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PREFACIO 

feste livro foi apresentado em setemfbro de 1960 como tese 
de doutoramento a Faculdade de Filosofia. Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo. O texto quase nao foi alterado, 
a nao ser o prefacio que nao mais correspondia exatamente ao 
meu pensamento. Alem disso, anexei mais dois paragrafos a 
conclusao para que ficasse claro, de um lado, que a isenqao me- 
todologica inicial nao e incompativel com a negacao final do 
empirismo psicologista e, de outro, que embora continuadamen- 
le me tenha reportado a Husserl nao pretendi, como me obje- 
taram, refutar Mill atraves de Husserl, o que inegavelmente 
nao apresentaria nenhum interesse. 

P leitor pode imaginar o receio e a ansiedade que assaltam 
quern publica seu primeiro livro. Todos sabemos que e a cn'ti- 
ca que objetiva os pensamentos individuais, que Ihe empresta 
a realidade social que vem por term(o ao trabalho de cada um. 
Alem disso, nao almejo que este trabalho seja apenas um vo- 
lume a mais na escassa bibliografia filosofica de nosso pax's. 
Por mais academicas que tenham sido minhas intengoes, tenho 
a esperanga de que indiretamente possa contribuir para a ins- 
tauragao entre nos do pensamento filosofico rigoroso que tanto 
nos tern faltado. Em certo sentido a acolhida que mle derem 
testemunhara do erro ou do acerto do caminho didatico que to- 
mei. Neste momento decisive, e meu dever deixar publica a 
enorme di'vida que tenho para com o Prof. Joao Cruz Costa. 
Prof. Gilles-Gaston Granger e Prof. Victor Goldschimidt. dos 
quais me considero discx'pulo. Travei conhecimento com este ul- 
timo em Rennes, no ano escolar de 1956|7, tendo em seguida: 
continuado a freqxientar seus cursos em Paris. Seu metodo e 
sua maneira de encarar a historia da filosofia, a penetragao e 
a grandeza de seu pensamento, a solicitude e a amizade com 
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que me tem acolhido fizeram desse meu encontro um dos pon- 
tos mais altos de minha viagem a Europa. Foi gramas aos seus 
ensinamentos que pude comjpreender o sentido da analise es- 
trutural de um texto filosofico e pude entao avaliar a impor- 
tancia da obra do Prof. Martial Gueroult, que ja tivera a oca- 
siao de conhecer quando esteve em nossa Faculdade como pro- 
fessor visitante. No entanto, foi o Prof. Gilles-Gaston Granger 
quern marcou as balizas de minha vida profissional. Ministrou 
as primeiras aulas de logica a que assisti, por dois anos con- 
secutivos regeu cursos extra-curriculares de logica matemati- 
ca, acedendo assim com muita gentileza a um pedido meu e de 
meus colegas, e logo que foi nomeado professor na Universi- 
dade de Rennes fez questao que o Govemo Frances e a CAPES 
(Campanha de Aperfeigoamento de Pessoal de Ensino Supe- 
rior). me concedessem a bolsa de estudo que me permitiu con- 
tinuar a trabalhar sob sua diregao. Aso voltar mais uma vez 
para o Brasil, foi ele o diretor de minha tese, lendo solicitamen- 
te os originais e fazendo inumeras sugestoes. Eih sump, tem 
sido do estudo de seu pensamento que o meu tem tentado se 
se constituir. Devo por fim nomear o Prof. Joao Cruz Costa 
dentre aqueles que me auxiliaram diretamente neste trabalho. 
Nao ha ninguem a quern eu devo tanto. Para mim, ele nao e 
apenas aquele que me corrigiu a linguagem e o estilo, m|as so- 
bretudo o amigo que com sua personalidade extraordinaria e 
com sua caustica maneira de encarar o mundo esta sempre 
exercendo uma discreta vigilancia sobre meus atos. Se outros 
participaram talvez mais amplamente na formagao de minhas 
ideias, ninguem foi tao importante para minha formpgao. 

Aos meus colegas, Professores Violanda Lomba Guimaraes 
Correa, Lucia Seixas Prado e Bento Prado Ferraz Jr., meus 
agradecimentos pelo cuidado com que fizeram a revisao do 
texto e as sugestoes que apresentaram a fim de que ele se tor- 
nasse mais claro. Principal men te a este ultimo quero agradecer 
a oportunidade que me deu para que eu pudesse conversar s6- 
bre o assunto em que trabalhei. Finalmente exprimo os meus 
agradecimentos ao Dr. Anisio Teixeira e ao Dr. Almir de Cas- 
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tro, diretores da CAPES, assim como ao Governo Frances, pela 
bolsa de estudos que me concederam, ao British Council do Rio 
de Janeiro, que em absoluta confianga me emprestou livros da 
Biblioteca de Londres. 

Ao Dr. Fabio Prado e a Associagao Paulista de Escritores 
deixo os meus agradecimentos pela distingao que concederam a 
este livro. 

