalidade entre mente e corpo, como entre o corpo e a mente [ ... ]. Masse 

os acontecimentos mentais nao tem relagoes causais, entao nao fica clare como eles 

podem ser objetos da memoria, ou mesmo da consciencia, o que constitui um dos 

principals problemas do epifenomenismo." (Blackburn, 1977, p. 118) 

Correntes da psicologia consideram por vezes a consciencia um epifenomeno, 

um acess6rio dos processes psfquicos sem o qual nao se comprometeria o 

desenvolvimento dos mesmos. 0 psicofisiologismo mecanicista, por exemplo, 

admite que a consciencia nao passa de uma fosforescencia que gravita sabre 

os processes fisio16gicos, ou seja, a causa para a existencia da consciencia 

e a atividade psicofisio16gica, aquela diretamente ligada ao sistema nervoso 

e ao nfvel cerebral, sendo que a capacidade de atua<;ao da consciencia seria 

mera ilusao. Assim, nao existiria uma interatua<;ao entre omental eo corporal, 

mas o corpo atuaria sabre a "mente" na medida em que alguns- senao todos 

- acontecimentos psicol6gicos constituem efeitos diretos ou indiretos daqueles 

fatos observaveis ocorridos no interior do corpo. Para Bergson, a consciencia 

como epifenomeno nao se sustentaria porque tal concep<;ao nao considera a 

necessidade de comprova<;oes empfricas para as hip6teses que constr6i. 

A metaffsica nao se lim ita ao tema do ser enquanto rela<;ao corpo-mente que 

elegemos como fundamental para desenvolver essa breve no<;ao; e um dentre 

muitos assuntos abordados pelos fil6sofos, tais como Jiberdade, determinismo, 

destine, tempo, devir, absolute, Deus ... Existem, alem dessa multiplicidade 

de temas, problemas complexes a serem superados por qualquer das 
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concep<;:6es eventualmente assumidas acima descritas e, na medida em que 

se apresentam hip6teses de solu<;:ao, as explica<;:6es formuladas suscitam 

dificuldades talvez mais complexas ainda. Mas nao nos cabe o aprofundamento 

nessas quest6es especfficas, considerando que nossa inten<;:ao e criar uma 

circunstancia<;:ao, uma compreensao de carcl.ter mais geral. Obviamente a 

simplifica<;:ao aqui apresentada nao pode abranger as inumeras quest6es 

metaffsicas tratadas pelos fil6sofos que nos dispusemos a enfocar, muito 

menos de toda a metaffsica desenvolvida na hist6ria da filosofia. Nos 

limitaremos a considerartemas ou conceitos contidos nas conclus6es de Henri 

Bergson e Charles S. Peirce, na medida em que sejam, do nosso ponto de 

vista, de alguma forma interessantes e relacionados direta ou indiretamente 

com os diversos nfveis das manifesta<;:6es artfsticas. 

A intui<;:ao se apresenta como urn dos focos centrais na esfera da arte dentro 

do presente trabalho, e ambos os fi16sofos tern, de forma mais ou menos 

explfcita, consideraveis pontos - nao necessariamente convergentes - a 

colaborarem com nosso trajeto. Apesar da dificuldade de abordagem, parece 

necessario que algo mais alem das demarca<;:6es do ja consagrado pela 

compreensao se exponha para que se abram perspectivas de pesquisa que 

contemplem as mudan<;:as bruscas na transi<;:ao de paradigmas pela qual 

trafegamos. Uma especie de interface entre as fronteiras racionais e nao

racionais necessita de urn mediador, admitido ao mesmo tempo como 

pertencente a regi6es desconhecidas, mas atuante e mutante, moldando-se 

a condi<;:ao de cada interlocutor das regi6es visitadas. 

Esse comunicador distante, portando credibilidade de verdadeiro, 

apresentando-se em sua completude possfvel e com a capacidade de se 

manifestar em qualquer lingua ou linguagem eo que chamamos intui<;:ao. Esta 

presente em qualquer atividade humana, e na arte possui a versatilidade de 

produzirtodo som, toda cor, todo movimento, todo ritmo imprescindfveis para 

se fazer vizinho da compreensao racional. Em termos de densidade, urn 
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princfpio que parte do nao-concreto para a concretude, existindo a partir de 

uma nao-forma, uma energia que se configura ao penetrar a consciencia 

material do mundo ffsico. Essa natureza, esse percurso, essa vincula9ao, essa 

aderencia, esse processo, quando admitidos, parecem ainda velados ao nosso 

entendimento, e, apesar de sua existencia atemporal alem de nao localizada, 

tudo isso nos leva a distingui-la como a pedra fundamental para a cria9ao. 

Retomaremos adiante a questao intuitiva nos seus diversificados enfoques 

selecionados, na medida em que se processe a introdu9ao dos temas 

pertinentes aos estudos psicol6gicos ou filos6ficos mais especfficos para, a 

partir dos elementos racionais organizados, incursionarmos pelas trajet6rias 

que nos encaminhem ao campo das artes, nosso ambiente privilegiado de 

trabalho. 

2.2- Em Bergson 

2.2. 1 - Dados biobibliograficos 

Henri-Louis Bergson nasceu em Paris, em 18 de outubro de 1859. Sua 

trajet6ria de aprendizado ja indicava, ao que parece, um futuro marcado pelo 

amplo desenvolvimento intelectual. lniciando seus estudos no Liceu Condorcet, 

trafegava com facilidade tanto na area das letras como naquela referente as 

ciencias. Aos 19 anos ingressa na Escola Superior, decidido a seguir carreira 

em filosofia. Em 1881 torna-se professor do Liceu de Angers; de 1883 ate 

18881eciona filosofia no Liceu Clermont-Ferrand. Nesse ultimo ano, publica o 

Ensaio sabre as Dados lmediatos da Consci{mcia, tese que prontamente 

determinou seu espa9o como um pensador destacado. 

Paralela a seu trabalho na carreira docente, Bergson desenvolveu uma 

consideravel obra, das quais se ressaltam, alem do Ensaio acima citado: 

Materia e Memoria, Ensaio sabre a Rela9ao entre Corpo e Espfrito (1897); 
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0 Riso, Ensaio sobre a Significar;ao do C6mico (1900); A Evolur;ao Criadora 

(1907); A Energia Espiritual (1919); Durar;ao e Simultaneidade (1922); As 

Ouas Fontes da Morale da Religiao (1932). No ano de 1914, Bergson foi 

admitido para a Academia Francesa, e inicia tambem suas atividades junto 

ao governo frances em rela9ao a rniss6es internacionais no decorrer da 

Primeira Guerra Mundial. Em 1928, recebe o premio Nobel de Literatura. Vem 

a falecer em 1941. 

2.2.2- Metaffsica e intuir;ao, ciencia e inteligencia 

Como exposto no capitulo 1, o perfodo vivenciado por Bergson situa-se na 

crescente polariza9ao entre as ideias propostas pelo positivismo e o 

espiritualismo frances. Bergson, reconhecendo a necessidade de atualiza9ao 

do pensamento da epoca, dados os avan9os importantes conquistados pela 

ciencia, desenvolve seu trabalho integrando as quest6es da materia as do 

espfrito, criando uma metaffsica renovada, tendo como um de seus pi lares a 

distin9ao entre as no96es de inteligencia e intui9ao. 

Segundo Bergson, a inteligencia e uma forma de se conhecer mediatamente 

um objeto. Ela se utiliza da analise, expressa por sfmbolos, mostrando uma 

progressao infinita de pontos de vista na descri9ao desse objeto. Nao teremos, 

assim, uma descri9ao e menos uma compreensao completa, porque nos 

colocamos fora do objeto, e por mais que somemos detalhes e acrescentemos 

suas caracterfsticas, teremos sempre um conhecimento relative. Assim, a 

inteligencia caberia o papel de operacionalizar o mundo no que se refere a 

sua parte materiaL 

Por sua vez, a intui9ao nao se fixa em nenhum ponto de vista e nao se ap6ia 

em nenhuma especie de sfmbolo. Ela se da por uma simpatia, uma 

identifica9ao com o interior de um objeto, sendo intraduzfvel por meio de 

qualquer simbologia; o conjunto de sfmbolos, que podem variar constantemente 
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na descri;;:ao, nao eo objeto mesmo. Assim, ate onde e possfvel, a intui;;:ao 

atinge o absoluto. Vejamos um exemplo esclarecedor do proprio fil6sofo: 

"Seja ainda uma personagem de romance cujas aventuras me sao contadas. 0 

romancista podera multiplicar os tra<;:os do carater, fazer falar e agir seu heroi tanto 

quanto queira: tude isto nao valera o sentimento simples e indivisivel que eu 

experimentaria se coincidisse um instante com a propria personagem. Entao, as 

palavras, os gestos e as ag6es me pareceriam correr naturalmente, como da fonte. 

Ja nao seriam acidentes acrescentando-se a ideia que me fazia da personagem, 

enriquecendo-a sempre mais e mais sem nunca completa-la. A personagem me seria 

dada de uma vez, integralmente, e os mil acidentes que a manifestam, em Iugar de se 

acrescentarem a ideia de enriqueceHa, me pareceriam, ao contrario, entao, 

destacarem-se dela, sem, entretanto, esgota-la ou empobrecer sua essencia. Tude o 

que me e contado ace rca da pessoa me fornece pontes de vista sobre ela. Todos os 

tragos pelos quais ma descrevem e que so podem fazer com que eu a conhe<;:a atraves 

de compara<;:6es com pessoas ou coisas ja conhecidas, sao signos pelos quais a 

exprimimos mais ou menos simbolicamente. Simbolos e pontes de vista me colocam, 

pois, fora dela; apenas me fazem reconhecer dela o que tern em comum com outros e 

que nao lhe pertencem propriamente. Mas o que e propriamente ela, o que constitui 

sua essencia, nao poderia ser percebido de fora, pois e, por defini<;:ao, interior, nem 

ser expresso por simbolos, poise incomensuravel com qualquer outra coisa. Descri<;:ao, 

historia e analise me deixam, pois, no relative. Somente a coincidencia com a propria 

pessoa me daria o absolute." (Bergson, 1984, p. 13) 

Mas a intui;;:ao, dentro da doutrina bergsoniana, alem de significar um 

conhecimento imediato que nos aponta para o absoluto, deve ser entendida 

num sentido mais dilatado como o metoda especial da metaffsica. Para 

Bergson, tanto o rigor da reflexao metaffsica, como a precisao perseguida no 

que se refere ao corpo de seu conhecimento, permite que essa configura;;:ao 

filos6fica se constitua como ciencia. 
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"A questao metodol6gica mais geral e a seguinte: como pode a intui.;;ao, que designa 

antes de tudo urn conhecimento imediato, formar um metoda, se se diz que o metoda 

implica essencialmente numa ou mais media.;;oes? Bergson apresenta freqOentemente 

a intui<;:ao como urn ato simples. Mas, segundo ele, a simplicidade nao exclui uma 

multiplicidade qualitative e virtual, dire.;;5es diversas nas quais ela se atualiza. Neste 

sentido, a intui<;:ao implica uma pluralidade de acep.;;oes, pontos de vista multiplos e 

irredutiveis. Bergson distingue essencialmente tres especies de atos, os quais 

determinam regras do metodo: a primeira especie concerne a posi.;;ao e cria.;;ao de 

problemas; a segunda, a descoberta de verdadeiras diferen.;;as de natureza; a terceira, 

a apreensao do tempo real. E mostrando como se passa de um sentido a outro, e qual 

e 'o senti do fundamental', que se deve reencontrar a simplicidade da intui.;;ao como a to 

vivido, podendo-se assim responder a questao metodol6gica." (Deleuze, 1999, p. 8) 

Ap6s tal distinc;:ao dessas formas de conhecer, Bergson nos coloca a 

considerac;:ao de que a realidade que todos apreendemos por intuic;:ao e a 

experiemcia interior de cada um, podendo ser percebida atraves de um tempo 

que !lui. Esse interior se manifesta como uma continuidade incessante, uma 

sucessao de estados tao vinculados entre si que considera-los como multiples 

requer uma volta para sua observac;:ao e uma suspensao de sua 

experienciac;:ao. Eles nao terminam e tambem nao iniciam; prolongam-se uns 

nos outros. Bergson termina por concluir nossa consciencia como memoria, 

numa durac;:ao pura que inviabiliza as ideias que pretendam estabelecer sua 

existencia em blocos justapostos, com divis6es interno/externo. 

"Ha uma realidade, ao menos, que todos apreendemos por dentro, por intuigao e nao 

por simples analise. E nossa propria pessoa em seu fluir atraves do ternpo. E nosso 

eu que dura." (Bergson, 1984, p.15) 

"Ora, nao ha dois momentos identicos num ser consciente. Tomemos o sentimento 

mais simples, suponhamo-lo constante, absorvamos nele a personalidade inteira: a 

consciencia que acompanhara este sentimento nao podera permanecer identica a si 
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mesma durante dois mementos consecutivos, pois o memento seguinte cent em sempre, 

alem do precedente, a lembranga que este lhe deixou. Uma consciencia que possuisse 

dois mementos identicos seria uma consciencia sem memoria. Ela pereceria e 

renasceria sem cessar. Como representar-se de outra forma a inconsciencia? 

Seria precise, pois, evocar a imagem de urn espectro com mil nuances, com 

degradag6es insensiveis que fazem com que passemos de urn tom ao outre. Uma 

corrente de sentimento que atravessaria o espectro tingindo-se de cada vez, com 

cada uma das nuances sucessivas do espectro permaneceriam sempre externas umas 

as outras. Elas se justap6em. Elas ocupam espago. Ao contnirio, o que e duragao 

pura exclui toda ideia de justaposigao, de exterioridade reciproca e de extensao." 

(Bergson, 1984, p. 16) 

"Entretanto, nao ha estado de alma, per mais simples que seja, que nao mude a cada 

instante, pois nao ha consciencia sem memoria, nao ha continuagao de urn estado 

sem adigao, ao sentimento presente, da lembranga de mementos passados. Nisto 

consiste a duragao. A duragao interior e a vida continua de uma memoria que prolonga 

o passado no presente, seja porque o presente encerra distintamente a imagem 

incessante do passado, seja, mais ainda, porque testemunha a carga sempre mais 

pesada que arrastamos atras de nos, a medida que envelhecemos. Sem esta 

sobrevivencia do passado no presente, nao haveria duragao, mas somente 

instantaneidade." (Bergson, 1984, p. 25) 

Passamos aqui para uma questao de representagao. A dificuldade que nos 

acompanha desde o infcio em relagao a natureza inexprimfvel da intuigao, do 

ponto de vista da utilizagao de sfmbolos, e tratada por Bergson dentro de seu 

prisma enquanto fi16sofo. A tradugao aproximada da intuigao filos6fica - e 

esse eo maximo de compreensao que podemos atingir, segundo o pensador 

- pode ser realizada pela linguagem verbal-escrita exclusivamente quando 

construfda atraves da utilizagao de imagens ao inves de conceitos. Assim 

estruturada, a representagao pode melhor contemplar a bifurcagao entre a 
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"coisa em si da compreensao pelo conceito", e dessa mesma "coisa em si 

imediata"- dentro do possfvel- reclamada pela intui<;:ao. Atinge-se um nfvel 

de compreensao mais contfguo da percep<;ao do senso comum, e mais 

adequado a condi<;ao fugidia caracterfstica da intui<;ao. 

"A vida interior e tudo isto de uma vez, variedade de qualidades, continuidade de 

progresso, unidade de dire<;:iio. Nao poderiamos representa-las por imagens. 

Mas poderfamos menos ainda representa-las por conceitos, isto e, por ideias abstratas, 

ou gerais, ou simples. Sem duvida, nenhuma imagem jamais reproduzira o sentimento 

original que tenho do escoamento de mim mesmo. Mas nao e necessaria, tambem, 

que tentemos reproduzi-lo. Aquele que nao for capaz de se dar a intuigao da duragao 

constitutiva de seu ser, nada seria capaz de faze-lo, e os conceitos menos ainda que 

as imagens. 0 unico objetivo do fi16sofo deve ser ode provocar aqui um certo trabalho 

que tende a entravar, na maior parte dos homens, os habitos de espfrito mais uteis a 

vida. Ora, a imagem tem ao menos esta vantagem: ela nos mantem no concreto. 

Nenhuma imagem substituira a intuigao da duragao, mas muitas imagens diversificadas, 

emprestadas a ordem de coisas muito diferentes, poderao, pela convergencia de sua 

agao, dirigir a consciencia para o ponto preciso em que ha uma certa intuigao a ser 

apreendida." (Bergson, 1984, p. 17) 

E sea intui<;ao, e por extensao a filosofia metaffsica sao melhor representadas 

por imagens, a ciencia, caracterizada por sua objetividade, analisabilidade, 

mensurabilidade, temporalidade, espacialidade, buscando obter a utilidade 

do conhecimento, melhor sera traduzida sea linguagem se desenvolver atraves 

dos conceitos. Para Bergson, a propria psicologia, que lida com o terreno 

complexo da subjetividade, atua da mesma forma. 

"A psicologia, com e!eito, procede por analise como as outras ciencias. Ela dissolve o 

eu, que lhe foi primeiramente dado numa intuigao simples, em sensag6es, sentimentos, 

representag6es, etc., que estuda separadamente. Ela substitui, pois ao eu uma serie 
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de elementos que sao os fates psicol6gicos. Mas estes elementos sao partes? Aqui 

esta toda a questao, e e por te-la eludido que se poe frequentemente o problema da 

personalidade humana em termos insoluveis. 

E incontestavel que todo estado psicol6gico, somente pelo fate de pertencer a uma 

pessoa, reflete o conjunto de uma personalidade. Nao ha sentimento, por mais simples 

que seja, que nao encerre virtualmente o passado e o presente do ser que o 

experimenta, que possa se separar e constituir um "estado", a nao ser porum esforyo 

de abstrayao e analise. Mas nao e menos incontestavel que sem este esforyo de 

abstrayao e de analise nao have ria desenvolvimento possfvel da ciencia psicol6gica. 

Ora, em que consiste a operayao pela qual o psic61ogo destaca um estado psicol6gico 

para erigi-lo em entidade mais ou menos independente? Ele come9a por negligenciar 

o colorido especial da pessoa, que nao poderia ser expresso em termos conhecidos 

e comuns. Depois, ele se esfor9a para isolar, na pessoa ja assim simplificada, tal ou 

qual aspecto que se presta a um estudo interessante. Trata-se, por exemplo, da 

inclinayao? Ele deixara de !ado a inexprimfvel nuance que a destaca e que faz com que 

minha inclinayao nao seja a sua; depois ele se atera ao movimento pelo qual nossa 

personalidade se move para um certo objeto; isolara esta atitude, e e este aspecto especial 

da pessoa, este ponte de vista sobre a mobilidade da vida interior, este "esquema" da 

inclinayao concreta, que ele erigira em fate independente." (Bergson, 1984, p. 19) 

A partir da intui<;:ao da dura<;:ao interior, que se mostra como urn movimento 

continuo e perceptive!, colocamos o que o fil6sofo frances expoe nas questoes 

relativas a propria mobilidade e outros conceitos adjacentes como a 

variabilidade e a homogeneidade ligados aos estados psicol6gicos. Tais 

estados sao elementos destacados da dura<;:ao, assumindo uma condi<;:ao 

im6vel e esquematica em que se torna possfvel a participa<;:ao da analise. 

Como os estados psicol6gicos sao extrafdos da mobilidade concreta da 

dura<;:ao, o conjunto de varia<;:6es que a analise aplicar sobre esses estados 

nao sera jamais o mesmo que a variabilidade da duragao em si. 0 mesmo 

ocorre com a homogeneidade que, percebida nos estados psicol6gicos 
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abstrafdos da dura<;ao, nao corresponde ao canl.ter heterogeneo da 

mobilidade. Todas as opera<;6es sao realizadas atraves de sfmbolos que nao 

sao a coisa em si, como sabemos, mas sim sua forma de representa<;ao. 

"Quer dizer que a analise opera sobre o imovel, enquanto a intui9iio se coloca na 

mobilidade, ou, o que e a mesma coisa, na dura9iio. Af esta a linha de demarca9iio 

bem nftida entre intui9iio e analise. Reconhecemos o real, o concreto, o vivido, na 

propria variabilidade. Reconhecemos o elemento naquilo que e invariavel. E e 

invariavel por defini9iio, sendo um esquema, uma reconstru9iio simplificada, com 

frequencia um simples sfmbolo, em todo caso um simples aspecto da realidade que 

flui. 

Mas o erro e acreditar que com estes esquemas recomporfamos o real. Nunca 

repetirfamos o suficiente: da intuigao podemos passar a analise, mas nao da analise 

a intuigao. 

Com a variabilidade farei tantas varia96es, tantas qualidades ou modifica96es quantas 

quiser, pois serao outros Iantos aspectos imoveis, tornados pela analise, na mobilidade 

dada na intuir;;ao. Mas estas modifica96es tomadas uma a uma nao produzirao nada 

que se assemelhe a variabilidade, pois nao eram partes dela, mas sim elementos, o 

que e coisa totalmente diversa." (Bergson, 1984, p. 26) 

Dessa "fabrica<;ao da realidade" atraves de sfmbolos, Bergson ainda 

depreende, a respeito da analise, que chegarfamos a dois pontos de vista 

opostos se quisermos reconstruir o concreto da dura<;ao. Um seria a 

multiplicidade de estados de consciencia sucessivos, e o outro, a unidade 

que os une, numa especie de dialetica que se resolve ria na propria dura<;ao 

como sfntese. 

"Se procuro analisar a dura9iio, isto e, resolve-la em conceitos pre-fabricados, sou 

obrigado, pela propria natureza do conceito e da analise, a formar, ace rca da durar;;ao 
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em geral, dois pontos de vista opostos, com os quais pretenderia em seguida recomp6-

la. Esta combina<;:ao nao podera apresentar nem uma diversidade de graus, nem 

uma variedade de formas: ela e ou ela nao e. Diria, por exemplo, que he\, de um lado, 

uma multiplicidade de estados de consciemcia sucessivos, e, de outro, uma unidade 

que os liga. A dura<;:ao sera a "sintese" desta unidade e desta multiplicidade, opera<;:ao 

misteriosa onde nao vemos, repito, como poderia comportar nuances ou gradagoes. 

Nesta hip6tese, s6 ha, s6 pode haver uma dura<;:ao unica, aquela em que nossa 

consciencia opera habitualmente. Para fixar as ideias, se tomamos a dura<;:ao sob o 

aspecto simples de um movimento realizando-se no espago, e procuramos reduzir a 

conceitos o movimento considerado como representative do tempo, teremos, por um 

!ado, um numero de pontos de trajet6ria tao grande quanto quisermos, e de outro 

!ado uma unidade abstrata que os reune, como um fio que manteria juntas as perolas 

de um colar." (Bergson, 1984, p. 28) 

"Considerada sob o aspecto multiplicidade, a duray§.o se esvai, pois, numa poeira de 

mementos dos quais nenhum dura, pois cada um e instantaneo. Se, por outro lado, 

considero a unidade que liga estes momentos, ela nao pode durar mais do que eles, 

pois, por hip6tese, tudo o que ha de mutavel e de propriamente duravel na duragao 

foi posto ao !ado da multiplicidade de momentos. Esta unidade, na medida em que me 

aprofundo em sua essencia, me aparecera, pois, como um substrate im6vel do 

movente, como nao sei que essencia intemporal do tempo: eo que chamaria eternidade 

- eternidade de morte, pois nao e outra coisa que o movimento esvaziado da 

mobilidade que constitufa sua vida." {Bergson, 1984, p. 29) 

"Se, ao contrario de se partir para a analise, nos colocarrnos diretamente na durayao atraves 

da intuiy§.o, nao sentiremos necessidade de considerar duragoes muniplas ou diversas. 

Porem, parece existir uma tendencia da continuidade que nos lara transcender nosso 

"momento", dilatando-nos por meio de um esfor<;:o cada vez maior para tras ou para !rente, 

para cima ou para baixo, para o passado ou para o futuro." {Bergson, 1984, p. 29) 

"A rigor poderia nao existir outra duragao alem da nossa, como poderia nao haver no 
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mundo outra cor alem do alaranjado, por exemplo. Mas, da mesma maneira que uma 

consciencia a base de cor, que simpatizaria interiormente com o alaranjado em vez de 

percebe-Jo de fora, se sentiria entre o vermelho e o amarelo, pressentiria mesmo, 

talvez, por sobre esta ultima cor, todo um espectro que se prolonga na continuidade 

que vai do vermelho ao amarelo, assim tambem a intuic;:ao de nossa durac;:ao, bem 

Ionge de deixar-nos suspensos no vazio como !aria a pura analise, nos poe em contato 

com toda uma continuidade de durac;:6es que devemos tentar seguir, seja para baixo, 

seja para o alto: nos dois cases nos nos transcendemos a nos mesmos. No primeiro, 

vamos em direc;:ao de uma durac;:ao cada vez mais distendida, cujas palpitac;:6es mais 

rapidas do que as nossas, dividindo nossa sensac;:ao simples, diluem a qualidade em 

quantidade: no limite seria o puro homogeneo, a pura repetiyao pela qual definimos a 

materialidade. Na outra direc;:ao, encontramos uma durac;:ao que se contrai, se 

concentra, se intensifica cada vez mais: no limite seria a eternidade. Nao mais a 

eternidade conceitual, que e uma eternidade de morte, mas urna eternidade de vida. 

Eternidade viva e conseqOentemente movente em que nossa durac;:ao se reencontraria 

em nos mesmos como as vibrac;:6es na luz, e que seria a concretizac;:ao de toda durac;:ao, 

como a materialidade representa a distensao dela. Entre estes dois limites extremes 

se move a intuic;:ao, e este movimento e a propria metafisica." (Bergson, 1984, p. 30) 

Amparados pela apresentagao dessa breve nogao de metaffsica que em 

Bergson vern intimamente relacionada com a intuigao, passaremos a abordar 

o que a metaffsica mais logicizada de Peirce nos oferece, e, assim, podermos 

nos debrugar sobre dois diferentes pontos de vista de urn mesmo tema. 

2.3 -Em Peirce 

2.3. 1 - Dados biobibfiogr~ificos 

Filho de pai matematico, ffsico e astronomo, Charles Sanders Peirce nasceu 

em Cambridge, a 10 de setembro de 1839. Envolvido pelo ambiente cientffico 

da infancia, formou-se em ffsica e matematica em 1859, e em 1863, conclui o 
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curso de qufmica. Estudioso de Kant, escreveu sobre 16gica e filosofia, tendo 

sido indicado como conferencista na Universidade Johns Hopkins por sua 

crescente reputa<;:ao, hi permanecendo de 1879 a 1884. 

A personalidade incomum de Peirce nao permitiu que se firmasse numa 

carreira universitaria. Suas dificuldades economicas e com a saude 

aumentaram com passar dos anos, a ponto de ter que ser sustentado pelo 

amigo e fil6sofo William James. Com as condi<;:6es financeiras melhoradas 

por recebimento de heran<;:a, Peirce se transfere para em Milford, Pensilvania, 

ondevive isolado ate sua morte, em 1914. Nao publicou nenhum livro em vida, 

mas desenvolveu uma obra em milhares de paginas que vern sendo 

organizadas por editores americanos. A publica<;:ao de suas obras se inicia 

em 1931, sob o titulo de Collected Papers. 

2.3.2- Fenomeno/ogia, ciencia e categorias da experiencia 

Antes de nos debru<;:armos sobre a metaffsica, parece necessaria que 

tenhamos urn contato com a fenomenologia de Peirce, sempre retomada em 

seu pensamento. Mas tam bern consideramos importante e anterior, situar o 

leitor mediante a inser<;:ao de urn breve panorama sobre o termo. Originario 

do grego, 0 termo fen6meno refere-se a "o que aparece", ou "coisa que e 

aparente", podendo ainda encerrar uma ideia de ilusao. Jean Lambert (1728-

1777), matematico e fil6sofo alsaciano, parece ter empregado inicialmente a 

palavra em seu trabalho Fenomeno/ogia ou Teoria da Aparencia, em 1764. A 

partir de lmannuel Kant (1724-1804) e George Hegel (1770-1831), o termo 

viria a se disseminar principalmente na Alemanha. Mas a fenomenologia 

moderna atinge com Edmund Husser! (1859-1938) sua concep<;:ao mais 

atualizada, ou seja, urn estudo descritivo de tudo quanto se revela no campo 

da consciencia transcendental. 

"0 fen6meno ( o que aparece) pode ser identificado a uma aparencia ou a uma ilusao. 
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Para Lambert, (Neues Organon, 1764) ha uma fenomenologia que trata das 

aparencias, do tempo e do espac;o sensfveis, em oposi<;:i'io a uma "doutrina da verdade" 

que trata des conceitos objetivos da Natureza. 

0 que aparece pede ser considerado como um dado da sensibilidade, ni'io-ilus6rio, 

portanto distinto da simples aparencia, embora ni'io sendo objetivo no sentido f->leno 

da palavra. A utilizac;i'io per parte de Kant da palavra fenomenologia nos Princfpios 

Metaffsicos da Natureza (1786) prende-se a este segundo sentido [ ... ] 

0 que aparece pede ser a experiencia completa da consciencia: desejante, 

cognoscente, pensante etc. A Fenomenologia de Hegel adota esse sentido ampliado. 

Mas a fenomenologia permanece uma parte simplesmente preparat6ria da ciencia 

filos6fica, pois o fen6meno e sempre compreendido como limitac;ao relativamente a 

uma realidade extrafenomenal. A consciencia eo 'fen6meno do Espfrito'. Seu dominic 

e o da certeza, nao do Saber, do qual a fenomenologia do Espfrito s6 apresenta a 

formagi'io progressiva ou o vir-a-ser. 

Esses tres exemplos mostram que, tradicionalmente, a ideia de uma fenomenologia 

permanece tributaria da diferenga metafisica entre o aparecere o ser. Os pares: aparencia/ 

realidade, representagi'io intuttiva/objeto, coisa fenomenal/coisa em si, consciencia/espfrito, 

determinam um contexte de pressuposi<;:6es especulativas." (Chiitelet, 1974, p. 237-238) 

A fenomenologia contemporanea se mostra muito extensa, mas o sentido 

antiespeculativo herdado do positivismo que fundamentava as ciencias no 

final do seculo XIX, parece ser uma caracterfstica central. Assim, o sentido 

husserliano e p6s-husserliano de fenomenologia poderiam ter em comum a 

constitui9ao de um metodo e um modo de ver. Para Husserl, existem certos 

atos que nao sao empfricos, tais como percep9ao, abstra9ao, jufzo etc, 

denominados por ele noesis; por sua vez, tudo aquilo visa do por tais atos sao 

denominados noemas. Nao sendo empfricos, os referidos atos provem de 

uma consciencia intencional, no sentido de que ela visa alguma coisa, e uma 
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conscii!mcia de, caracterfsticas que recolocariam a essa consciencia o direito 

ao conhecimento de si mesma e do mundo. Uma consciencia assim 

compreendida nao apreenderia os objetos como tais, mas o faria atraves de 

puras significagoes tal como sao dadas, privilegiando a descrigao 

experienciada em determinada situagao concreta: e o conceito de vivt!'mcia, 

outro fundamento da fenomenologia do fi16sofo que busca eliminar a abstragao 

e os conceitos, orientando-se para o concreto, urn retorno as coisas mesmas, 

a esst!'mcia dos fatos: 

"Esta ultima possibilidade, de uma fenomenologia nao-especulativa e neutra 

relativamente a toda teoria explicativa e que Husser! retoma e desenvolve desde as 

suas primeiras investiga96es [ ... ]." (Chii.telet, 1974, p. 239, V. 6) 

"A intencionalidade, enquanto propriedade fundamental da minha vida psiquica, designa 

uma peculiaridade que me pertence realmente a mim enquanto homem e tambem a cada 

homem quanto a sua interioridade puramente psiquica, e ja Brentano a abordara no 

centro da psicologia empirica do homem. Nao precisamos, pois, para tal de uma reduyii.o 

fenomenol6gica, estamos e permanecemos no solo do mundo dado. E, por isso, dizemos 

tambem de modo compreensivel: tudo o que e e vale para os homens e para mim, e na 

propria vida da consciencia que o faz, a qual persiste em si propria em todo o ter-consciencia 

de um mundo e em toda a realiza9ii.o cientffica." (Husser!, 1992, p. 41·42) 

Procurando a necessidade e universalidade da verdade dentro das 

significagoes 16gicas e das significagoes em geral, critica o psicologismo que, 

sendo ciencia empfrica sem precisao 16gica, e incapaz de pemnitir que o sujeito 

cognoscente alcance com certeza e evidencia uma real ida de que I he e extern a. 

A consequencia disso e que o conhecimento cientffico, enquanto universal, 

nao pode ser atingido, uma vez que nao se chegaria a uma generalidade 

abstrata; e enquanto necessaria, nao seria obtido pela desconexao com a 

frequencia e repetigao dos eventos observados. Para Husser!, o psiquico e 

fenomeno, e nao coisa. A coisa e governada por relagoes causa/efeito e 
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mecanicas; o fenomeno e a consciencia, entendido como fluxo temporal de 

vivencias de um indivfduo, possuindo como caracterfsticas basicas a 

imam§ncia e a capacidade de atribuir significado as coisas que lhe sao 

extemas. 

''Contentamo-nos com a nossa inserQi'io no agir das ciencias e com o tirar dai o ideal da 

cientificidade como aquilo a que a ciencia aspira. Segundo o seu intuito, nada deve valer 

como realmente cientifico que nao tenha de se legttimar pelo retorno as pr6prias coisas 

ou estados de coisas numa experiencia e evidencia originarias." (Husser!, 1992, p. 12) 

A consciencia pode ser considerada fenomeno empfrico quando seu 

conhecimento e feito por uma ciencia empfrica, como o faz a psicologia que 

nao a reduz ao ffsico. Porem, quando compreendida em sua estrutura imanente 

e especffica, mostra-se como consciencia transcendental, ou seja, ultrapassa 

a dimensao empfrica e coloca-se como condic;:ao a priori de possibilidade do 

conhecimento. Sendo que a fenomenologia e uma descric;:ao da estrutura 

especffica do fenomeno, isto e, fluxo imanente de vivencias que constitui a 

consciencia, e sendo que tambem e a descric;:ao de estrutura da consciencia, 

ou seja, e capaz de constituir significados relativos aos nfveis naturais e 

psfquicos, apresenta-se como filosofia transcendental. 