Sao Paulo, margo de 1963 





intkoducao 

E' inegavel que a divergencia nao tern, o mesmo sentido em 
ciencia e em filosofia. A discordia entre os cientistas nasce em 
geral depois de todos terem aceito um con junto de sentencas 
que serve de ponto de partida para todas as discussoes. Isto 
nao significa todavia que a ciencia tenha encontrado o camlnho 
real que a conduz a um progresso linear, de modo que as no- 
vas descobertas se anexariam ao conhecimento ja adquirido 
por mera justaposiqao. Todos sabemos que as mais firmjes teo- 
rias cientificas passarao por reformulagoes que devem, errtpres- 
tar ao que nao foi retocado na sua expressao um sentido total- 
mente novo. Alem disso, na medida eir* que cada reformulacao 
vem acompanhada de um desenvolvimento tecnico, logo que 
venga a inercia da tradigao e dos preconceitos, e saudada por 
todos como mais uma vitoria do genero humano. E' sempre 
possivel entao assinalar de uma teoria a outra um progresso 
determinado, embora este progresso nao seja em si mesmo te- 
matizado pelo cientista, pois a ciencia como sistema e, num 
certo sentido, a negagao de sua historicidade. Da parte da fi- 
losofia, porem, a divergencia e muito mais profunda, pois sua 
historia se apresenta como um eterno recomegar. Na verdade 
o filosofo comlega a pensar a partir de um antecessor, cuja in- 
fluencia e em geral muito rrtaior do que a confessada. Mas a 
radicalidade da investigagao filosofica implica no retorno a 
origem, na eterna discussao do fundamento, de modo que se 
progresso houver em filosofia. na medida em que nao se pro 
cessa como no pensamento cientifico por amplificagao do am- 
bito teorico e incorporagao da teoria anterior como caso parti- 
cular, esse progresso e um) problema que diz respeito a pro- 
pria tematica de cada filosofo. 
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Ha contudo um ponto em que filosofia e ciencia se tornam 
igualmente perplexas. Se abandonarmos a concepgao que faz 
da filosofia e da ciencia um mero discurso e acentuarmos que 
esse discurso e sempre sobre o ser, as divergencia que constata- 
mos em ambos os dominios sao diretamjente afetadas pela m)a- 
neira diferente com que cada corrente filosofica ou cientifica 
instaura o ser de que se ocupa. O carater filosofico dessas opo- 
siqoes se patenteia se atentarmos rapidamente no que se passa 
hoje com as ciencias do homem. A luta eritre o empirista e o 
estruturalista, entre o marginalista e o marxista, nao se situa 
apenas no piano dos metodos e das tecnicas, m^s tambem se 
radica nas diferentes maneiras com que cada um postula a na- 
tureza do social. E' bem possivel dizer que essas diferenqas 
ontologicas nada tern a ver com a ciencia propriamente dita, 
que nem mesmo sao tematizadas pelos cientistas, ou que dizem 
respeito imicamente as ideologias que inevitavelmente se imis- 
cuem nas teorias. Deste modo, teriamos o direito de separar 
em duas partes a obra de cada autor: uma que conceme propria- 
mente a ciencia, outra que se refere quer a filosofia, quando 
fizer intervir formagoes de sentido que nao sao diretamente 
expressas pelas proposigoes cientificas, quer a ideologia, quan- 
do se trata de falsificagoes que de imediato se ligam a interes- 
ses mascarados. E' obvio que nao seria necessario esperar pela 
agao redutora do tempo a fim de que, separando o joio do trigo, 
pudessemos tomar conhecimento do autenticamente cientifico 
que se encontra nas teorias de uma deterrninada epoca. Basta- 
ria que tivessemps em maos certos criterios que, confirmados 
por uma sadia metodologia cientifica, determinassem as con- 
digoes de possibilidade de uma ciencia qualquer. Isto nao signi- 
ficaria apelar para1 um conceito a priori de ciencia cuja justifica- 
gao estaria na dependencia de uma filosofia particular. Seria su- 
ficiente seguir o proprio evolver do pensamento cientifico, 
considerando pertinentes tanto os sucessos retumbantes como 
suas rpais profundas vicissitudes, para apreender as condigoes 
gerais que nortearam sua realizagao. A historia da ciencia mo- 
dema comprova, de fato, que uma disciplina so se toma real- 
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mente cientifica quando vem formulada numa linguagem sin- 
taticamente bem definida, que corte suas amarras com nogoes 
forjadas diretamjente em contacto corm as percepgoes vividas 
da coisa. A ciencia surge quando as nogdes diretamente vin- 
culadas ao aspecto das coisas significadas sao substitufdas por 
outras que se inserem num sistema de correlagoes, onde cada 
termo esta funcionalmente determinado. Em outras palavras: 
quando um conceito, em vez de se limitar a exprimir uma ge- 
neralidade de coisas, repudia a linguagem corrente paralela 
aos objetos da mera experiencia do miundo, para se integrar 
num sistema linguistico menos universal, mas cujos termos em 
compensagao sao menos equivocos e mais percucientes. To- 
do problema, porem, esta em afirmar que destes fatos deve- 
mos formular como ideal de ciencia a construgao de modelos 
formais operatorios, de modo que quanto mais uma ciencia 
avangar no processo de sua matematizagao (e nao apenas da 
quantificagao) tanto mais ela se tomara cientifica. 

No entanto, esta identificagao da linguagem cientifica a 
linguagem matematica e discutivel e nao en contra, a nosso ver, 
nenhum fundamento na realidade das ciencias contemporaneas, 
emi particular daquelas que concerneml diretamente ao homem. 
Ai encontramos, na verdade, uma forte corrente de inspiragao 
positivista, que reduz seu trabalho a construgao de modelos 
operatorios, na qualidade de programas para novas descober- 
tas e para a imjediata intervengao no mundo que nos cerca. 
Ninguem de bom senso negara a importancia dessas constru- 
goes que parecem ligar-se mais a uma pratica teoretica do que 
a um autentico trabalho de teorizagao, que demandaria a reu- 
nificagao dos varies campos isolados do saber. Mas rotular de 
cientificas so as teorias de ordem matematica ja nao implica 
em tomar as ciencias contemporaneas exclusivamente como sis- 
temas em vias de constituigao e deixar de lado todos os outros 
aspectos que nao se enquadram dentro dessa concepgao forma- 
lista da ciencia ?Sabemos que nem toda matematizagao redun- 
da numa formalizagao e nao e nesse nivel que nossa objegao se 
situa. Dizemos apenas que e formalista a epistemologia que 



_ 12 — 

reduz a ciencia, como sistema de apreensao do real, a uma 
estrutura matematizavel, desprezando outras formas de es- 
truturagao que, sem manter as significagoes tais como sao 
vividas, as retomam em estruturas nao matematicas mas 
que nem por isso deixam de ser rigorosas. Em outras palavras: 
o matematicismo, ao tentar se justificar pela historia da cien- 
cia, tern dessa historia uma nogao preconcebida, pois descarta 
inexplicavelmente todas as suas contradigoes, que tern origem 
nos modos diferentes de postular as regioes do ser de que se 
ocupam as doutrinas antagonicas. Isto por que, para fazer da 
ciencia um sistema linguistico e das teorias "grandes fatos 16- 
picos", como dizia Comte, afirma subrepticiamente, de um la- 
do. que a relagao do discurso ao ser, entre o sistemia linguistico 
a regiao do ser que decalca ou instaura, e limpidamente uni- 
voca e. de outro lado, que o ser, em particular o ser social, pos- 
sui a impassibilidade mineral que Ihe permite ser iluminado 
deste ou daquele modo sem que se altere sua propria perdu- 
rabilidade e o carater de objetividade com que se firmou. Em 
primeiro lugar. pretende entao que o discurso cientifico se re- 
porte a seu conteudo serrpre do miesrrto modo, como uma forma 
inteligivel que e preenchida por conteudos sensiveis dispares. 
de sorte que o fenomeno existente e sempre a soma desses ele- 
mentos separados. A estrutura constitui assim uma rede de 
simbolos que se reporta a um conteudo vicario mas, depois de 
formulada. e tao indeformavel como os dados que nele se en- 
caixam, a nao ser que, mudando o real, deva ser refeita. A exis- 
tencia so pode ser a adequagao dialogada do ser e do pensa- 
mento, ja que desde o inicio este foi definido como um sistema 
de signos desprovido de qualquer peso ontologico. De sorte 
que nenhuma outra forma de existencia pode ser atingida pe- 
lo jogo do proprio pensamento, pois o seu andamento nunca 
pode representar o andamento do ser. O concrete e sempre 
concreto e o abstrato e sempre abstrato. Em segundo lugar. o 
matematicismo. ao postular a separagao do discurso e do ser, 
transforma a realidade, em particular a realidade social, numa 
objetividade inerte, numa neutralidade acima de toda e qua1- 
quer dissensao social. Se nao for um evento objetivo e deter- 
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minado, um conflito social por exemplo nao pode ser explicado 
cientificamente como uma tendencia categorial, cuja realidade 
nao possui nem a perdurabilidade da coisa nerrt a mobilidade do 
sujeito, que nao se enquadra enfim na oposigao sujeito-objeto, 
mas e fonte de objetividade para as denials formas da vida so- 
cial. Fica a priori afastada a ideia do social como sujeito que se 
objetiva, como auto-produ^ao de uma realidade que se toma 
cada vez mais opaca quanto mais se afasta das praticas origi- 
narias que Ihe dao origem. 

Isto posto. ser-nos-a licito perguntar se as mesmas duvidas, 
que se levantam quando estudamos as relagoes do discurso ao 
ser, nao teriam tambem cabirpento mutatis mutandis quando 
tentarmos compreender as relagoes da logica formal com a 
objetividade que instaura? E' obvio que, enquanto formais, os 
sistemas constituidos tern uma referencia vacua a um objeto 
qualquer, de sorte que so com muita cautela podemps falar de 
uma ontologia formal. Acontece porem que nem todas as 16- 
gicas tern, por exemplo, a mesma concepgao do universal, e que 
esta pode afetar o calculo, como ocorre com a logica aristote- 
lica. Desta forma, antes de formular uma sentantica geral que 
estude de modo completo as relagoes do pensamento formal 
com o seu objeto, nao sera conveniente termos a mao as dou- 
trinas que a historia da filosofia nos apresenta? So assim nao 
seremos enganados por uma colocagao ingenua do problema 
que, na verdade, pode satisfazer aqueles que em suas investiga- 
goes logicas conservara a "ingenuidade" compativel com as 
ciencias de que o pensamento logico se ocupa, mas e insufi- 
ciente para quern ainda ve na logica rrKateria de reflexao filo- 
sofica. E' com essas preocupagoes que nos acercaremos da fi- 
losofia de John Stuart Mill. 