"Per lim, para eliminar um mal-entendido, gostaria de referir que, pela fenomenologia, 

apenas se exclui toda a metafisica ingenua e que em si trabalha com coisas absurdas, 

nao a metafisica em geral. 0 ser em si primeiro, que antecede e sustenta toda a 

objectividade mundana, e a intersubjectividade transcendental, o conjunto das 

m6nadas que se reparte em diversas formas de associaQi'io. Mas no interior da esfera 

monadica factica e, como possibilidade essencial ideal, em cada esfera concebivel, 

aparecem todos os problemas da facticidade contingente, da morte, do destine, da 

possibilidade enquanto exigida significativamente num sentido particular, de vida 

subjectiva individual e comunitaria, por conseguinte, tambem os problemas do sentido 

da hist6ria, etc. Podemos dizer tambem: sao os problemas etico-religiosos, mas 
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implantados no solo em que se deve justamente situar tudo o que para n6s pode ter 

sentido possfvel. 

Assim se rea/iza a ideia de uma filosofia universal- de um modo inteiramente diverso 

do que Descartes e a sua epoca, guiados pela nova ciencia da natureza, pensavam 

- nao como um sistema universal da teoria dedutiva, como se todo o ente residisse 

na unidade de um calculo, mas como um sistema de disciplinas corre/ativas 

tenomeno/6gicas, sobre a base infima nao do axioma ego cogito, mas de uma auto

reflexao universal." (Husser!, 1992, p. 50-51) 

Outra caracterfstica importante em rela<;ao a fenomenologia, no pensamento 

de Husser!, e que ela procura descrever a estrutura especffica de cada correlate 

ou significa<;ao atraves de pares que constituem as regioes do ser: percep<;ao

percebido, imagina<;ao-imaginado, idea<;ao-ideado. Tais pares formam uma 

estrutura unitaria, e a unidade imanente que existe entre os dois instantes (ato 

de visar e a essencia ou significa<;ao visada) permite tratar os mesmos pares 

como regiao da natureza ffsica, regiao dos objetos matematicos, regiao dos 

valores morais, entre outros. Gada regiao, na medida em que determina a 

essencia ou significa<;ao do objeto atraves da rela<;ao ate-correlate intencional, 

e denominada pelo fil6sofo de regiao eidetica (do grego eidos = ideia ou 

essencia). Como a fenomenologia trata do ser enquanto estruturado com 

sentido diferente conforme seja visado pela consciencia, em Husser! a 

fenomenologia consubstancia-se como uma ontologia regional. 

A partir da distin<;ao, colocada pelo autor, no nfvel transcendental, entre regiao 

do "mundo" (exterior) e regiao da "consciencia" (interior), esta ultima torna-se 

fundamental, uma vez que ela e quem produz o significado das demais regioes. 

A consequencia disso e que configura-se uma passagem das varias regii5es 

eideticas (= relativas a eidos), da regiao "mundo" para a regiao "consciencia". 

Cria-se daf a necessidade de uma opera<;ao que "coloque entre parenteses" 

a existencia efetiva do mundo exterior, a fim de que se libere a consciencia 
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das perguntas sobre a existencia real ou nao das coisas visadas: e o que 

Husser! denomina epoque, ou redw;ao fenomeno/6gica, que permite ao 

indivfduo acreditar espontaneamente que as coisas exteriores sejam tais como 

seas ve no cotidiano. 0 mundo seria, dessa maneira, "posto" naturalmente 

pelo indivfduo. Tal redw;:ao e composta pordois mementos: no primeiro, busca

se o significado ideal e nao empfrico dos elementos empfricos, procurando

se essencias ou significados. No segundo momenta, a redu<;:ao e 

transcendental, uma vez que visa a essencia da propria consciencia enquanto 

produtora das essencias ideais. Nao se pretende negar a realidade do mundo 

natural, masse colocar um novo signa em rela<;:ao a "atitude natural". Segue 

daf, que o metoda fenomenol6gico busca reconsiderar todos os conteudos 

da consciencia como dados puros. 

"A epoche fenomeno16gica, que o percurso das medita<;:6es cartesianas depuradas 

exige de mim enquanto filosofante, exclui do meu campo judicativo nao s6 a vigencia 

do ser do mundo objective em geral, mas tambem as ciencias mundas, e ate ja como 

factos do mundo. Para mim, nao ha, portanto, nenhum eu e nenhums actos psfquicos, 

ten6menos psfquicos no sentido da psicologia: para mim, por conseguinte, eu tambem 

nao existo como homem, nao existem as minhas pr6prias cogitationes como 

componentes de um mundo psicofisico. Em vez disso, ganhei-me a mim mesmo, e 

ganhei-me simplesmente como aquele eu puro com a vida e as faculdades puras (por 

exemplo, com a faculdade evidente: posso suspender o meu juizo), pelas quais o ser 

deste mundo e qualquer essencia tem para mim sentido e vigencia possivel. Se o 

mundo se diz transcendente, pois o seu eventual nao-ser nao elimina o meu ser

puro, antes o pressup6e, entao este meu ser puro ou o meu eu puro diz-se 

transcendental. Mediante a epoche fenomenol6gica reduz-se o eu humano natural e, 

claro esta, o meu, ao transcendental; e e assim que se entende a elocu<;:ao ace rca da 

redu9ao fenomenol6gica." (Husser!, 1992, p. 17-18) 

0 dado e entendido por Husser! como o correlate da consciencia intencional 

em que se encerram os fen6menos. Consequentemente, a fenomenologia e 
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pura descri<;ao daquilo que se mostra por si mesmo a partir do seu princfpio 

basico, ou seja, que toda intui<;ao e fonte legftima de conhecimento, devendo 

ser aceita como se coloca, dentro dos limites que se apresenta, e sem a 

presen<;a de pressupostos. Nesse ponto, chega-se ao que Husser! considera 

urn "positivismo absolute". Uma vez que Husser! tomou o "eu penso" cartesiano 

como urn carater a priori necessaria e absolute sem o qual a filosofia seria 

impossfvel, somente a subjetividade transcendental possuiria algum sentido, 

e o mundo real seria relative a ela. 

"Por outro lado, e de menta que as medita<;:oes tenham feito epoca na filosofia num 

sentido muito singular e, decerto, precisamente devido ao seu retrocesso ao ego. 

Descartes inaugura, de facto, uma filosofia de tipo inteiramente novo. Esta, ao modificar 

todo o seu estilo, empreende uma viragem radical do objective ingenue para um 

subjectivismo transcendental, que em tentativas novas, e, no entanto, sempre 

insuficientes, aspira a uma forma final pura." (Husser!, 1992, p. 11) 

Buscando minimizar o papel da consci€mcia na fenomenologia, Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961) desloca o poder do sujeito transcendental da 

doutrina para a rela<;ao corpo sensfvel-mundo sensfvel. Para ele a filosofia 

deveria retornar ao ponto anterior ao da origem da reflexao, ou seja, o estado 

selvagem do ser humano. Af estaria encerrado o conhecimento do mundo 

sensfvel, o "logos estetico", que nao necessita da parti<;ao sujeito-objeto. As 

reflexoes que se colocarem a partir daf em diante, possuindo dinamica e 

simbologia pr6prias que se mostram presentes dentro do processo hist6rico, 

constituiriam o conhecimento do mundo cultural- o "logos cultural"-, centradas 

agora na intersubjetividade humana do trabalho. Vejamos o que pensa o aut or, 

inclusive em texto voltado as questoes esteticas dentro da pintura: 

"Uma vez que a ciencia e a reflexao deixam finalmente intacto o enigma do mundo 

brute, somas convidados a interroga-lo sem nada pressupor. Daqui por diante tem-se 

por sabido que nao poderiamos recorrer, para descrevermos o mundo bruto, a 
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nenhuma dessas 'verdades' estabelecidas em que nos baseamos diariamente, ideias 

essas crivadas, na realidade, de obscuridades, e das quais s6 poderiam ser expurgadas 

atraves da evoca<;:ao e do trabalho de conhecimento que as colocou sobre ele como 

superestruturas." (Marleau-Ponty, 1984, p. 153-154) 

"Percebemos coisas, entendemo-nos a seu respeito, nelas ancoramos e e sobre este 

pedestal de 'natureza' que constituiremos ciencia. E este mundo primordial que Cezanne 

quer pintar e eis por que seus quadros dao a impressao da natureza a sua origem, 

enquanto que as fotografias das mesmas paisagens sugerem os trabalhos dos homens, 

suas comodidades, sua presen<;:a iminente. Cezanne nunca quis 'pintar como um animal', 

mas recolocar a inteligencia, as ideias, as ciencias, as perspectivas, a tradi<;:ao em 

contato com o mundo natural que estao destinadas a compreender, confronter com a 

natureza, como disse, as ciencias 'que dela vieram'." (Merleau-Ponty, 1980, p. 116) 

Percebe-se, assim, a mudan9a de eixo fenomenol6gico idealista de Husser! 

para um outro materialista de Merleau-Ponty, considerando que a consciencia 

cede seu espa9o para as rela96es sociais e para o mundo das coisas 

produzidas pelo homem. Ha uma crftica central nas ideias de Merleau-Ponty 

referente ao humanismo que, para o fi16sofo, e originario do pensamento 

ocidental- por ele chamado "pensamento de sobrev6o" -, estabelecido pela 

dicotomia instaurada entre sujeito e objeto. Com Descartes, teriam se tornado 

possfveis a defini9ao e a deterrnina9ao do ato do conhecimento eo conteudo 

desse ato, afirrnando-se a separa9ao entre consciencia e rnundo. Dessa 

maneira se corporificou o humanismo do ponto de vista de Merleau-Ponty: um 

subjetivismo filos6fico e um objetivismo cientffico que promoveriam o domfnio 

e o controle sobre a realidade exterior. Como conseqOencia, o sujeito 

cognoscente teria o poder de se apropriar da realidade externa, convertendo 

as coisas em representa96es, o mundo em conceitos. De outro lado, a ciencia 

garantiria ao objeto recriar a rela9ao com o sujeito causal que promoveria a 

presen9a do exterior na consciencia atraves de sensa96es. 0 idealismo 

filos6fico levaria as coisas a se tornarem cada vez menos reais, reduzindo-as 
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no final a propria realidade do sujeito; por sua vez, o objetivismo cientffico 

reduziria tao fortemente a consciemcia, que ela se torn aria um epifen6rneno 

do corpo fisico, passive! de contextualiza~oes observaveis e objetivas. Tal 

dicotomia, originaria da cisao sujeito-objeto, e a cria~ao de polos que se 

complementam num engano comum e que tentam, cada um a seu modo, 

reduzir-se um ao outro: ou tudo e consciemcia, ou tudo e objeto. 

"Nessa ciencia e nossa filosofia sao duas consequencias fieis e infieis do cartesianismo, 

dois monstros nascidos do desmembramento dele. 

A nossa filosofia s6 resta empreender a prospec<;:ao do mundo atual. N6s somos o 

composto de alma e corpo; mister se toma, pois, que haja dele urn pensamento: e a este 

saber de posi<;:ao ou de situa<;:ao que Descartes deve o que dele diz, ou o que, as vezes, 

ele diz da presen<;:a do corpo 'contra a alma', ou da presen<;:a do mundo exterior 'na ponta' 

de nossas maos. Aqui o corpo ja nao e meio da visao e do tato, e depositario destes. 

Longe de serem os nossos 6rgaos instrumentos, nossos instrumentos, ao contrario, e 

que sao 6rgaos acrescentados. 0 espa<;:o nao e mais aquele de que fala a Di6ptrica, 

rede de rela9iJes entre objetos, tal como o veria uma terceira testemunha da minha visao, 

ou um ge6metra que a reconstr6i e a sobrevoa; e urn espa<;:o contado a partir de mim 

como ponte ou grau zero da espacialidade. Eu nao o vejo segundo o seu involucre exterior, 

vivo-o por dentro, estou englobado nele." (Merleau-Ponty, 1980, p. 100) 

Para a supera~ao dessa reparti~ao inconciliavel, o filosofo propoe a volta ao 

referendal pre-originario da ciencia e da filosofia (o estado bruto da 

humanidade), revelando que existe uma consciencia perceptiva anterior a 

consciencia representativa, e que ambas se manteriam solidarias ao corpo, 

capazes de doar e receber significa~ao. 0 corpo, segundo Merleau-Ponty, 

apresenta os atributos de reflexividade e visibilidade que sempre teriam sido 

reputados a consciencia: o corpo tanto e visivel como e tambem capaz de ver 

a si proprio; capaz de tocar nos objetos como de tocar em si mesmo; ele e 
capaz de sentir e ser sentido. 0 pensador exemplifica, afirmando que, quando 
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a mao direita toea a esquerda, quem toea e quem e tocado torna-se uma 

questao arnbfgua. 

"0 enigma reside nisto: meu corpo e ao mesmo tempo vidente e visivel. Ele, que olha 

todas as coisas, tambem pode olhar a si e reconhecer no que esta vendo entao o 

"outro lado" do seu poder vidente. Ele se ve vidente, toca-se tateante, e visivel e 

sensivel por si mesmo. E um si, nao por transparencia, como o pensamento, que s6 

pensa o que quer que seja assimilando-o, constituindo-o, transformando-o em 

pensamento - mas um si por confusao por narcisismo, por inerencia daquele que ve 

naquilo que ele ve, daquele que toea naquilo que ele toea, do senciente no sentido, 

um si, portanto, que e tomado entre coisas, que tem uma face e um dorso, um passado 

e um futuro ... 

Este primeiro paradoxo nao cessara de produzir outros. Visivel e m6vel, meu corpo 

esta no numero das coisas, e uma delas; e captado na contextura do mundo, e sua 

coesao e a de uma coisa. Mas ja que ve e se move, ele mantem as coisas em circulo 

a volta de si; elas sao um anexo ou um prolongamento dele mesmo, estao incrustadas 

na sua carne, fazem parte da sua definic;:ao plena, e o mundo e feito do proprio estofo 

do corpo." (Merleau-Ponty, 1980, p. 89) 

0 corpo reflexive e observavel mostra que ele e uma experiencia inicial em 

propagagao que se repetiria na relagao com as coisas e corn os outros, sendo 

resgatado de uma especie de ostracismo em que o mundo sensfvel teria sido 

colocado pela repartigao do pensamento cartesiano e pela filosofia da 

consciencia. A intersubjetividade, conclui o pensador, seria impossfvel tanto 

para a filosofia da consciencia como para a ciencia, porque a primeira 

considera cada pessoa como um "eu penso" uno e total, enquanto a segunda 

ve cada pessoa como um complexo objetivo anirnado. 

A linguagem, um canal para a intersubjetividade, e para Merleau-Ponty a criagao 

de sentido, estabelecendo a mediagao entre o eu eo outro, sedimentando 
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significados que constr6em uma cultura. 0 complexo formado por corpo, 

mundo, linguagem e intercorporeidade extrapolam os dados e os conceitos, 

como pode ser verificado na pintura, por exemplo. Os objetos representados 

na tela nao estao ali eles mesmos, o que provoca uma transcendencia da 

materialidade; porem nao haveria algo transcendente sem essa ancora 

material da coisa objetiva. Ou seja, a linguagem se constitui de uma significayao 

que excede sempre o significante, residindo nesse ultrapassamento o proprio 

sentido. Merleau-Ponty exemplifica dizendo que quando se le ou escuta 

palavras, essas nao tocam em significa96es preexistentes no sujeito, mas 

criam fissuras no pensamento que perm item a outras irromperem. 

"Parece-nos, portanto, proprio de uma filosofia fenomeno16gica estabelecer-se de modo 

definitive na ordem da espontaneidade ensinante, inacessivel ao psicologismo e ao 

historicismo tanto quanto as metaffsicas dogmaticas. E a fenomenologia da palavra, 

entre todas as outras, e a mais apta a revelar-nos essa ordem. Quando falo ou quando 

compreendo, experimento a present;:a de outrem em mim ou de mim em outrem, present;:a 

que e obstaculo imprevisto para a teo ria da intersubjetividade, present;:a do represent ado 

que e o obstaculo imprevisto para a teoria do tempo. Agora, enfim, compreendo o que 

quer dizer a enigmatica proposit;:ao de Husser!: "A subjetividade transcendental e 

intersubjetividade". Na medida em que aquilo que digo tem sentido, enquanto falo sou 

para mim mesmo um outro "outro" e, na medida em que compreendo, ja nao sei mais 

quem tala e quem escuta." (Merleau-Ponty, 1980, p. 140) 

A exigencia que Merleau-Ponty coloca com sua fenomenologia e a busca, no 

ser selvagem, da origem das rela96es corpo-mundo, corpo-linguagem, mundo 

sensfvel-mundo cultural, criticando os sistemas conceituais que se limitariam 

a impor determinados pressupostos e absolutes. 0 ser bruto, pre-reflexive, 

resgataria assim o valor da contingencia, tornando os homens comuns entre 

si (inclusive os fil6sofos, pretenses detentores do saber absolute). Tal ser 

pemnitiria ainda uma ontologia de urn mundo selva gem o qual nao e "concessao 

do espfrito a natureza", uma vez que, sendo figurado em sua totalidade, "em 
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toda parte se trata de sentido". A propria renovac;:ao do mundo, para o fil6sofo, 

tambem e uma renovac;:ao do espfrito bruto, livre de qualquer cultura, mas 

gerando sempre uma outra cultura. 