Na verdade Mill nao chega a inventar um novo calculo lo- 
gico mais compativel com suas concepgoes filosoficas e mais 
adequado a ciencia moderna. Nunca pos em duvida que a si- 
logistica fosse insuperavel e nao soube dessa maneira acom- 
panhar os progresses que naquele temjpo a logica formal ini- 
ciava. Nesta diregao so podemos nos interessar pelas deforma- 
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goes que foi obrigado a introduzir na propria ideia de caculo 
para que o valor do silogismo fosse resguardado. Mas, se Mill 
nao apresenta nenhum interesse do ponto de vista da logica 
formal, isto nao e verdade se nos colocarmos da perspectiva da 
filosofia da logica. E' das mais perfeitas e acabadas a formula- 
gao que deu ao seu psicologismo, pois nela resume toda a con- 
cepgao da linguagem e do papel desempenhado pelo signo na 
constituigao do universal, que teve inicio com Locke e esteve 
presente em toda filosofia classica inglesa. E' sem duvida o 
autor que leva as ultimas conseqiiencias o nominalismo psico- 
logista e, sendo o unico que escreveu uma logica completa, 
fez saltar aos olhos as contradigoes da escola. Pois bem, e nos- 
so proposito estudar como sua psicologia o leva a uma certa 
concepgao do conceito e do raciocinio e como essa psicologia, 
ao explicar tanto a realidade exterior como a mente e a ciencia, 
na qualidade de explicagao totalizante que instaura uma onto- 
logia, se arvora em razao universal que no entanto nao deixa 
de ser apenas a razao en\pirista. E' obvio todavia que, ao es- 
tudar a razao empirista tal como se manifesta na filosofia de 
Mill, visamos sobretudo apreender o empirismo como uma for- 
ma da razao humana que ainda tern plena vigencia no mundo 
em que vivemos. Nesse sentido, temos inteira consciencia de 
que este trabalho e apenas um exercicio preliminar, servindo 
para afiar armas que mais tarde deverao ser usadas de modo 
mais cortante. 

Finalmente, cabe ainda uma observagao metodologica. Nes- 
ta tentativa de compreender o empirismo psicologista, pro- 
curaremos situar as teses de Mill no seu contexto e na arqui- 
tetonica do sistema, a fim de as explorar em todos os sentidos. 
de fazer ressaltar as estruturas discursivas em que se assen- 
tam e as formas de ser que necessariamente implicam. For 
mais estranho que parega, porem, sempre tentaremos nos man- 
ter neutros em face das controversias levantadas. Nossa fide- 
lidade todavia nao se limitara a letra de suas teorias e preten- 
dera atingir as intengoes que estao inscritas em sua propria 
obra. E' destarte nosso proposito analisar as estruturas mais 
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profundas do pensamlento do autor e chegar por conseguinte 
aos limites de seu universo do discurso. E neste nivel mais 
profundo impoe-se uma comparaQao com Husserl, de um lado, 
porque foi esse filosofo quem melhor compreendeu a nature- 
za do psicologismo, de sorte que dele e que parte o presente 
trabalho; de outro, porque a tomada de consciencia dos proble- 
mas levantados pela logica psicologista foi um dos caminhos 
que levou a fenomienologia a se encontrar. Ao discutir o psi- 
cologismo do ponto de vista psicologista teremos a ocasiao de 
retomar quase todas as teses de que Husserl tratou quando, pa- 
ra combate-lo, escreveu as "Investigagoes Logicas". A ordem 
das questoes e sua importancia relativa sao evidentemente di- 
ferentes. Assim e que, se falharem todos os nossos designios, 
resta-nos a esperanga de que este livro venha a facilitar, como 
se fosse uma porta de servigo que da entrada pelos fundos, a 
compreensao deste monumento do pensamento logico contem- 
poraneo. 





CAPI'TULO PRIMEIRO 

METODO PSICOL6GICO E TEORIA DA ASSOCIACAu 

1 — Introdugao: 

Seja qual for a posigao adotada na batalha pela determina- 
cao da natureza do espirito, esta nao nos impede de reconhecer 
de fato a existencia fenomenica de representagoes, de estados 
de consciencia, que se manifestam nao, como pretenderam cer- 
tos filosofos. num caos completo, rrtas numa ordem determina- 
da, cuja apreensao acompanha a dos proprios estados mentals. 
Para Mill, o objeto da psicologia consiste, pois, na analise des- 
sas uniformidades verificadas entre estes estados, sem que se 
faga mister enveredar pelo escabroso caminho da metafisica 
que tenta explorar o dominio do espirito em si, como uma rea- 
lidade mental que se diferencia do que e aparentemente da- 
do (1). Garantida a especificidade do objeto da psicologia, os 
estados de consciencia e suas uniforrrddades manifestas, esta- 
mos aptos para tentar uma aplicagao dos metodos obtidos no 
tratamiento cientifico dos objetos naturals aos objetos desta 
nova regiao. Depois de tantas aventuras, a psicologia passaria 
finalmente para o rol das disciplinas cientificas. No entanto, 
Mill nao se satisfaz com o estudo cientifico dos problemas psi- 
cologicos. Dando prosseguimento ao programa estabelecido 
pelo empirismo ingles, a partir desse material imediatamente 
fornecido a consciencia, pretende averiguar como chegamos a 
crer na existencia de um mundo exterior e a afirmar sua obje- 
tividade, de sorte que por fim se elucide a natureza intima das 
coisas e da propria mente. No prolongamento da psicologia 