"Tudo o que adiantarmos acerca do mundo, deve provir nao do mundo habitual -

onde a nossa iniciac;:ao no ser e as grandes tentativas intelectuais que a renovaram 

na hist6ria se encontram inscritas sob a forma de vestfgios confuses, esvaziados de 

seu sentido e motives- mas deste mundo presente que vela as portas de nossa vida, 

e onde achamos com que animar a heranc;:a e, se oportunidade houver, retoma-la em 

nossos ombros. 86 admitiremos urn mundo pre-constituido, uma 16gica, por te-los 

visto surgir da nossa experiencia com o ser bruto, que e como o cordao umbilical de 

nosso saber e a fonte do sentido para n6s." (Merleau-Ponty, 1984, p. 154-155) 

Munidos dessa breve apresentac;:ao do sentido originario e das talvez mais 

reconhecidas variantes da fenomenologia, abordada do ponto de vista de urn 

desenvolvimento hist6rico, passamos a inserir essa ciencia dos fenomenos 

pela voz de Peirce, urn corpo te6rico importante para o acompanhamento de 

sua 16gica dos signos. Parece consenso que a primeira dificuldade para a 

compreensao das ideias de Peirce e a fragmentac;:ao e o acesso a sua obra. 

Em nosso caso, mais de pontuac;:ao de tema especffico do que uma 

abrangencia de todo seu pensamento, torna-se talvez mais pretensioso 

estabelecer relac;:oes corn ideias de pensadores que se direcionarn por 

carninhos muitas vezes opostos. Mas este e o risco e a necessidade das 

pesquisas que investigarn e prop6ern a integrac;:ao do conhecimento, nas quais 

os conflitos precisam ser vivenciados, e a tolerancia desenvolvida para uma 

aproximac;:ao possfvel. Tambem o objeto ern foco, a metaffsica, eo "rnesmo", 

e os percursos diferentes sobre esse objeto podem lanc;:ar novas luzes para 

as aproximac;:6es que se pretendem trac;:ar. Em nossa perspectiva de trabalho, 

Peirce eo representante da 16gica cientffica, importante ramo de colaborac;:ao 

para o conhecimento durante o ultimo seculo, norteando a cosmovisao humana 

nesse perfodo, e se estendendo ate os dias atuais. A partir disso, iniciaremos 
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urn percurso basico que nos permita atingir nosso objetivo adiante, 

aproximando ao maximo os p61os razao e sentimento ou afetos. 

A ciencia, segundo o fi16sofo americana, deve ser uma "coisa viva e nao uma 

mera defini<;:ao abstrata" (Peirce, 1983, p. 139), possuindo como duas de suas 

caracterfsticas principais urn sentido de metabolismo e crescimento, como 

uma especie de processo que busca a verdade segundo urn metoda criterioso. 

Uma outra caracterfstica marcante e nao estabelecer conclusoes aprioristicas. 

Por outro I ado, admite que a atitude de permitir a passagem total a imagina9ao 

e urn components inicial util a ciencia. 

Sob o ponto de vista peirceano, as ciencias estao divididas em tres gran des 

classes: a Matematica, a Filosofia e a ldeoscopia ou Ciencias Especiais. A 

primeira tern seus objetos construfdos atraves de hip6teses, apreendendo as 

conseqOencias que se fa9am necessarias, sem se debru9ar sabre questoes 

de fato. As Ciencias Especiais, das quais fazem parte a fisica e a qufmica, 

por exemplo, alicer9am suas constru96es em observa96es especiais, 

pertinentes a cad a urn a del as. A Filosofia se mostra como urn a ciencia voltada 

para a experiencia da vida cotidiana, buscando nessa vivencia aquila que se 

apresenta como verdadeiro. 

"A segunda classe e a Rlosofia, que lida com as verdades posijivas, pols, de fato, satisfaz-se 

com observa<;:(ies tais como as que sao pertinentes a experiencia normal e diana de todo 

homem, e nas mais das vezes, em toda hora consciente de sua vida." (Peirce, in lbri, 1992, p. 3) 

A Filosofia, por sua vez, subdivide-sa em tres grupos de ciencias: a 

Fenomenologia, as Ciencias Normativas e a Metafisica. A Fenomenologia, 

ou Faneroscopia (faneron = fenomeno), ou ainda Doutrina das Categorias e a 

primeira das ciencias positivas da Filosofia, passfvel de uma nova subdivisao 

em tres categorias, vistas mais adiante. Segundo o autor, fenomeno e tudo o 

que se apresenta a mente, e a tarefa da Fenomenologia e realizar urn inventario 

das caracterfsticas desses fenomenos, baseado na experiencia comum. 
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" ... por faneron eu entendo o total coletivo de tudo aquilo que esta de qualquer modo 

presente na mente, sem qualquer consideragao se isto corresponde a qualquer coisa 

real ou nao." (Peirce, in lbri, 1992, p. 4) 

"0 que e a experiencia sobre a qual se baseia a filosofia? 

Para qualquer uma das ciencias especiais, experiencia e aquilo que diretamente e 

revelado pela arte observacional daquela ciencia." (Peirce, in lbri, 1992, p. 4) 

"lsto esta conectado e assimilado ao conhecimento ja possuido e derivado de outro modo, 

recebendo, assim, uma interpretagao ou teoria. Mas em filosofia nao existe uma arte 

observacional especial, e nao existe conhecimento adquirido anteriormente a luz do qual 

a experiencia e interpretada. A interpretagao em si mesma e experiencia ... Em filosofia, a 

experiencia eo inteiro resu/tado cognitivo do viver. .. " (Peirce, in lbri, 1992, p.4) 

Assim, a fenomenologia nao se configura como uma ciencia da realidade, 

mas dedica sua aten9ao a aparencia da experiencia ordinaria, seja ela de 

nfvel interior ou exterior, tendo como imprescindfveis as atitudes de ver, atentar 

para e generalizar, sem aparatos te6ricos, a fim de se alcan9ar a correta 

observa9ao dos fen6menos. 

"( ... ) Fique enlendido que o que Iemos a fazer, enquanlo esludantes de fenomenologia 

e simplesmente abrir os olhos do espirito, olhar bern os fen6menos e dizer quais suas 

caraclerislicas, quer o fen6meno seja externo, quer pertenga a urn sonho, ou uma 

ideia geral e abslrata da ciencia." (Peirce, 1983, p. 17) 

Peirce reduz, dessa maneira, os modos de ser da experiencia a tres categorias 

universais: 

"Sao Ires as faculdades que devemos munir-nos para esta tarefa. A primeira e principal 

e a qualidade rara de ver o que esta diante dos olhos, como se apresenta, nao 
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substitufdo por alguma interpreta9ao ( ... ). E esta a faculdade do artista que ve as 

cores aparentes da natureza como elas realmente sao.( ... ) 0 poder observacional do 

artista e altamente desejiiVel na fenomenologia. A segunda faculdade com que 

devemos armar-nos e uma discrimina9ao resoluta que se pendura como um bulldog 

daquela caracteristica que estamos estudando, ( ... ). A terceira faculdade de que 

necessitamos e o poder generalizador do matematico que gera a formula abstrata 

que compreende a verdadeira essencia da caracterfstica em estudo, purificada de 

toda mistura adventfcia." (Peirce, 1983, p. 17) 

Partindo dos fen6menos da primeira categoria relativos as qualidades, 

experienciamos um mundo que nos cerca nao esta sujeito a nossa vontade. 0 

confronto vira a se configurar como a segunda categoria, um segundo em 

rela9iio a, uma percep9ao de dualidade, uma consciencia de no96es como 

"exterioridade", "outro", "oposi9ao". Tal consciencia nos remete a desenvolver 

a ideia de nega9ao observada dentro do espa9o e do tempo. 

"Estamos continuamente colidindo com o fato duro. Esperavamos uma coisa ou 

passivamente tomavamo-la por admissfvel e tfnhamos sua imagem em nossas mentes, 

mas a experiencia lorc;:a esta ideia ao chao e nos compele a pensar muito 

diferentemente." (Peirce, in lbri, 1992, p. 7} 

'Voce tern este tipo de consciencia de uma maneira pura, com alguma aproxima9ao, quando 

coloca seu ombro contra uma porta e tenta forya-la a se abrir. Voce tern um sentimento de 

resistencia e, ao mesmo tempo, um sentido de esforyo. Nao pode haver resistencia sem 

esfor9o; nao pode existir esfon;:o sem resistencia. Eles sao apenas dois modos de descrever 

a mesma experiencia. E uma dupla consciencia." (Peirce, in Ibn, 1992, p. 7) 

Considerando que existe uma consequencia de se relacionar atraves do 

pensamento a percep9ao de ruptura entre o eu e o mundo externo, entre o 

primeiro e o segundo, rnostra-se um processo de cogni9ao, estabelecendo

se daf uma busca na elabora9ao de conceitos gerais. Estamos na presen9a 
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de uma terceira categoria que se apresenta como uma media9ao e uma 

experiencia de sfntese. 

"Parece, entao, que as verdadeiras categories da consciencia sao: primeira, 

sentimento, a consciencia que pede ser incluida com um instante de tempo, consciencia 

passiva de qualidade, sem reconhecimento ou analise; segunda, consciencia de 

interrup9ao no campo da consciencia, sentido de resistencia, de um fate externo, de 

alguma outra coisa; terceira, consciencia sintetica, liga9ao com o tempo, sentido de 

aprendizagem, pensamento," (Peirce, in lbri, 1992, p. 13) 

"Mas aquele elemento de cognigao que nao e sentimento nem sentido de polaridade 

e a consciencia de um processo, e isto na forma de um sentido de aprendizagem, de 

aquisigao, de crescimento mental, e eminentemente caracteristico da cognigao. Este 

e urn tipo de consciencia que nao pede ser imediato uma vez que ele demanda um 

tempo, e isto nao meramente porque ele continua atraves de todo instante daquele 

tempo, mas porque ele nao pede ser contraido a um instante. Ele difere da consciencia 

imediata como uma melodia difere de uma nota prolongada. Nem pede a consciencia 

bipolar de um instante, de uma ocorrencia subita, na sua realidade individual, abarcar 

possivelmente a consciencia de um processo. Esta e a consciencia que aglutina 

nossas vidas. Ela e a consciencia de sintese." (Peirce, in lbri, 1992, p. 14) 

Em linhas muito gerais, essa e a base da fenomenologia triadica de Peirce. 

Pensamos que esse conjunto articulado de conceitos possibilitem a 

compreensao suficiente dessa ciencia das aparencias estabelecida pelo 

fundador da 16gica dos signos. 0 passe seguinte e avan9ar no sentido de 

obtermos os dados de uma ciencia metaffsica, incumbida que esta nas 

convic96es filos6ficas de Peirce de atingir os nfveis de realidade existentes 

nos fenomenos de terceiridade, ancorada na 16gica do pensamento, para entao 

adentrarmos nas quest6es especfficas a que se prop6e o presente trabalho. 
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2.3.3- A metaffsica 

A fenomenologia que Peirce constitui para proceder ao levantamento categorial 

dos fenomenos, nao possui, conforme evidenciado, a inten<;:ao nem a 

competencia para tratar da realidade desses fenomenos. E a metafisica quem 

vira a desempenhar essa fun<;:ao investigativa e cognitiva fundamentada nos 

principios 16gicos, porque tambem reclama seu Iugar de ciencia. A 16gica 

buscara seus elementos na fenomenologia que se traduz como ciencia, para 

Peirce, dado o carater universal pretendido pelas categorias da experiencia, 

bern como por ser passive! de estar constantemente colocada a prova por 

qualquer observador, destacando-se aqueles mais voltados para a vivencia 

do cotidiano, ou seja, o senso comum. E, por pretender buscar a realidade 

contida nos fenomenos, utilizando-se da observa<;:ao da experiencia, tambem 

a metaffsica se erigira dos fundamentos 16gicos, devendo proceder como 

fazem as demais ciencias especiais. 

"A terceira ordem consiste da metafisica, cuja atitude diante do universo e 

aproximadamente aquela das ciencias especiais (antigamente, ffsica era a designa.;:ii.o 

das mesmas) das quais ela se distingue, principalmente, por confinar-se aquelas 

partes da fisica e das ciencias da psique que pod em ser fundadas sem meios especiais 

de observa<;:ii.o. Mas estas sao partes bastante peculiares, extremamente distintas 

das demais." (Peirce, in lbri, 1992, p. 21) 

"A 16gica e urn ramo da filosofia. lsto eo mesmo que dizer que ela e uma ciencia experiencial 

ou positiva, mas uma ciencia que nii.o se ap6ia em observa.;:oes especiais, efetuadas por 

meios observacionais especiais, mas nos fen6menos que estii.o abertos a observa.;:ii.o de 

todo homem, todo dia e toda hora. Existem dois ramos principais da filosofia, a L6gica ou 

filosofia do pensamento, e a Metafisica, ou filosofia do ser." (Peirce, in lbri, 1992, p. 22) 

Peirce, como observado na abertura do presente capitulo, fundamenta a 

metaffsica na 16gica e pretende que sua cientificidade seja justificada por 
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possuir apoio em observa96es, ou seja, baseia-se na experiencia do cotidiano. 

0 fi16sofo empreende esfor9os para retirar a metaffsica do terrene religiose, 

uma vez que o considera constitufdo de concep96es dogmaticas e praticas. 

Tais caracterfsticas viriam a ser geradoras de distor96es na compreensao 

que se deve atribuir a metaffsica, atrasando, assim, o seu desenvolvimento. 

Os te61ogos tenderiam a dogmatizar a metaffsica por serem homens de visao 

pratica; eles nao buscariam uma teoria experiencial para a sua cren9a, o que 

entra em choque direto com o procedimento estabelecido pela ciencia. 

"Em minha apiniao, a causa principal de sua condigaa atrasada e que seus principais 

prafessares faram te61agos." (Peirce, in lbri, 1992, p.25) 

Enquanto ciencia que busca os aspectos de nfveis mais gerais da realidade 

bem como dos objetos reais, Peirce afirma que a metaffsica se coloca 

inicialmente dentro da categoria da segundidade, pais trata de alga que nao 

se mostra como interior a mente, e que a verdade existente nesse real esteja 

em conformidade aos "fatos duros", ou seja, aquila que nega a existencia unica 

doeu. 

"Na ideia de realidade, a Segundidade e predaminante; pais realidade e aquila que 

insiste, fargando seu modo de ser a recognigaa como alguma outra coisa que nao a 

criagao da mente, [e] o que e realidade? Nao haveria tal coisa chamada verdade a 

menos que existisse alguma outra coisa que e como e, independentemente de como 

possamos pensar que seja. lsto e a realidade, e Iemos de investigar o que e a sua 

natureza. Falamos de fatos duros. Desejamas que nosso conhecimento se conforme 

aos fatos duros. Contudo, a "dureza" do fato reside em sua insistencia sabre o percepta, 

sua insistencia inteiramente irracional - o elemento de Segundidade nele presente. 

Este e um fator muito importante da realidade." (Peirce, in lbri, 1992, p. 25) 

A concep9ao de realidade que Peirce abra9a para construir sua filosofia e 

especialmente sua metaffsica e aquela defendida por John Duns Scotus (1266-
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1308), pensador escolastico que, ja na ldade Media, reservou um Iugar 

privilegiado a 16gica. 

"As obras de Duns Scot influenciaram-me fortemente. Se a sua 16gica e metaffsica, nao 

adorada servilmente, mas removida do medievalismo, forem adaptadas a cultura mode rna, 

aproveitando-se da crftica constante do norninalismo, estou convencido de que sera a 

filosofia que melhor se M de harmonizar com a ciencia ffsica." (Peirce, 1980, p. 114) 

"Scotus somou consideravelmente a linguagem da 16gica. E de sua invengao a palavra 

realidade, [e] realidade e aquele modo de ser em virtude do qual a coisa real e como 

ela e, sem consideragao de qualquer mente ou qualquer colegao definida de mentes 

possam representa-la ser. [Ainda:] Os objetos sao divididos em ficg6es, sonhos, etc., 

de um lado, e realidades, de outro. Os primeiros sao aqueles que existem apenas 

porque voce, ou eu, ou alguem os imagina; os ultimos sao aqueles que tem uma 

existencia independente da sua ou da minha mente, ou da de qualquer numero de 

pessoas. 0 real e aquilo que nao e o que eventualmente dele pensamos, mas que 

permanece nao afetado pelo que podemos dele pensar." (Peirce, in lbri, 1992, p. 25) 

A realidade em Peirce parece se assentar em duas bases principais: a 

alteridade e a condi<;ao de compulsividade para a consciencia. Nesta segunda 

caracterfstica basica, percebe-se a insistencia e a persistencia pr6prias que 

a segundidade traz em si e que o objeto exterior possui. Este ultimo mostra

se real por ser independente do pensamento que o representa. lsso nao 

ocorreria com os objetos irreais, ou seja, aqueles criados pela imagina<;ao ou 

pelo inconsciente humanos, inclusive os objetos matem<Hicos e artfsticos. 0 

fi16sofo trata a matematica como sendo uma ciencia possfvel para a realidade, 

considerando a rela<;ao dessa ciencia com a natureza. No caso da arte, Peirce 

argumenta que a liberdade verificada na constitui<;ao de seus objetos faz com 

que a representa<;ao seja arbitraria e nao necessariamente conectada com a 

realidade exterior. 
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"Embora em toda experiencia direta de reac,:ao, um ego, alguma coisa interna, seja um 

membro do par, atribuirnos, ainda, reac,:oes a objetos fora de n6s. Quando dizemos que 

uma coisa 'existe' queremos significar que ela reage sobre outras coisas. Evidencia-se 

que estamos transferindo para ela nossa experiencia direta de reac,:ao, ao dizermos 

que uma coisa age sobre outra. Esta e nossa hip6tese para explicar os fen6menos -

hip6tese na qual, a semelhanc;a das hip6teses de trabalho de uma investigac,:ao cientifica, 

podemos crer como nao sendo absolutamente verdadeira, mas que e uti! por nos tornar 

aptos a conceber o que ocorre." (Peirce, in lbri, 1992, p. 28) 

"Existencia e aquele modo de ser que reside em oposic,:ao a outro. Dizer que uma mesa 

existe e dizer que ela e dura, pesada, opaca, ressonante, ou seja, produz efeitos imediatos 

aos sentidos e, tambem, que produz efeitos puramente fisicos, atrai a terra (isto e, e 

pesada), dinamicamente reage contra outras coisas (isto e, tem inercia), resiste a pressao 

(isto e, e elastica), tem uma definida capacidade para o calor, etc. Dizer que existe uma 

mesa fantasma a partir de sua incapacidade de afetar quaisquer sentidos ou de produzir 

quaisquer efeitos fisicos que sejam, e falar de uma mesa imaginaria. Uma coisa sem 

oposic,:oes, ipso facto nao existe." (Peirce, in lbri, 1992, p. 28) 

Considerando que a insistencia contra a consciencia demanda necessariamente 

urn lapso de tempo para ocorrer, pode-se concluir que a segundidade, de 

caracterfstica imediata como se apresenta, nao encerra esse tipo persistente 

de percepgao. A partir disso, Peirce conclui que tal insistencia da realidade 

contra a consciencia deve ser compreendida como uma regularidade, o que a 

insere na terceira categoria fenomenol6gica do fil6sofo. Tal experiencia insistente, 

ou persistente, necessita de urn intelecto que realize a mediagao, ou seja, tome 

a experiencia imediata numa representagao generalizada. lsso seria possfvel 

atraves da relagao estabelecida entre ocorrencias individuais. 

"Uma rea<;:ao e alguma coisa que ocorre "hie et nunc". Ela ocorre apenas uma 

vez. Se ela e repetida, isto perfaz duas reac,:6es. Se ela prossegue por algum 

tempo, ela envolve a terce ira categoria ... Uma reac,:ao nao pode ser generalizada 
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sem perder completamente seu carater como rea<;:ao." (Peirce in lbri, 1992, p. 29-30) 

Alem das rela96es entre realidade e existencia, outro ponto fundamental na 

filosofia peirceana e essa possibilidade ontol6gica da generalidade. Aquilo 

que permanece no decorrer de um periodo de tempo ja nao e mais uma reayao, 

mas regularidade. A realidade para Peirce, entao, fundamenta-se em alteridade 

e generalidade, elementos que se configuram como indissociaveis atributos 

da realidade. Conclui-se dai que a representayao encerre uma tendencia para 

a previsao de uma experiencia futura. As pr6prias teorias cientificas sao 

substituidas por outras, na medida em que a regra na representa9ao nao 

corresponde a regra observada. E a alteridade negando sua representa9ao 

imperfeita ou totalmente errada. 

"Uma pedra. Coloco-a onde nao existe obstaculo entre ela e o soalho, e predigo que 

sem meu apoio, cedo ou tarde, cai ao chao. Provo que posso fazer uma predi<;:ao 

correta. ( ... ) 

E um fato que todo mundo sabe que a coisa vai acontecer, que a pedra vai cair. Mas 

como e que eu posso saber isto? E claro que nao entra clarividencia no caso; contudo, 

permanece de pe; sei que a pedra caira, e um tato. Conhecer verdadeiramente alguma 

coisa, dever ser real pelo menos aquilo que eu conhecer. Seria bastante absurdo 

afirmar que estou capacitado para saber como os eventos vao acontecer sem que 

tenha sobre eles um controle mais efetivo que sobre aquela pedra que cai da mao; 

que posso perscrutar o futuro em virtude da intimidade com uma fic<;:ao. 

Sei que a pedra cai se eu deixar, porque a experiencia me convenceu que objetos 

semelhantes a ela sempre caem; e se alguem aqui presente duvidar do lato, estou 

disposto a apostar cem por um." (Peirce, 1980, p. 29) 

Assim, temos que o carater insistente da rea9ao reclama uma consciencia 

temporal que a reconhe9a como regularidade. A comparayao das rea96es 
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individuais dentro de uma relac;:ao de semelhanc;:a, parece o fundamento de 

todo o pensamento de mediac;:ao, em sua positividade 16gica. A partir daf, 

Peirce passa a considerar a teceiridade nao somente fundamentada na 

fenomenologia, mas admite urn Iastra ontol6gico, uma vez que reconhece uma 

regra objetiva na qual os individuais lhe sao regularidade real e externos para 

a consciencia. 

"Este e o argumento, a nosso ver, justificative para o realismo peirciano, e que pode 

ser denominado arquitet6nico por decorrer de todas as concep96es ate entao 

logicamente expostas: o mero poder ser do fen6meno mediativo tem seu fundamento 

16gico no dever serda generalidade real. Evidencia-se, assim, o modo como a L6gica, 

no seu estatuto de ciencia normativa e positiva, assenta, no terreno da Filosofia, as 

funda96es que conferem solidez ao ediffcio metaffsico". (lbri, 1992, p. 32) 

Ate aqui pudemos observar que as categorias fenomenol6gicas da 

segundidade e da terceiridade foram tratadas no nfvel metaffsico, 

respectivamente como realidade da lei e determinac;:ao da existencia. Resta 

estabelecer qual a condic;:ao ontol6gica da primeiridade. Para Peirce, a 

existencia nao esta compreendida inteiramente a generalidade, porque, se 

assim fosse, o mundo estaria fadado a uma explicac;:ao mecanicista. 

"Existencia, entao, e um modo especial de realidade que, quaisquer que sejam suas outras 

caracterfsticas, possui a de ser absolutamente determinada." (Peirce, in lbri, 1992, p. 36) 

Sea existencia e uma particularizac;:ao da generalidade, abre-se urn espac;:o 

para aleatoriedade produtora de variedade na natureza, como observa a 

fenomenologia. 0 acaso acaba, desse modo, por configurar o carater 

metaffsico da primeiridade. Temos, finalmente para resumir as categorias 

fenomenol6gicas de Peirce no nfvel do ser, as seguintes correspondentes: 

acaso, existencia e lei. 
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"Posso lhe fazer uma pequena pergunta? Pode a opera9ao de uma lei criar diversidade 

onde ela nao existia? Obviamente, nao; sob dadas circunstancias, a lei mecanica 

prescreve um resultado determinado, eu poderia facilmente prova-lo pelos principios 

da mecimica analitica. Mas isso e desnecessario. Voces podem notar por si mesmos 

que lei prescreve resultados semelhantes sob circunstancias semelhantes. lsto e o 

que a palavra lei implica. Por conseguinte, toda essa exuberante diversidade da 

natureza nao pode ser resultado da lei." (Peirce, in lbri, 1992, p. 37) 

"Po is e da natureza do Acaso ser Primeiro e aquilo que e Primeiro e Acaso; e distribuigao 

fortuita, isto e, completa irregularidade, e a (mica coisa legitima para explica-lo, pela 

ausencia de qualquer razao em contrario." (Peirce in lbri, 1992, p. 37) 

Ap6s esse trajeto panoril.mico sobre as ideias metaffsicas do fi16sofo 

americana, parecem merecer destaque tres conceitos inter-relacionados no 

pensamento peirceano, considerando o eixo de nossa pesquisa: o tiquismo, 

o falibismo, e o continuum. 0 tiquismo e a doutrina filos6fica que admite o 

acaso como princfpio imediatamente presente nos fates. Acaso eo caniter 

de acontecimento imprevisfvel com rela9ao as causas que o determinam. Num 

jogo de dados, por exemplo, nenhum resultado em jogadas anteriores tem 

uma rela9ao de dependencia com o resultado de jogadas futuras. Nao se 

estabelece vinculo algum de condicionamento de um resultado em rela9ao ao 

subsequente, o que faz cada ato particular livre para qualquer ocorrencia. 0 

acaso em Peirce aparece como um principia responsavel pel a diversidade e 

pela variedade observadas na natureza, e que nao se exprime dentro de 

parametres da 16gica. 

"Acaso, entao, como um fen6meno objetivo, e a propriedade de uma grande cole9ao 

consistindo, digamos, de coisas coloridas e coisas brancas. Acaso e a maneira 

particular de distribui9ao de cores entre todas as coisas." (Peirce in lbri, 1992, p. 40} 

Ja o falibilismo e uma doutrina epistemol6gica que entende ser todo o nosso 
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conhecimento passive! de falha, opondo-se radicalmente a certeza absoluta. 

Peirce considerou falfvel a propria ciencia, fato que se pode entender como 

um pressagio das formula96es cientfficas indeterministas do sE§culo XX, tais 

como os enunciados encontrados no corpo da mecanica quantica e da teo ria 

do caos. 

"Todo raciocinio positive e da natureza de julgar a proporgao de alguma coisa no todo de 

uma colec;ao pela proporc;ao encontrada em uma amostra. Assim, ha tres coisas que 

nunca podemos esperar obter pelo raciocinio, a saber, certeza absoluta, exatidao absoluta, 

universalidade absoluta. [Ainda:] ... Naquelas ciencias de mensurac;ao que sao as menos 

sujeitas a erro - a metrologia, a geodesia e a astronomia metrica - nenhum homem que 

se respeita divulga seus resultados sem lhes afixar os erros provaveis; e se esta pratica 

nao e seguida em outras ciencias e porque nelas os erros provaveis sao demasiadamente 

grandes para serem estimados, [e] ... a infalibilidade em assuntos cientificos parece-me 

irresistivelmente c6mica ... " (Peirce in lbri, 1992, p. 51) 

Por ultimo, e estreitamente relacionado ao falibilismo, temos o conceito de 

continuum. Uma vez que o falibilismo reconhece o acaso como princfpio real 

que se apresenta como agente de distanciamento do fato em rela9ao a lei, de 

conexao entre acaso e lei, Peirce chega a constituir sua visao de 

evolucionismo. Para o filosofo, o evolucionismo se baseia na constata9ao de 

que o conhecimento do homem se amplia sem cessar. E um crescimento tanto 

da lei como da representa9ao destas leis, ou seja, crescimento da terceiridade. 

Oaf percebemos a rela9ao muito proxima entre os conceitos apresentados, e 

ainda mais, se observarmos que, para Peirce o falibilismo: 

'"E a doutrina de que nosso conhecimento nunca e absolute, mas e como se sempre flutuasse 

em urn continuum de incerteza e indeterminac;ii.o'. Este continuum de incerteza e indeterminac;ii.o 

alem de configurar a provisoriedade da representac;ii.o, prenuncia urn concerro tambem chave 

na Filosofia de Peirce - o de continuidade, antevendo-se que algo continuo deva perpassar 

a potencialidade do futuro, como o faz o vetor da evoluc;ao." (lbri, 1992, p. 52) 
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Longe de pretendermos afirmar que esse breve sobrev6o sobre aspectos da 

metaffsica de Peirce seja o que o fil6sofo ou especialistas entendem por sua 

ciencia da realidade, acreditamos que, abalizados pela valiosa interpretagao 

contida na bibliografia utilizada, pudemos colocar uma nogao basica de suas 

ideias relativas ao tema. Conforme nosso objetivo estabelecido, passaremos 

a tratar da metaffsica at raves de um vies nao estritamente filos6fico, configurado 

pelo pensamento e pela obra do pintor Giorgio De Chirico. 

2.4 - Em De Chirico 

2.4. 1 - Dados biobibliograficos 

Giorgio De Chirico nasceu em Volos, Grecia, em 1888. Filho de pais italianos, 

transfere-se para Atenas em 1899, onde estuda desenho. Com a morte do 

pai, a famflia volta para a ltalia, mas se estabelece em Munique. Em solo 

alemao, o pintor entra em contato com a obra de Schopenhauer e Nietzsche, 

ao mesmo tempo que pinta seus primeiros quadros sob a influencia do pintor 

suigoArnold Bocklin (1827-1901). 

Entre 1912 e 1914 conhece Paul Guillaume, renomado marchand frances que 

se interessa prontamente por sua obra singular, fato que garante a De Chirico 

seu ingresso entre os artistas de vanguarda. No ano seguinte colabora com 

varios artigos para revistas editadas por grupos futuristas e aqueles ligados 

ao dadafsmo. 

Parece consenso que a pintura metaffsica se desenvolve no periodo de 1910 

a 1919, caracterizando-se pela ausencia de figura humana (eventualmente 

substitufda por manequins), cenario onirico e perspectiva ilus6ria, precedendo 

alguns elementos caros ao futuro movimento surrealista da decada seguinte. 

Artistas como Apollinaire e Breton reconhecern De Chirico como inspirador, 

apesar do rornpimento ocorrido no ano de 1926, sob acusagao de 

degeneragao por se perceber um retorno ao neoclassico em sua obra. 
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De Chirico publicou Hebdomeros (1929), romance de teor autobiografico, e 

Memorie della Mia Vita (1962). Giorgio De Chirico morre em 1978. 

2.4.2- De Chirico e metaffsica 

Ap6s a abordagem filos6fica da metaffsica contida nos capitulo anteriores, 

passaremos a enfocar, no campo das artes, esse "alem das coisas ffsicas" 

dentro da perspectiva do pintor Giorgio De Chirico. Essa transi9ao de 

percep9ao do conhecimento metaffsico nos reserva dificuldades que 

pretendemos minimizar atraves da contribui9il.o tanto verbal-escrita do artista, 

quanta por sua produ9ao imagetica. 

Apoiado em sua cultura classica, De Chirico parece ter se esfor9ado no 

sentido de envidar esfor9os no esclarecimento racional em rela9ao a 
turbulencia verificada em todos os nfveis de conhecimento humane no infcio 

do seculo vinte, salientando-se, alem da sua proximidade aos movimentos de 

vanguarda, a sua participayil.o na Primeira Guerra Mundial. Tambem como 

notado acima, o pensamento do pintor era fortemente marcado por um 

conteudo filos6fico entao atualizado, caracterfstica que o destaca como uma 

especie de artista reflexive e crftico de seu tempo, fundamentando assim sua 

posi9ao de vanguarda artfstica, como podemos observar em artigos datados 

de 1918 e 1919, epoca em que se esgota o perfodo metaffsico propriamente 

dito. 

"Podemos final mente dizer que n6s temos tambem uma arte nova que nao seja uma 

macaquice idiota da moderna pintura francesa [ ... ]. Nao e a minha intenifii.O depreciar 

o futurismo autentico, hoje fatalmente degenerado e agonizante, mas que contribuiu 

imensamente a desimpedir o terreno dos gotosos preconceitos e a nivelar as estradas 

aos artistas mais experientes e mais pacientes, mais complicados e mais profundos, 

que deviam sucessivamente aparecer. N6s devemos ser reconhecidos sinceramente 

a estes primeiros compartimentos de assalto que conquistaram o comportamento dos 
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anarquicos e dos velhacos, que usaram a burla, a blasfemia e a pancada, Ia onde o 

raciocinio ou a teoria analisada teria sido um esfor90 inUtil. E fizeram isso sacrificando 

a melhor parte de si mesmos, isto e, a presen9a do animal artista, que no ardor da 

luta nao teve tempo necessaria para salvar e apurar a obra, pelo que alguns entre 

eles teriam certamente criado obras duradouras, mas nos deixaram somente a 

impressao de simpaticos agitadores e de utopistas revolucionarios. 

Passado o primeiro impeto, apaziguadas as primeiras impetuosidades, eis que agora 

surge uma arte severa e cerebral, ascetica e lirica que da grande terra onde nasce, 

suga o espirito melhor, aquele espfrito que alguns grandes construtores italianos 

(nao falo s6 de pintores) souberam estampar em sua obra como um selo indelevel. 

0 cubismo frances hoje esta superado, tanto pela forma, quanto pelo espfrito, pela 

nova arte italiana. A deformagao dos objetos, base primeira do cubismo, cria um estado 

psico-sensorial que, na balanga dos valores eternos, nao pesa muito, metafisicamente 

falando, das elucubrag6es fantasistas de um pre-rafaelista Ingles ou de um estilizador 

eslavo-alemao qualquer. 