(1) — A System of Logic Ratiocinative and Indutive, livro que tera como slgla: 
S. of L., VI, 4, 1. 
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nascera entao a filosofia, onde a predominancia dos problemas 
constitutiyos fica desde ja assegurada. Mill, todavia, nao reto- 
ma apenas toda a problematica dos filosofos ingleses que o an- 
tecederam. Deles ainda aceita o pressuposto fundamental de 
que nada provem da mente que nao seja por isso mesmo feno- 
meno psiquico, de modo que seres de tipos genericos diferentes, 
como o objeto matematico, o objeto fisico ou o objeto cultural, 
sao reduzidos a um tipo primitivo de ser: o ser psiquico. Con- 
verte-se assim o metodo da psicologia no unico metodo valido 
da filosofia e esta redunda em mero psicologismo. 

Antes de expormos as linhas rqestras do metodo psicolo- 
gico de Mill e, por conseguinte, as bases de sua metafisica, e 
conveniente expor sua resposta a uma objegao que, negando a 
autonomia do fenomeno psiquico, transforma a psicologia e a 
metafisica numa disciplina inexpressiva, cujo objeto faria par- 
te de uma ciencia mjais ampla que se ocuparia de todas as con- 
diqoes fisicas do homem. Se a sensagao nao possui outras ca- 
racteristicas alem das ja determinadas por suas condigoes fi- 
siologicas, desaparece a especificidade do fenomleno mental e 
com ela a possibilidade da psicologia como ciencia independen- 
te. E a fisiologia se transformaria na chave que revela o se- 
gredo de todos os fenomenos psiquicos e, consequentemente, 
numa especie de panaceia universal que debelaria todos os pro- 
blemas tradicionais da filosofia. 

E' inegavel, responde Mill acertadamente, que se consta- 
tami interferencias entre os estados fisiologicos e os estados do 
espirito. Embora se reconhega que os fenomenos mentais sao 
causados por suas condigoes fisiologicas, e possivel, no entanto, 
continuar a observa-los na qualidade de fenomenos, de aparen- 
cias que se subordinam a uma ordemf de sucessao observada e 
experimentada (2). Em outros termos, a causa de natureza 
fisiologica provoca na consciencia um efeito aparente de natu- 
reza psiquica, cuja determinagao e dada por seu proprio ca- 
rater fenomenico. Ja que tais aparencias subordinam-se a or- 

(2) — Ibidem. 
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denagoes imediatamiente verificaveis, preenchem os requisites 
necessaries para um tratamento cienti'fico independente. 

O outre argumento empregado pelo autor e de carater me- 
todologico, porquanto examina as condigoes de possibilidade da 
teoria que reduz a psicologia a fisiologia. A demonstragao de 
que todo estado mental possui come antecessor imediato, um es- 
tado fisiologico, nao pode ser mais concludente do que uma pro- 
va cujos elementos sao constitufdos per sensagoes ou outros es- 
tados imediatos da consciencia. O carater imediato dos feno- 
menos psiquicos garante a imediatez das conexoes firmadas en- 
tre eles. Ocorre, neste passe, um desnivelamento de evidencias, 
de graus de certeza, proveniente da propria natureza dos ele- 
mentos da prova, isto e, dos fenomenos mentais e dos fenome- 
nos fisiologicos. Ambos sao aparencias que surgem na mente 
e tudo o que e verificado no nivel fisiologico o e por interme- 
dio de estados de consciencia, de sorte que ha de se atribuir, a 
tudo o que for constatado imediatamente no espirito, uma 
evidencia superior aquela pela qual outros dados sao conheci- 
dos. "As sucessoes que se obtem, portanto, entre os fenomenos 
mentais, nao podem ser deduzidas de leis fisiologicas de nossa 
organizagao nervosa e todo conhecirnento real que dela temos 
deve continuar, pelo menos por muito tempo, senao para sem- 
pre, sendo procurado no estudo direto, por observagao e expe- 
rimentagao, das proprias sucessoes mentais" (3). 

2 — Dos estados de consciencia ou dos sentimentos (Feelings): 

Todas as teorias do espirito humano se apresentam, para 
Mill, como meras interpretagoes da consciencia e suas conclu- 
soes repousam por fim, mediata ou imediatamente, sobre este 
primeiro testemunho. Se examinarmos, porem, o que os filo- 
sofos entendem por este ponto de partida, encontraremos o 
mais complete e radical desacordo. quando nao as mais dis- 
paratadas teorias. Nem por isso devemos deixar, todavia, de 
reconhecer nesta questao o nucleo da problematica metafisica 

(3) — IBIDEM. 
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e a chave que nos desvenda um sistema filosofico qualquer. 
Basta saber o que um filosofo pensa sobre a consciencia e so- 
bre o que nela se revela para que se dissipem todos os misterios 
de sua metafisica (4). 