A inten<;:ao intima dos pintores cubistas nao se difere intrinsecamente daquela de um 

pintor tradicional passado, presents ou futuro. Basta para tanto observar os titulos 

de um catalogo de mostra cubista, perfeitamente identicos aqueles de um catalogo 

de mostra tradicional: "Paisagem, figura, natureza morta, cabe9a de mulhere depois 

agora natureza morta, paisagem etc; fato este pequeno na aparencia, mas nao 

insignificante. 

A nova pintura metafisica, como a obra de poucos artistas italianos, liberta-se de todo 

vinculo e abre caminho ao mais novo lirismo, mantendo-se, enquanto forma, naquela 

constru<;:ao severa e s61ida que e como infatigavel signo de reconhecimento de uma 

obra verdadeiramente duradoura." (De Chirico, 1997, p. 57) 
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"Schopenhauer e Nietzsche foram os primeiros a ensinar o profundo significado do 

nao-senso da vida e como tal nao-senso poderia vir transmutado em arte, ou melhor, 

deveria construir o esqueleto fntimo de uma arte verdadeiramente nova, liberta e 

profunda. Os bons artistas novos sao os fil6sofos que superaram a filosofia." (De 

Chirico, 1997, p. 68) 

Mas o que De Chirico, inteirado da filosofia de seu tempo, entendia por 

metaffsica, o conceito-chave de sua pintura? Essa pergunta foi respondida 

por ele mesmo, frente a incompreensao e as crfticas que recebeu no perfodo. 

"A palavra metaffsica com a qual batizei a minha pintura quando trabalhei em Paris 

naqueles anos sutis e fecundos do pre-guerra, causou tambem entre os intelectual6ides 

as margens de contrnuas irritag6es nao insignificantes. A ofensiva costumeira, que 

degenerou-se depois em Iugar comum, era aquela de dizer: c'est de Ia litterature. 

Frase que fazia pendant aquela investida dos cubistas ou vanguardistas sobre os 

exercitos de seus inimigos tradicionalistas: c'est pompier, e claro que as duas acusag6es 

se equivalem, e na maior parte dos casos servem de escudo a quem lhe cospe, de 

modo a evitar, ao menos em aparencia, passar por idiota ... " (De Chirico, 1997, p. 69) 

"A palavra metaffsica faz nascer uma multidao de especies de mal-entendidos naquelas 

mentes avaras, que nao possuindo o esforgo salutar da cria9ii.o, vivem de plagio e de 

lugares-comuns, e aspergindo a sua bile cr6nica sempre que lhes ocorre sob o nariz 

algo que supera a cerca da sua capacidade intelectual. [ ... ] A palavra metaffsica faz 

nascer vis6es foscas, nubladas e cinzentas, emaranhados ca6ticos e massas 

tenebrosas. Na Fran9a o mal-entendido se estende ate mesmo em atribuir a invengao 

da metaffsica aos alemaes, e recordo as lutas que tive de sustentar para fazer aceitar 

o terrfvel vocabulo do qual desconfiavam tambem os mais conservadores. 

Portanto, eu na palavra 'metaffsica' nao vejo nada de tenebroso; e a mesma 

tranqOilidade e insensata beleza da materia que me aparece 'metaffsica', e tanto mais 

metaffsicos me resultam aqueles objetos que, por clareza das cores e exatidao das 

medidas, sao opostos de quaisquer confus6es e nebulosidades. 
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A palavra 'metafisica' decomposta poderia dar Iugar a outro mastod6ntico mal

entendido: 'metafisica', do grego ta meta ta fusika ('depois das coisas fisicas'), faz 

pensar que aquelas coisas que se encontram depois da coisas ffsicas devam constituir 

uma especie de vazio nirvanico. Pura imbecilidade pensar-se que no espago a distancia 

nao existe, e que urn inexplicavel estado X pode encontrar-se tanto alem quanto aquem 

de urn objeto pintado, descrito ou imaginado, e, antes de tudo (e precisamente isso 

que acontece na minha arte), no objeto mesmo." (De Chirico, 1997, p. 70) 

Dentre esses mal-entendidos mais gerais de cunho filos6fico, o pintor escreveu 

especificamente sabre a rela91io do conceito entre arte e ciencia oculta, 

perseguindo uma distin9ao precisa que pudesse excluirtoda distoryao causada 

pela impropriedade devida ao termo ou ao conceito utilizado sem a devida 

referencia de contexte: 

"Os erros de todos aqueles que fincam o nariz na ciencia oculta e identico aqueles 

dos pintores, inclusive dos mais espiritualistas [ ... ]. Estes erros sao ver em excesso o 

homem em todas as suas pesquisas e em todos os seus experimentos. 0 animal

homem e uma mascara terrivel, uma capa, urn anteparo inexoravel que nos esconde 

muitas coisas e sobrecarrega nossos sentidos, tirando deles aquela agilidade ofidica 

e aquela qualidade tentacular que, seara a servi90 de certos raros indivfduos, perm item 

a eles descarnar a materia e cavar os dem6nios de toda a coisa. 

Nas sessoes espiritas se evocam sernpre pessoas rnortas ou vivas, mas a forma, a 

figura, os espectros que os acornpanham revestem a forma humana; interrogados, 

respondem com uma 16gica esmagadora. Penso que de tal forma, os significados 

mais estranhos e mais rec6nditos da vida nos permanecem incompreensfveis. 

No meu parecer, creio que haja muito mais misterio em uma praga fossilizada no 

clarao do meio-dia do que em uma camara escura, no cora9ao da noite, durante uma 

sessao de espiritismo. Estes erros dependem tambem em grande parte do fato de 

que quase todos aqueles que se ocupam das ciencias ocultas sao gente de cujas 
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inteligencias nao possuem nada de hiperfisico, e fatalmente constr6em e tratam o 

fenomeno com aquela 16gica e aquele 'modus agendi' que os homens adotaram em 

todas as manifestag6es, sejam materials ou espirituais de sua diversa atividade: politica, 

religiosa, artistica, intelectual, industrial, etc. Masse alguns verdadeiramente inteligentes, 

se alguns verdadeiramente metafisicos se decidissem a criar a partir das sess6es de 

ocultismo, quem sabe quais novos mundos, quais torrentes de lirismo desconhecidos 

poderiam brotar. Nao se pensa jamais, por exemplo, em se evocar espectros das cidades, 

das coisas, dos monumentos, dos m6veis, das maquinas; de desentranhar o aspecto 

fantomatico dos instrumentos das ciencias ou da industria." (De Chirico, 1971, p. 62) 

Podemos perceber que De Chirico nao concorda com a identifica<;:ao de sua 

concep<;:ao metaffsica com algum tipo de espiritualismo; por outro lado 

considera que este ultimo pode ser ambiente para a cria<;:ao da percep<;:ao 

dos artistas metaffsicos. 0 pintor, inclusive, prop6e a possibilidade de se 

eng lobar os "espectros" daquilo que e inanimado, das coisas exclusivamente 

materiais. Ele explica ainda: 

"0 proprio fato de se considerar a possibilidade de existencia das formas imateriais, 

de figurar-se urn nosso duplo, urn nosso Kha, no dizer indiano, formado dos fluidos e 

das substancias incorp6reas, antropomorfiza terrivelmente a tentative na qual se 

procede e que deveria ser puramente extramaterial, por isso metaffsica. Portanto, 

uma supermaterializagao das coisas que nos circundam e mesmo do nosso ser nos 

conduziria acima dos degraus mais elevados da escada apoiada ao Iongo do muro do 

desconhecido, e poderiamos considerar o fenomeno com o calafrio da curiosidade 

sim, mas tambem com aquela estranha felicidade, que eu chamarei de extase 

metaffsico, que assinala infalivelmente a descoberta de uma nova terra. Ut paucis 

verbis abso/vam, e necessaria so/idificar o universe. A ciencia oculta, ao contrario, 

tende a uma liquefayao, a uma pulverizayao disso." (De Chirico, 1971, p. 63) 

De Chirico parece discordar da participa<;:ao de imagens que comp6em o 

mundo material projetadas em outro nfvel de existencia, mesmo que sejam 
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sutilizadas. Assim, podemos entender sua arte metaffsica como uma 

reordenaQEio das imagens materiais para posterior releitura, visando despertar 

um sentimento- e talvez um senti do- nao passfvel de imagetizar-se. Vejamos 

seu aprofundamento da distin9ao entre o fenomeno espiritualista e aquele 

metaffsico: 

"Essa necessidade de desmaterializagao talvez seja um fa tor fisio16gico. senao uma 

lei natural que impele o homem a pensar de tal modo. Esta lei seria a lei da gravidade. 

Um instinto inerente a nossa natureza nos obriga a crer que um "alter mundus', muito 

mais estranho daquele que nos circunda e que cotidianamente tomba sob nossos 

sentidos, nao possa existir em espagos intangiveis, ou pelo menos muito distantes do 

ponto de onde nos encontramos, de onde, para nos transportarmos para os 

mencionados espagos, seja necessaria submeter-se a uma metamorfose total de todo 

o nosso ser ffsico. Oaf a necessidade fatal de toda a demoniaca refiguragao; dai o 

nascimento dos espectros, dos fantasmas, que como os baloes mais ou menos 

refreados podem atingir regi6es mais ou menos elevadas." (De Chirico, 1971, p. 63) 

E, para se valer de um contraponto em arte que exemplifique sua posiyao, o 

pintorfaz referencia ao talvez primeiro movimento da pintura ocidental em que 

se observa o deslocamento da ''fidelidade ao objeto visto" para o nao-figurativo: 

"Na pintura, tivemos o impressionismo que e lido como uma especie de espiritismo 

coloristico. 

A propria palavra impressionismo poderia muito bem vir aplicada a atividade dos 

ocultistas porque, de fato, a sua tentativa se baseia sobre a impressao dada ou 

recebida. 0 pensamento, no sentido metaffsico e elevado, vem omitido; vem mesmo 

omitido o misterio da revelagao, em arte comumente chamado inspiragao. Tanto e 

que os corpos destinados a tais experiencias sao submetidos a forgas puramente 

ffsicas que apesar de nao pertencerem aquela ffsica que cotidianamente impressiona 

os nossos sentidos, tambem nada tem que ver com a grande metafisica. Assim o 
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senhor X, por exemplo, poder no espa9o de poucos segundos transportar-se em 

forma espectral ou ate em carne e osso de Roma a Pequim, ou que o senhor J possa 

ler o pensamento de um semelhante seu que se encontra a centenas de quil6metros 

de distancia, nao se constituirem em tatos metafisicos. 

E o prova a ausencia total nestes fen6menos daquela alegria, daquela serenidade que 

nos procura na arte a apari9ao de uma imagem metafisica." (De Chirico, 1971, p. 63) 

A metaffsica de Giorgio De Chirico, assim, pode ser compreendida como 

uma especie de impacto estabelecido pela materialidade das coisas, um 

despertar perceptive provocado pel a contempla<;ao da rela<;ao entre o espa<;o 

e os objetos, sua composi<;ao e ilumina<;ao. Poderfamos entender, ainda, que 

o can~ter metaffsico existe, para o pintor, quando se permite que a visao das 

coisas seja realizada at raves da hist6ria da transforma<;ao da natureza pela 

atividade humana. 0 olhar artfstico, atraves da lente da arquitetura e 

constantemente citado pelo artista como deflagrador desse impacto material 

sobre os sentidos: 

"A paisagem, encerrada na arcada do portico, como no quadrado ou no retangulo da 

janela, adquire maior sentido metafisico, porque se solidifica e vem isolada do espa9o 

que a circunda. A arquitetura completa a natureza. lsto foi um progresso do intelecto 

humano no campo da descoberta metafisica." (De Chirico, 1971, p. 59) 

"Tambem em Giotto o senso arquitet6nico alcan9a elevados espa9os metafisicos. 

Todas as aberturas (portas, arcadas, janelas) que acompanham as suas imagens 

deixam pressentir o misterio cosmico." (De Chirico, 1971, p. 60) 

"Mas a arte, tal e qual um belo sonho profetico sonhado de olhos abertos e em pleno 

meio dia defronte da inexoravel realidade, nos precede continuamente enos aconselha 

hoje mais do que nunca, o enquadramento e o enrijecimento do conceito universal. 0 

ceu deve ser cerrado entre os retangulos das jane lase as arcadas dos porticos 
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urbanos, para que se possa sapientemente ordenhar os majestosos peitos da sua 

traic;;oeira cupula. (De Chirico, 1971, p. 63) 

''Ontem, passando a tarde par uma rua que se prolonga estreita, e flanqueada de casas 

altas e escuras, vi aparecer no !undo uma coluna levantada de uma estatua que soube 

depois ser de Ariosto. Vista assim, entre aquelas duas paredes de pedra enegrecida -

que parecia muros de um santuario antigo-, o monumento assumia um que de misterioso 

e de solene, e o transeunte pouco habil em metaffsica, prosseguiria esperando ouvir a 

voz de uma divindade profetizar no !undo da pra9a." (De Chirico, 1971, p. 63) 

Eo pintor vai mais Ionge ainda, quando funda, baseado no sen so arquitet6nico 

do homem, a propria estetica metafisica: 

"Nas constru96es das cidades, nas formas arquiteturais das casas, das prac;;as, dos 

jardins, dos passeios publicos, das portas, das estal(6es ferroviarias etc, estao os 

primeiros fundamentos de uma grande estetica metafisica. Os gregos tiveram um 

certo cuidado em tais construc;oes, guiados par seu sensa estetico-filos6fico: os 

porticos, os passeios sombreados, os terrac;os eretos como plateias em !rente aos 

grandes espetaculos da natureza (Homero, Esquilo); a !ragedia da serenidade. 

[ ... ]A consciencia absoluta do espac;o que deve ocupar um objeto em um quadro e do 

espac;;o que divide os objetos entre eles, estabelece uma nova astronomia das coisas 

ligadas ao planeta pela fatal lei da gravidade. 0 emprego minuciosamente acurado e 

prudentemente pesado das superficies e dos volumes constituem-se canones de 

estetica metaffsica." (De Chirico, 1971, p. 17) 

Mas Giorgio De Chirico nao tende a desconsiderar o vinculo entre materia e 

foryas extramateriais, na medida em que aponta, a partir da hist6ria da 

civilizayao, elementos investidos de metafisica. A materia parece tomar urn 

aspecto de meio acessivel ao vies racional para a percepyao metaffsica que 

se abriria na medida em que a arte passe a ocupar o seu Iugar na aproximayao 
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entre os nfveis opostos, mas ate aqui complementares, entre os dados 

materiais e aqueles nao-materiais. A diferen9a entre a metaffsica dos povos 

antigos e a do artista modemo seria a consciencia com que a humanidade se 

depara com aquila que extrapola a ffsica do mundo a sua volta, configurando 

o tipo de rela9ao com o conhecimento adquirido: 

"Os primeiros povos exploraram inconscentemente a potencia metaffsica des coisas, isolando

as, trac;:ando em tomo delas magicas e insuperaveis barreiras; o feitiyo, a imagem sacra, o 

xoanon dos antiquissimos gregos, sao verdadeiros acumuladores, verdadeiros concentradores 

de metafisica. Tudo depende de um certo modo de enquadramento e de isolamento. 

0 primitive o faz inconscentemente, seguindo um vago instinto mistico; o artista modemo, ao 

contrario, o faz conscientemente, conduzindo, ou antes, aumentando, disfarc;:ando ou explorando 

astuciosamente a metafisicidade descoberta nos objetos." (De Chirico, 1971, p. 64) 

Por outro lado, o artista tambem contempla o lado nao racional em seus 

escritos, abordando-o sob a forma da loucura, tema que vinha conquistando 

na epoca a aten9ao de muitos estudiosos em diversas areas do saber, inclusive 

na arte. Tal especie de desconexao 16gica parece favorecer urn estado mental 

em que se poderia averiguar a percep9ao metaffsica: 

"Que a loucura seja fenomeno inerente de toda profunda manifesta<;:ao da arte, isto e 

uma verdade axiomatica. 

Schopenhauer define o louco como o homem que perdeu a memoria. Definic;:ao plena 

de perspicacia que enfatiza isto que faz a 16gica dos nossos atos normals e da nossa 

vida normal como um rosario continuo das rela<;:6es entre as coisas e n6s e vice

versa. 

Peguemos um exemplo: eu entro num quarto, vejo um homem sentado numa cadeira. 

Do teto vejo pender uma gaiola com um canario dentro dela; sabre a parede vejo 
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quadros; em uma estante, livros. Tude isso nao me atinge, nao me assombra, uma 

vez que o colar de recorda96es que se unem umas as outras me explica a 16gica 

disso que vejo. Mas admitamos que por um memento e por causa inexplicavel e 

independente da minha vontade se quebre o fio de tal colar. Quem sabe como verei 

o homem sentado, a gaiola, os quadros, a estante; quem sabe agora qual o estupor, 

qual o terror e talvez ainda qual do9ura e qual consola9ao sentirei olhando aquela 

cena. 