A palavra consciencia, em Mill e em seus contemporaneos 
ingleses, toma contudo sentido diverse do que e corrente entre 
os pensadores modernos. Consciencia designa genericamente 
qualquer especie de estado mental, sendo pois equivalente ao 
termo sentimento, e se diferencia do espirito, ou mente, na me- 
dida em que este indica o substrate, a matriz de todos os feno- 
menos psiquicos (5). 

O problema do conteudo do testemunho da consciencia 
converte-se, desse modo, no de se saber o que e um: estado de 
consciencia, quais sao suas partes constitutivas e, por fim, que 
tipo de evidencia comporta. 

Como nao nos proporrtos a fazer uma analise completa da 
psicologia de Mill mas apenas da parte que se liga diretamente 
a fundamentagao da logica, so nos ocuparemos das especies de 
estado mental que se relacionam imediatamente com o proces- 
so de conhecimento, isto e, das que comumiente sao inscritas no 
topico da vida cognoscitiva. Cabe-nos pois estudar as sensa- 
qoes, as percep^oes e as lemibrangas. 

So distinguimos o estado mental e a consciencia desse es- 
tado porque tendemos a diferenciar as coisas que levam nomes 
distintos. A sensagao e o sentimento desta mesma sensagao ex- 
primem sempre o mesmo fato, podendo tais palavras serem em- 
pregadas diferenten^ente. Neste passo o autor nada mais faz 
do que se filiar a tradigao cartesiana e repetir o que Ihe ensi- 
nara seu pai, James Mill, que alias Ihe fomece os elementos 
basicos com que compora sua psicologia. Picado por uma agu- 
Iha, terei um sentimento que podera receber indiferentemen- 
te o nome de sensagao, impressao, afecgao, dor, etc.; todos eles 

(4) — An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy, p4g. 131; trad 
pg. 127|8. Este llvro tera de agora em diante a sigla E.H. Ph.. Tendo em 
vista a dificuldade de se encontrar a edigao original indicaremos tambem 
as paginas de sua traduQao francesa. 

(5) — A nao ser nos passos em que indlcarmos expressamente, consciencia sera 
tomada no sentido moderno. 
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nomes que servem para dar a conhecer que passei por uma 
unica experiencia e que ao mesmo tempo estou consciente do 
que ocorre no meu espfrito. Seria portanto impossi'vel sentir 
algo sem a consciencia desse mesmo sentimento. Trata-se ape- 
nas de uma questao de linguagem saber se devemos usar esta 
ou aquela designagao (6). 

Isto posto, a reflexao, entendida como ato da consciencia 
em que ela se observa a si miesma, e recusada qualquer existen- 
cia autonoma, que a diferencie do conteudo da reflexao. Mill 
nao desconhece a diferenga entre atos do espirito e seus meros 
estados passives, entre o que a consciencia recebe e o que da. 
Ate mesmo teremos a ocasiao de estudar como, na teoria do 
conceito, os atos de vontade desempenham um papel especial. 
Mas os dois momentos do espirito sao de maneira geral identi- 
ficados a estados mentais, a sentimentos que, se nao implicam 
uma passividade radical, hao de ser encarados, todavia, come 
simples fatos psicologicos cuidadosamente diferenciados, pelo 
menos a primeira vista, dos fenomenos exteriores ou fisi- 
cos (7). A reflexao, especie de olhar que a consciencia langa 
sobre seus proprios estados, sem contudo altera-los, ainda que 
faga os sentimentos passar de irrefletidos a refletidos, perde 
sua razao de ser quando se apagam as diferengas entre o ato 
e seu proprio conteudo, diferengas dadas de imediato. A psi- 
cologia empirista, porem, transformia estas distingoes funda- 
mentais da estrutura da consciencia em diversas maneiras de 
exprimir o mesmo fato, que correspondem a formas diferentes 
de encara-lo. Se contudo a reflexao, na qualidade de ato men- 
tal, nao desempenha nenhum papel dentro da psicologia e da 
filosofia de Mill, o mesmo nao se pode dizer de atos de outro ti- 
po, como o ja mencionado ato de atengao ou de vontade, que me- 
recem lugar a parte dentro da teoria. Do mesmo modo que a 
reflexao, a atengao nao altera os conteudos sobre os quais ela 
se aplica. Como explicar, entao, a existencia deste novo tipo 
de estado de consciencia e que estatuto e possivel atribuir-lhe? 

(6) —^ E.H.Ph., pg. 139; trad. 135 — James Mill: Analysis of the Human Mind, I, 
170-172. 

(7) — S. of L. I. 3, 4. 