A cena porem nao foi alterada; sou eu quem a verei sob outre angulo. Eis o aspecto 

metafisico da coisa. Assim, posse concluir que cada coisa teria dois aspectos: um 

corrente, aquele que vemos quase sempre e que veem os homens em geral, e outre, 

o espectral ou metafisico, que nao podemos ver, a nao ser os raros individuos em 

memento de clarividencia e abstra9ao metafisicas, assim como certos corpos ocultos 

da materia, impenetraveis aos raios solares, nao podem aparecer a nao ser sob a 

potencia de fuzes artificiais, como os raios X, por exemplo. 

Eu h<i algum tempo estou propenso a acreditar que as coisas, alem dos dois aspectos acima 

mencionados, possam ter ainda outros (terceiro, quarto, quinto aspecto}, todos diferentes do 

primeiro, mas com estretto parentesco com o segundo ou metafisico." (De Chirico, 1971, p. 46} 

A partir do panorama metaffsico do qual nos valemos, tanto do ponto de vista 

conceitual da filosofia quanto daquele mais intuitive dado pela arte, investiremos 

a seguir nossos esfon;:os em possfveis analises dos signos, bem como 

apresentaremos nossa compreensao sobre elementos de metaffsica. 
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Capitulo 3 

Entre duas leituras 
metaffsicas 



Entre duas leituras metaffsicas 

Para iniciarmos nossa abordagem em nfvel mais individuado, sentimos a 

necessidade primeiramente de diferenciar dois momentos da metaffsica: o 

primeiro que seria aquele do sentir-vivenciar metaffsico, eo segundo, do refletir 

sobre metaffsica. Faremos uma inversao na ordem acima apresentada, dado 

o fio condutor observado no percurso do presente trabalho. Esse segundo 

momento, em que os nfveis 16gicos se sobressaem, parece ser aquele 

necessario para as elucidag6es possfveis dentro do ambito do conhecimento 

academico, atraves do suporte da teoria dos signos aqui apresentada. 0 

primeiro momento sera contemplado em seguida por meio de um dialogo 

que se abra mais para uma expressao poetica. Recorrer a dimensao poetica 

talvez seja necessidade imprescindfvel da mente para que possamos nos 

aproximar da fonte de um conhecimento que se cria e recria no interior de 

cada consciencia, plasmando materialmente o sentimento daqueles que se 

ocupam das artes. A titulo de resgate da intengao que se inscreve nessa 

pesquisa, frisamos que uma distensao de rigor na apresentagao formal das 

ideias colocadas adiante fez-se necessaria para atingirmos o percurso de 

aproximagao proposto entre as metafisicas. 

3. 1 - Semi6tico-metaffsica 

Adentramos agora no momento que nos parece a chave dos fenomenos em 

arte, um momento deflagrador ou pre-consciente da criagao. Mas como 

adentrar nesse ambiente dinamico de significados em que nao podemos contar 

instantaneamente como raciocfnio para compreende-lo e comunica-lo? Como 

visto anteriormente, Bergson nos sugere que nao poderemos atingir o 
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conhecimento imediato, mas atraves de um esfon;:o da inteligencia, poderemos 

perseguir a volatil e veloz trajet6ria da intui9ao. Esse esfor9o se daria, 

pensamos, na constru9ao de um sistema mais aberto de significa9ao em que 

um mesmo elemento pode nos oferecer mais de um correspondents de 

significado, conforms o contexte em que e empregado e conforms o repert6rio 

do receptor, sem, no entanto, permitir um descolar ca6tico do eixo 

representative que o emissor pretends expressar/comunicar. 

Assim sendo, poderemos observar que as imagens se prestam muito mais a 

esse tipo de inten9ao, pois podem ser formadas por intermedio de uma 

linguagem simples, utilizando-se de dados comuns a maioria das mentes 

suscetfveis ao conteudo proposto pelo artista, na medida em que a natureza e 

o cotidiano sao privilegiados. E mesmo que haja um desvio severo do 

conteudo transferido na mensagem, o proprio estranhamento constitufdo no 

memento por si s6 pode ser considerado positividade, pois a reflexao sobre 

uma imagem - seja ela verbal-escrita, sonora ou visual - nao se presta, 

necessariamente, a restringir ou definir, mas ampliar a compreensao de fates 

menta is. Mesmo sem perceber e sentir o conteudo intencional proveniente da 

fonte, o receptor dessa condi9ao particularteria se enriquecido como esfor9o 

em sair da padronizayao, ou seja, atingiu uma possibilidade de cria9ao, na 

medida em que necessita criar sentido. 

Nesse eixo de abordagem, percebemos, apesar de poder parecer paradoxa!, 

que quanto menos atrelada ao mundo conceitual simb61ico e a forma de arte, 

mais rica em conceitos possfveis, em termos intuitivos ela e, porque a tendencia 

da intui9ao e transferir o sentido generico a partir de uma expressao de sentido 

particular, como se o nucleo da particularidade estivesse continuamente 

irradiando uma emana9ao de generalidade. Particular e geral caminham juntos, 

podendo ser sintonizados a partir da condi9ao de percep9ao do receptor. 

Mesmo que seja objetivo do artista, dificilmente, na rela9ao com o fruidor, 

pode-se pretender a onisciencia do sentido ou arbitrar sobre a defini9ao 
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estanque deste. E caso insista nessa pretensao, provavelmente esteja 

dificultando a percepc;ao do conhecimento intuitive e urn embotamento do 

publico receptor, ja que elege deliberada e fundamentalmente uma faixa desse 

publico, ou seja, aqueles afinizados com urn repertorio especffico, baseado 

num tipo de construc;ao mental mais racional. Obter uma precisao de carater 

fundamental daquilo que se expressa, parece estar muito mais vinculado, 

enquanto necessidade de conhecimento, a ciencia e a filosofia do que 

propriamente a arte. 

Assim, dois pontes se destacam em nossas considerac;6es sobre urn discurso 

artfstico que pressup6e imagens como base de sua construc;ao: o primeiro e 

a abrangencia ou universalidade do conteudo emitido como significancia, que 

inclui todo fruidor como recriador de significado; o segundo e a prevalencia 

da distensao do conceito que desloca do movimento racional a interpretac;ao 

do produto artfstico, privilegiando a necessidade de primeiro considerarmos 

o observador como interlocutortambem intuitive e nao somente como urn ponto 

de projec;ao de nossa propria percepc;ao estetica. 

Mas talvez o maior problema em nosso caso seja a imagem da imagem. 0 

sentido narrative classico, do tipo "infcio-meio-fim", como vista, sofreu na arte 

modern a uma forte turbulencia, e, apesar de continuar existindo em alguns nfveis 

e diferenciadas intensidades, tende a se hibridizar ou ser sobreposto pelas 

linguagens atuais. Parece que a logica do pensamento exclusivamente racional 

concedeu espac;o as necessidades de uma nova explicac;ao de mundo em que 

a probabilidade eo caos mostrados pela propria ciencia nao se mostram como 

aberrac;6es, mas elementos necessaries para urn atualizado compartilhamento 

do universe. Assim, a desconexao com a visualidade convencional, que 

carregava o sentido logico "natural" no classico, permitiu maior versatilidade do 

sentido das imagens, propondo tipos de logica rna is amenizados e flexibilizados 

pelos componentes sensfveis que podem compor o pensamento. Oaf os signos 

visuais descolarem do sentido cotidiano e alc;arem voos menos previsfveis. 
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Giorgio de Chirico- Il Grande Metaflsico, 1917 
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Em De Chirico essa afirma~tao parece clara. As rela96es entre os objetos , 

em alguns casos representados tais quais sao encontrados no cotidiano, e os 

ambientes, estes muito estilizados, tomam uma nova configura~tao visual em 

que os significantes nos conduzem a significados muito pouco convencionais, 

nos quais se percebe a tensao existente nos dois p61os da mensagem artfstica: 

o lado do artista-emissor, que busca a imagem mais apropriada para satisfazer 

o conteudo do significado, e o lado do fruidor-receptor que, ap6s o impacto 

causado pela visualidade refigurada na tela busca alcan~tar, em primeira 

instancia, o senti do do discurso do pintor. 

A visualidade estabelecida pelo artista metaffsico ainda nao atinge os nfveis 

abstratos mais radicais, porem ja proporciona urn estranhamento muito 

consideravel, principalmente se considerado o publico de seu tempo. Como 

toda a arte de entao, ela impacta de tal forma o olhar do espectador, a ponto 

de podermos estabelecer uma analogia com urn tipo de discurso verbal-escrito 

em que uma serie de termos sao agrupados sem nexo evidente entre si 

enquanto classes de palavras, e sem rela9ao imediata com a estrutura sintatica 

de uma frase convencionalmente compreensfvel. 0 que o publico mediano do 

infcio do seculo poderia compreender desse con junto de objetos estilizados 

de uso em geometria empilhados, encimados por uma cabe9a de manequim? 

(p. 140) Ou seja, mantem-se as unidades de sentido visual (os objetos sao 

reconhecidos), mas uma rela~tao mais tenue com a realidade visual do 

cotidiano se estabelece (os objetos reconhecidos estao fora de contexto). 

Portanto, mantendo-se mais afastado do discurso pertinente a 16gica 

convencional, torna-se necessaria encontrar urn discurso atualizado entre 

emissor e receptor, utilizando-se urn a linguagem parcial mente desconhecida 

por ambos os Iadas, que possibilite uma abertura de entendimento na intera~tao 

entre os mesmos. 

Nessas reentril.ncias de sentido observadas em meio ao tecido da 

comunica~tao-expressao, ocupada por elementos significantes da visualidade 
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Giorgio de Chirico- Il Poeta e il Filosofo, 1915 

convencional, e que penetrariam os fluxos da intuigao. A trama dos fios parece 

mais aberta quando nos utilizamos da intuigao na comunicagao e na expressao, 

fazendo com que o tecido se tome mais !eve e rna is vazado, portanto memos 

adequado para a confecyao de pal(SS de uso comum. Talvez De Chirico possua 
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conscientemente essa grande caracteristica de domfnio da linguagem, tanto 

verbal-escrita (nao nos esque9amos que ele escreveu ao menos urn livro de 

destaque literario, anteriormente citado, intitulado Hebdomeros) quanto 

imagetica, que o torna parte da lista de nomes importantes conhecidos na 

arte mode rna, colocando-o ainda como urn dos pivos de nossa tese. 

Em De Chirico pintor a intui9iio metafisica nao parece se importar com urna 

forma de conhecimento imediato, na medida em que ela se encontra na propria 

materia, isto e, a metafisica parece transcender a fisica, sim, mas calcada 

nesta enquanto necessidade de completude entre a materia concreta e a 

dimensao nao-material com a qual se relaciona . 

Retomamos, aqui, os conceitos de intui9ao e metafisica de Bergson e as 

imagens produzidas por De Chirico, procurando intercambio possivel entre 

as duas metafisicas despidas da preocupa9ao com a 16gica estrita, e 

buscando pontos dialogais com a argumenta9ao da semi6tica peirceana. 0 

pensador frances prop6e que o discurso da metafisica, como visto, seja 

construfdo atraves de imagens simples feitas pela linguagem verbal-escrita, a 

fim de se aproximar ao conteudo absoluto do conhecimento apresentado pela 

intui9iio filos6fica. De Chirico, por sua vez, utilizando-se da linguagem plastica, 

parece caminhar numa dire9ao em que a 16gica convencional e abolida e tende 

a diferir tambem na medida em que a metafisicidade do pintor existe fundada 

na materia, mostrando-se numa arquitetura visual-cerebral e em "solidificar o 

universo (p. 129)". De Chirico, enquanto artista, passa pela teoria do 

conhecimento e funda a metafisica da imagem na pintura moderna a partir de 

sua rela9ao direta com a materia. Podemos averiguar essa possibilidade, 

ainda, ao analisarmos a perspectiva semi6tica de Peirce no que se refere a 

primeiridade de sua teo ria 16gica dos signos. 

A intui9ao, enquanto conceito bergsoniano, pode ser analisada como 

pertencente as manifesta96es primeiras dos signos, embora Peirce, parece, 
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Giorgio de Chirico ~ Il Vilticinatore, 1914-1915 

nao admita um conhecimento imediato no sentido estrito, uma vez que esta 

nao transita pelos niveis 16gicos. Mas tambem Bergson, insistimos, nao afirma 

o acesso a intui;;Ao num estado essencial: ela estarta sempre sendo perseguida 
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pela inteligencia, sen do percebida como existente, mas transmitida atraves 

de imagens que seguem num sentido progressive de maior proximidade a 

um dado intuitive; poderfamos dizer, uma relativizagao do absolute. Sua 

condigao de imediaticidade e comunicagao de um absolute, sem a presenga 

inicial de um rete rente, remete a dimensao das qualidades. 

Para Peirce a qualidade de sentimento se coloca na primeiridade. Sendo 

que o filosofo afirma que a qualidade e uma potencialidade abstrata, 

apresentando um aspecto monadico, entao a qualidade assume uma forte 

ligagao ao acaso. Ou seja, a incerteza e a imprecisao seriam aspectos 

caracterfsticos da primeiridade. Em De Chirico o acaso e amplamente 

percebido, nao so pela ambiencia desconectada de um tempo cotidiano e 

acompanhado de imagens com perspectiva ilusoria, mas pela propria 

"aparigao" de objetos deslocados das cenas convencionais. A quebra da 

racionalidade, a loucura, muito prezada pelo pintor (p. 133), tende a mergulhar 

over, o pensamento e a propria consciencia num universe em que o acaso e 

praticamente lei, em que o princfpio da incerteza do mundo quantico e um 

dado trivial. 

Podemos colocar De Chirico como proponente de uma outra logica, ou um 

daqueles artistas que pesquisou plasticamente uma logica do inconsciente, 

mais tarde materia-prima do surrealismo. 0 inconsciente talvez seja esta 

regiao de primeiridade, mas de qualidades ja associadas a objetos de 

representagao afetiva esquecidos, consideradas as nog6es psicanalfticas. 

Parece, nesse caso, que existe um limiar entre fcone e fndice em De Chirico, 

que neg a uma linguagem convencional e elabora uma outra atraves de signos 

conhecidos, porem de conteudo associado ao proprio inconsciente. Essa 

tendencia em comportar os dois momentos e significados, digamos, num pre

consciente, faz com que o pintor esboce uma caracterfstica de transigao, a 

grande transigao da cultura planetaria, conduzida pela Europa, eclodida no 

limiar do seculo vinte, em que ainda nao havia sido seccionado "oficialmente" 
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Giorgio de Chirico - L 'Enigma di una Giornata {J), 1914 

(leia-se cientificamente, do ponto de vista cartesiano) o vinculo restante entre 

os p61os materiaiespirito. lsso nao significaria que De Chirico pintor seja 

ambiguo, mas transparece sua impossibilidade de manter o discurso unfvoco 

racionalidade que restringe as possibilidades da mente em probabilidades 
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Giorgio de Chirico -I Ptacieri del Poeta, 1912 

estatisticas que a ciencia ja admitia entao, e mais ainda na decada de vinte, 

quando do impressionante desenvolvimento da mecanica quiantica. 

Assim, sua metaffsica pode orientar-se ainda para o material- e sua aceita<;ao 

junto aos surrealistas seria uma confirmat;ao nesse sentido -, do ponto de 

vista dos objetos, o mesmo nao ocorrendo com a not;ao de tempo ( ou espa9Q

tempo ). Descondicionada de qualquer evolu<;So referente as percep<;;oes de 

nossa dimensao no nivel de nosso conhecimento do cotidiano, as imagens 

representativas dos objetos tridimensionais estao alocadas em panos-de

fundo nao-locais, como num vazio que pode nos remeter ora a uma 

imobilidade do tempo que tende a um sentimento de eternidade fixa, ora como 

uma fra<;;ao infinitesimal da dinamica, como um congelamento do fluxo 

temporal. Mesmo nao buscando conscientemente as conclusoes cientlficas 
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como urn Salvador Dati, por exemplo, sua pintura tende a trazer uma aderencia 

a temas de grande impacto divulgados pela ciencia da epoca, como as 

no¢es de relatividade. A mobilidade, ou imobilidade nao localizada do tempo 

Giorgio de Chirico - La Torre Rosa, 1913 

em seus quadros estaria proxima de uma perceP9ao da noyao meditativa de 

durayao de Bergson, ao mesmo tempo que seu potencial racional o poderia 

colocar num plano de ayao do "fato duro" de Peirce, que reage insistente nas 

imagens do pintor. 

Se Peirce concebe a materia como mente estagnada, e a realidade da 

metaffsica na segundidade fenomenol6gica, o que subentende ayao, o etemo 

im6vel talvez tenha de ser diferenciado enquanto uma mente universal que 

contem objetos materiais possuindo canais de contato com as mentes 

individuadas, caso nao queiramos afetar a noyao de continuo, fundamental 

para o filosofo americano. Por outro lado, se considerarmos o congelamento 

do fluxo do tempo como nao relacionado aos objetos, terlamos urn 
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envolvimento da materia pelo espiritual movente, tornado estatico pela 

observa9ao da inteligencia. 

A metaffsica aparece, assim, como essa transpira9ao da ffsica que a 

acornpanha onde quer que esta se apresente, seja do ponto de vista espacial 

ou temporal. Por isso nao percebemos obscuridade naquilo que denominamos 

metaffsica, mas que poderia ser qualquer outro termo definido. lmputar a 
metaffsica urn sentimento ou conhecimento estritamente medieval, religiose 

ou messianico se torna lugar-comum desmembrado de condicionamento 

hist6rico ou ideol6gico. Ao inves disso, todo conteudo rnetaffsico tende a ser 

sempre atual, seja medieval, religiose, messianico ou contemporaneo. A 

essencia nao esta no tempo, na cultura, no conceito: esta com eles, 

transportada por eles e entre eles, servindo a vontade de quem os utiliza. 

Esta onipresen9a d6cil essencial se presta tanto a quem trilha urn caminho 

materialista pragmatico, como para aqueles etico-religiosos, porque tais 

quest6es sao vinculadas a uma particularidade individuada. A essencia 

permanece imutavel dentro das mudan9as que lhe proporcionamos 

externamente, intacta, mas nunca indiferente, porque se apresenta como 

energia livre compatfvel ao ffsico com o qual se relaciona, alern de se inter

relacionar, e mesmo ser o substrata de inter-rela9ao com outros pontes 

materiais, humanos ou nao. Decorre disso que urn dado ffsico pode apresentar 

urn correspondente metaffsico, ou seja, ffsica e metaffsica se cornplementam, 

diferenciando-se talvez pelas qualidades de frequencia vibrat6ria que 

estabelecem sucessivas faixas dimensionais conectaveis entre si a partir de 

faculdades mentais mais ou menos desenvolvidas nesse sentido. De Chirico 

parece ter percebido tal rela9ao quando afirma acreditar que as coisas 

possuem urn primeiro aspecto ffsico, urn segundo metaffsico e outros 

subseqOentes diferentes do ffsico e com Intima rela9ao como metaffsico (p. 

1134). Tarnbem parece ter intufdo, vislumbrado ou representado 

conscienternente as conex6es dimensionais atraves das aberturas (porticos, 

149 



janelas, arcos emoldurando a realidade observavel), combinando uma 

atmosfera da mitologia class ice com elementos da geometria o que atribui as 

imagens uma aparencia proxima da ficyao cientifica. Hoje sabemos que existe 

a ocorrencia de flutuayaes energeticas gravitacionais em grandes densidades 

de massa estelar (os buracos negros) capazes de estabelecer profundas 

mudanyas na ffsica espa<;o-temporal conhecida, permitindo cogitayCies acerca 

de se encontrar passagens dimensionais em regioes pr6ximas dessas grandes 

massas ( conhecidas como horizontes de evento) e teorizar-se sobre viagens 

no tempo, atraves da orbitayao nessas zonas de atrayao. Este nfvel ainda 

material, que poderfamos a titulo de diferenciayao, denomina-lo transffsico, 

pode ser uma representayao do metaffsico, numa dinamica de muta9ao 

caracterfstica de sua natureza sutil, permitindo uma velocidade de 

transformayao, portanto de refigurayao, portanto de alterayao de sentido, muito 

maior, vertiginosa, conforme a mente de quem o permite fluir. Na verdade, 

terfamos urn potencial metaffsico. Potencial por tres considerayaes mais 

evidentes: primeiro, por essa disparidade cinetica em relayao ao ffsico que 

Giorgio de Chirico - Le Gioie e gli Enigmi dt un 'Ora Strana, 1913 
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aponta para o acaso; segundo, porque somes limitados pela percep9ao 

material; terceiro, por esse constante limite mental no qual mergulhamos ou 

somes mergulhados - talvez esta ultima considerayao seja a causa das 

anteriores. Nessa aten9ao a materia e aos dados materiais sao tamanhos, 

que pouco espa9o nos resta para permitirmos que os fluxes intuitivos nos 

toquem. Uma vez que a intui9ao nao necessariamente se apresenta como de 

posse de percep96es extra-sensoriais, seria necessaria, entao, que os sujeitos 

materiais pudessem representar realidades nao materiais, ou ao menos 

representa-las atraves de uma evolu9ao das rela96es mais sutis intrfnsecas 

da materia. 

Poderfamos dizer que a tecnologia ten de a favorecer a expressao/comunica9ao 

de urn sentimento metaffsico, uma vez que nos proporciona a construQao e/ou 

manipulaQao sobre a materia em sua compleiQao mais Intima, descortinando 

con juntos de imagens cada vez mais elaboradas do ponte de vista de forma, 

cor, satura9ao, textura, iluminaQao, movimento, velocidade, entre outras. Ela 

talvez possa expandir nossa mente; se nao o conseguir, simula uma 

possibilidade visual (e ate sinestesica) de expansao mental como urn meio 

alternative para se atingir uma alteraQao dos estados de consciencia 

cristalizados ou petrificados do cotidiano. lndependentemente de os processes 

ten de rem a ser extremamente complexes, e mesmo considerando que tais 

processes nao estao disponfveis imediatamente para a interterencia do artista, 

ou que se colocam "empacotados" como nos programas computacionais, os 

meios tecnol6gicos podem assumir papel importante na concretiza9ao de 

propostas mais artfsticas. Subestimar ou superestimar qualquer meio, seja 

tecnol6gico ou artesanal, pode sera melhor forma de nao querermos vera 

alternativa de aprimoramento que a natureza nos oferece. 

Ja Bergson nos traz o tempo como substrate no qual ocorrem os estados de 

consciencia, a dura9ao real da vida psfquica, que seria comparado ao estofo 

mesmo da realidade, criando constantemente o novo eo imprevisfvel. Nesse 
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sentido de acaso, a ilogicidade obviamente nao causaria maier impacto, 

porque estaria incorporada como possibilidade ininterrupta do espfrito no 

sujeito, e De Chirico expressa textualmente a tranqililidade proporcionada pela 

visualizas:ao de uma imagem metaffsica (p.131). Podemos admitir que 

real mente toda composis:ao, postura dos manequins, das figuras humanas e 

suas sombras, alem da propria atmosfera, estao destitufdas de qualquertensao, 

remetendo o espectador a uma perceps:ao de reflexao serena ocidental ou 

meditativa enquanto esvaziadora da mente, num sentido mais oriental. Parece 

que o pintor estaria num memento primeiro de qualidade-crias:ao, eo fruidor 

de sua pintura num memento de segundidade, porque, externalizado, absorve 

o cheque do ilogico, rnesmo constatando a serenidade do conjunto de 

elementos dos quadros, que representariam a tranqililidade do sentimento do 

artista. 

Um vies necessaria e que parece estar bastante contemplado nas tres 

metaffsicas aqui reunidas e aquele em que sao tratados os pontes da 

interioridade e exterioridade, trajeto que parte da mente do sujeito em dires:ao 

aos nfveis mais amplos que podem ser entendidos corn o sentido de cosmo 

material. De Chirico percebe a metaffsica como um sentimento estetico 

proveniente do contato direto com a materia, atraves da "clareza das cores e 

exatidao das medidas" (p.127) dos objetos concretes, transparecendo uma 

tendencia fortemente racional, e sublinhando que tais caracterfsticas 

encontradas nos objetos construfdos pelo homem sao opostas a qualquertipo 

de imprecisao. Essa tendencia pode ser observada tambem num certo 

proceder mental proximo do cientffico, quando coloca que "tudo depende de 

um certo modo de enquadramento e isolamento" (p.133). Por outre lado, 

questiona os discursos de "uma logica esmagadora" (p.128) observados nas 

sessoes espfritas, acrescentando que "os significados mais estranhos e mais 

rec6nditos da vida nos permanecem incompreensfveis" (idem). Parece que o 

pintor admite uma 16gica tradicional de lastro na constrUt;;ao da linguagem e 

da atividade humanas, incluindo a arte, mas entende que os nfveis metaffsicos 
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nao estariam compromissados com um rigor nesse sentido; a propria 

desmaterializat;:ao e a antropomorfizat;:ao das imagens de uma regiao 

metaffsica das quais o artista se afasta, como dito anteriormente, tambem 

sao pontos que podem refort;:ar essa tendencia. 0 sentido cosmologico na 

metaffsica verbal-escrita em De Chirico aponta para um universo em que uma 

geometria articulada pela percep<;:ao mental estabelece a conclusao 

arquitetonica do tempo, do espa<;:o e da materia (p. 132). Na verdade, talvez 

tenhamos que diferenciar o discurso verbal-escrito daqueles construfdos por 

imagens; estabelecer uma equivalencia direta entre ambos passa a ser diffcil, 

uma vez que a informat;:ao imagetica supera enormemente a capacidade de 

sentidos possfveis em rela<;:ao a informa<;:ao textual, e a liberdade de 

interpreta<;:ao que pode somar ao conhecimento do pintor diminui 

consideravelmente. 

0 universo, do ponto de vista peirceano, sustenta-se por uma continuada 

investiga<;:ao logica que o considera cognoscfvel, constituindo seu idealismo 

objetivo. Mente e materia, assim, estao numa rela<;:ao de continuidade e 

estabelecem um evolucionismo baseado na incerteza e indetermina<;:ao do 

acaso. Bergson concebe a materia como um conjunto de imagens, existencia 

situada entre a "representa<;:ao" dos idealistas e a "coisa" dos realistas. Materia 

ou espfrito, a realidade se coloca como um constante devir. Para o filosofo 

frances, a mobilidade e a propria realidade; a durat;:ao real em perpetua e 

sucessiva mudan<;:a eo espfrito criador. Eo acaso existe na medida em que o 

espfrito criador se expande indefinidamente em evolu<;:ao. 

No decorrer de nossa exposit;:ao, apontamos para alguns pontos de 

aproximat;:ao entre as metaffsicas apresentadas. Porem, o ponto que mais 

nos chama a atent;:ao enquanto relevancia universal e a capacidade potencial 

da mente e do pensamento intuitivo ou racional, que se percebem interiormente, 

parecendo ser exteriorizados num dado memento sob forma de conceitos e/ 

ou imagens, se delineando, concretizando ou caracterizando como materia. 
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Esse poder de criagao (nao-concreto e material) da mente atraves do 

pensamento nos coloca novos horizontes e aumenta em muito a 

responsabilidade como co-criadores de realidades, e nao mais somente de 

"fic¢es"; o que pensamos de alguma forma, em maior ou menor grau, acaba 

por materializar-se. Nao seria essa uma faculdade reificadora da mente em 

diversos campos, tais como fatos cotidianos, em que a perseveranc;a, 

determinagao, insistencia e ate mesmo obstinac;ao de alguns individuos os 

fazem conquistar objetivos em principia inalcanc;flveis ou superar barreiras 

estabelecidas 16gica e consensual mente como intransponiveis? E podemos 

extrapolar tal faculdade para casos menos regulares, tais como fenomenos 

paranormais, o fenomeno da fe, e outros tantos inexplicaveis pela ciencia. 

Fica em aberto urn espac;o-tempo replete de potencialidades individuadas a 

ser explorado inicialmente, ate a inter-relagao entre varias mentes; mais adiante, 

a propria questao de uma mente criadora se instaura como desdobramento 

provavel dessas reverberac;Oes intuitivas e investigac;Oes racionais irmanadas 

perante a evolugao de urn cosmo que se configura como fisico-metaffsico. 

3.2- Poetico-Piastica 

" ... Esse meu pensamento de palavras e 

precedido por uma instantiinea visao, sem 

palavras, do pensamento - palavra que se 

seguin§, quase imediatamente - diferen~ta 

especial de menos de urn milfmetro. Antes de 

pensar, pois, eu ja pensei. Suponho que o 

compositor de uma sinfonia tern somente o 

'pensamento antes do pensamento', o que se 

ve nessa rapidlssima ideia muda e pouco mais que uma atmosfera? Nao. Na verdade 

e uma atmosfera que, colorida ja com o sfmbolo, me fez sentir o ar da atmosfera de 

onde vern tudo. 0 prS-pensamento e em preto e branco. 0 pensamento com palavras 

tern cores outras. 0 pre-pensamenlo e o pre-instante. 0 pre-pensamento e o passado 
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imediato do instante. Pensar e a concretiza~o. materializa~o do que se pre-pensou. 

Na verdade e o que nos guia, pois esta intimamente ligado a minha muda inconsciencia. 

0 pre-pensar nao e racional. E. quase virgem." 

A tensao da indivi-dualidade se eleva 

ao pico do momento. De Ia, as 

nuvens trazidas do passado pelos 

ventos do futuro confundem a mente 

materializada, e ja nao permitem 

sequer vislumbrar o eu-todo. 0 olhar 

espatifa em enesimos fragmentos 

fractais o cosmo que espera 

paciente uma nova configura9ao. 

Qual dessas infinitas visoes parece 

a melhor? Sao diferentes, mas sao 

iguais na sua hereditariedade direta; 

nao sao clones. Nao ha muito tempo 

para escolher, porque existe todo o 

tempo do mundo. 0 mundo tern um 

Clarice Lispector 

tempo curto, eo movimento o anula 

mais ainda. Arota98o da vertigens e 

a transla9iao, nausea. Born mesmo e 
nascer no Sol, Ia onde o tempo e de 

plasma e a luz ofusce a escuridao 

interior, de urn peso astronomico. 

Mas ser iluminado e coisa de mentes 

evoluidas, e os desejos desajustados 

nao passam do reflexo de urn ego

centrico franzino. 0 superego, nao; 

esse e fortissimo, capaz de fazer 

155 



acreditar que o inconsciente e louco ou mentiroso. Se nao e o caso, eo acaso. 

Se nao e posslvel o Sol, pelo menos restam as estrelas na escuridao; as vezes 

e melhor nao s6 conta-las, mas contar com etas, porque sao o aparente resto 

de luz, os pequenos s6is enormes na distancia universal. Se cada estrela fossa 

um dia a mais na vida dos desesperados, 

nao haveria suicidio. As estrelas 

incontaveis trazem esperam;a e paciencia, 

e o brilho de vozes que vivem outros 

quadrantes, Ia onde borbulham nebulosas, 

aglomerados, supernovas. Vozes que 

trazem a maior supemovidade, que e a 

coisa mais velha do universo e, que apesar 

de saber, nao exercemos: somos luz. A 

escuridao e a inercia de nao abrir olhos. 

Porque ja passamos pela ilusao da morte 

construlda por uma hist6ria de signos 

ficantes ficados materializados atraves de 

infinitos pensamentos dos que passam 

pelo planeta, e que formam a fumat;a na 

psicosfera da mente terrestre. Poderfamos 
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ouvir as vozes extraterrestres; mais velhas, suaves, e, roucas de tanto nos 

avisar, chegam confusas no pensamento agitado por ondas desequilibradas. 

Ser luz e vestir urn ffsico temporal, cui dar dele como urn jovem passaro na 

gaiola e solta-lo quando se esta pronto. E saber voar pelo cosmo na velocidade 

absoluta do pensamento, mas reduzir nas curvas relativas dos mundos, 

respeitando os limites e os que transitam na mesma estrada. Ser luz e ser 

energia que se mistura e se tinge com outras, e, sendo material, combinar 

com a materia bruta para ilumina-la. E olhar num espelho de raios-x e encarar 

aquele ser interior e real que existe em cada urn, sem medo, nem culpa; sem 

ofensa, nem julgamento, sem condenagao. Ser luz e ser autentico, simples, 

humilde e servir. E ser Sol de dia e estrelas a noite, viver e dar a vida que se 

completa em cada urn, em cada instante. E pensar, ver, ouvir, falar, tocar, cheirar 

e sentir tudo e todos como sen do a mesma coisa-eu, perpassados pelo infcio

fim que se doa perpetuo pela vontade e liberdade plenas, nos inundando de 

paz indestrutfvel. 

Essa e a revelagao, a intuigao do grande misterio que todos ja conhecem, 

mas nao entendem: o amor e meta ffsica da metaffsica, e metaffsica da meta 

ffsica, e vice-versa. Ou seja, assim seja. 

Conclusoes 

Buscamos nesse trabalho convidar o leiter para acompanhar uma abordagem 

plural do conhecimento, procurando relaxar as fronteiras fortemente 

demarcadas entre as regioes que o compoem. Talvez tendencia de uma epoca 

mutante, as relagoes possfveis entre areas, aqui especificamente entre arte e 

pensamento(s), parecem nos conduzir a uma ampliagao da consciencia 

necessaria a atualidade, favorecendo o surgimento de novos elementos que 

propiciem uma reflexao mais consistente perante o estagio de crise evolutiva 

vivenciado em todos os nfveis humanos. Tal hibridismo m6vel nos coloca a 

diffcil posigao de trabalharmos num ponto de tangencia em que nos 

realimentamos continuamente pela osmose de diversos meios. Era da 
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informas;ao segundo alguns, ou deformas;ao conforme outros muitos, mas que 

pode apontar no sentido da visualizas;ao de uma alternativa de paradigrna 

para a nossa especie sapiens. 

Esperamos ter alcans;ado a imagem, mesmo que efemera, descontinuada ou 

desfocada do triangulo metaffsico pretendido. Se alguma falta grave ocorreu 

ern algumas das abordagens, que nos perdoem o artista e os fi16sofos aqui 

convidados; por outro lado, a estatura do conhecimento que atingiram nao 

pode ser diminufda, por melhor ou pior que seja o tratamento dado a cada 

imagem ou conceito estudado, pins;ados de cada obra, e cada interpretas;ao 

pode gerar novas conformas;6es pr6prias da realidade em transformas;ao. 
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Apendice 

CD-ROM poetico-plastico 
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