— 22 — 

Nao tendo o empirismo o direito de reconhecer o ato como 
totalmente diferente do conteudo sobre o qual ele se debruga 
— isto e, sendo-lhe vedada toda psicologia da intencionalidade 
e devendo, por outro lado, manter a distingao entre o mero 
estado de consciencia e o mesmo estado focalizado pela aten- 
gao — nao Ihe resta outro recurso senao apelar para o grau 
de intensidade de cada sentimjento, de sorte que o estado men- 
tal atendido apenas se diferencia daquele que passa desaperce- 
bido. dada sua maior intensidade. Nao esta, porem, dentro dos 
propositos deste trabalho, mostrar como esta solugao se alicer- 
ga na falta de uma descrigao rigorosa dos fenomenos mentais 
em si mesmos. 

3 — A evidencia dos sentimentos: 

Conhecidas imediatamente, as afecgoes do espirito dao o 
testemunho de si mesmas, sendo-nos impossivel negar sua exis- 
tencia ou recusar a certeza que elas mesmas se conferem. Os 
estados mentais surgem desde o im'cio como modelo de segu- 
ranca. trazendo em seu bojo a crenga na sua existencia. Se 
houvesse. porventura, uma doutrina completamente cetica, que 
re.ieitasse ate o proprio testemunho prestado pelas representa- 
goes em sua pura simplicidade de estados mentais, ela se colo- 
caria a margem do debate filosofico, pois levantaria uma ques- 
tao que Ihe e estranha, na medida em que, negando toda espe- 
rie de conhpcimento. afinal nao chegaria a negar nenhum (8). 

Sobre este fato indiscutivel, diz Mill, todas as pessoas bem 
intencionadas estao de acordo. Deste modo, enquanto primei- 
ra verdade indiscutivel que nao exige demonstragao alguma, 
serve de base para tbdas as formiulagoes posteriores da psico- 
logia e da filosofia. E' uma especie de axioma metafisico evi- 
dente por si mesmo. Ha, contudo, uma tentativa de prova-lo 
nor absurdo, que pretende mostrar ser a duvida sobre a exis- 
tencia das representagoes enquanto tais inteiramente descabi- 
da e mesmo impossivel, pois nao se pode duvidar da propria 

(8) — E H Ph., pg. 152; trad. pg. 148. 
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duvida, desde que a duvida e ela mesma urr^ estado de cons- 
ciencia, uma representagao perfeitarn(ente definida. Contestan- 
do esta prova, porque se baseia numa falsa concepgao de duvi- 
da, Mill afirma que a duvida nao e um estado mental bem de- 
finido, mas simplesmente uma incerteza, um suspender do 
juizo, uma negagao, portanto, de umia representagao inteira- 
mente determinada. Nada ha nela de positive, mjas uma abso- 
luta ausencia de crenca. "Parece ser o unico fato intelectual 
que pode ser verdadeiro sem afirmar ele mesmo sua propria 
verdade, sem que acreditemos ou desacreditemos que duvida- 
mos" (9). Duvida e, por fim, incerteza absoluta, e nao estar 
certo de estar incerto. 

O argumento desenvolvido por Mill nao consiste propria- 
mente numa refutagao do cogito cartesiano, mas traduz, no en- 
tanto, um completo deslocamento de sua significagao. file traz 
para a historia da filosofia uma importante novidade. Pela pri- 
meira vez, a duvida metodica nao da margem a uma negagao 
absoluta, como ocorre em Descartes, onde se cancela todo obje- 
to de que se duvida, mas e encarada como um estado de neu- 
tralizagao, nao afirmando nem negando a existencia do obje- 
to duvidado, que permanece envolto numa vaga incerteza, im- 
pedindo assim que se tome qualquer posigao a respeito da 
existencia do objeto e da propria duvida como estado de cons- 
ciencia. O objeto posto em duvida permanece, pois, como um 
conteudo mental duvidado, submetido a um ato especial de 
neutralizagao e que comporta assim o estudo sistemiatico que 
revela sua natureza e suas condigoes de possibilidade. 

Em verdade, Mill nao cogita em um exame completo des- 
ses conteudos mentals, cuja veracidade foi cancelada, limitan- 
do-se apenas a afirmar a existencia de tal representagao. Isto 
basta entretanto para nos introduzir num mundo completamen- 
te diverse daquele era que se mlovia a psicologia cartesiana, 
pois, como objeta Hume, nao e mais suficiente que surja no 
espirito uma ideia clara e distinta para que possamos estar se- 
guros de sua veracidade. Muitas ideias que possuimios, embo- 

(9) — E.H.Ph., pg. 158; trad. pg. 154. , 
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ra claras e distintas, nao recebem nosso assentimento, de mpdo 
que nao sao tomadas como representantes validos de objetos 
subsistentes. Faz-se mister um com;plemento da ideia que a 
apoie e a assevere; a crenga (belief), complemento que nao mo- 
difica o conteudo da ideia, apresentando-se como uma maneira 
diversa de o considerar. Para Hume, esta maneira diversa pro- 
vem do grau de intensidade, da vivacidade, que Ihe foi confe- 
rido pelo habito, avivando-a na medida em que estabelece uma 
relagao associativa com um(a dada impressao presente que. 
possuindo grau maximo de intensidade, deve portanto ser to- 
mada como padrao de conhecimento em geral (10). Nao escla- 
recendo como e possivel algo juntar-se a ideia sem: alterar sen 
conteudo, Mill concebe a representagao em geral cindida em 
dois momentos distintos: 1) — o momento representante pro- 
priamente dito, representante subjetivo da coisa objetiva; 2) — 
a crenga que o afirma e o assevera como um estado mental que 
possui relagoes efetivas com o mundo exterior. Isto e, somen- 
te a crenga nos da um sentimento de objetividade, pois o mo- 
mjento representante propriamente dito e incapaz de firmar 
uma relagao entre a consciencia e o objeto, ou melhor, uma 
relagao que transcende a mente. 

A crenga e, para Mill, um termo generico que compreende 
como especie particular o conhecim(ento. Tomando uma posigao 
bem definida em tomo da diferenciagao entre crenga e conhe- 
cimento, retoma as ideias expressas por um certo Dr. M'Cosh. 
citando-o: "A palavra crenga e infelizmente muito vaga e pode 
representar muitas afecgoes mentais bem diferentes. Quando 
falo dos principios primeiros e intuitivos, sirvo-me da palavra 
crenga para exprimir nossa convicgao na existencia de um 
objeto que nao esta presente neste momento e distingo a fe 
primitiva do conhecimento primitivo, no qual o objeto esta pre- 
sente" (11). Conhecemos, continua Mill na mesma nota, aqui- 
lo que percebemos pelos sentidos e cremos naquilo de que nos 
lembramos, de modo que, podendo a memoria nos enganar 

(10) — Home: Treatise of Homan Nature, Libro I, caps. VII a X. 
(11) — E.H.Pb , pg. 76 nota 1; trad. pg. 73, nota 2. 
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muito mais facilmente do que os sentidos, a certeza que nos 
confere a ideia e inferior a certeza conferida diretamente pe- 
la afecgao pura. Com excegao dos fatos primarios ou intuitivos, 
que fundamentam o conhecimento cientifico, toda a ciencia e, 
em suma, crenga, pois rararrtente seus objetos estao presentes 
diante de cada um de nos no instante em que sobre ela refleti- 
mos. No entanto, a crenga cientifica — diferindo muito da 
crenga em) geral, na medida em que e verdadeira e bem funda- 
da, e fornecendo desta forma os mais altos graus de certeza 
atingiveis — merece igualmente a designagao de conhecimen- 
to (12). 

Sem discutirmos como seria possivel separar os dois mo- 
mentos acima apontados da representagao, a duvida consistiria, 
entao, em uma especie de cancelara|ento do segundo momento, 
a crenga, para revelar a pureza do momento representante. Re- 
cusando-se, todavia, a empreender uma descrigao pura dos da- 
dos que se apresentam na consciencia — pois imagina ai sem- 
pre uma especie de quimica mental que tornaria irreconheci- 
veis, nos produtos psiquicos obtidos, as primeiras sensagoes 
originarias e, por isso, verdadeiras — nao tern sentido para 
Mill intentar um inquerito comjpleto e sistematico destes da- 
dos, quando submetidos a agao neutralizadora da duvida. Em- 
bora a duvida depure a representagao da crenga que normal- 
mente a acompanha, nada garantiria ser o momento restante 
inteiramente puro, isto e, despojado de outros elementos for- 
necidos pela associagao. Nao nos dando, portanto, a duvida 
acesso a sensagao pura. revela-se imprestavel como instru- 
mento de analise. 

Por tudo o que ficou dito sobre a duvida, ve-se facilmente 
que a analise de Mill contem os germes da epoche husserliana, 
esta ponta de langa empregada por Husserl contra toda sorte 
de psicologismo, mas que se converteria, em breve, no porno 
da discordia langado entre os fenomienologistas. A duvida car- 
tesiana e retomada por Husserl e reinterpretada como um ato 
de neutralizagao da crenga inerente a cada juizo, porta que nos 

(12) — IBIDEM. 
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da acesso finaliT>ente ao transcendental, a regiao absoluta do 
ser que doa sentido a todas as outras. Desenrola-se assim a 
fenomenologia em ambito totalmente diverse do empirismo. A 
neutralizagao e fundamentalmente encarada como um ato 
mental que possui caracteristicas proprias, cuja agao consiste 
em entorpecer a crenga na objetividade do conteudo mental 
sobre o qual se exerce. A analise porem se alicerga na diferen- 
ciagao primordial entre ato e conteudo mentais. Somente de- 
pois de proposta a intencionalidade como aspecto essencial da 
consciencia e que somos capazes de mostrar como uma serie de 
atos do espirito (concebidos exclusivamente como mengoes di- 
rigidas a objetos) converge, por exemplo, sobre o conteudo 
objetivo de uma proposigao ,transformando-o, de simplesmen- 
te acreditado, em um conteudo possivel ou verossimiil ou duvi- 
doso, etc.. De sorte que um dado conteudo pode ser submetido 
a uma serie de atos intencionais que modificam sua modalidade, 
de modo a fazer corresponder a cada ato um determinado con- 
teudo modificado. Em outros termos, o paralelismio noetico- 
-noematico (ato e conteudo) determina toda a estrutura do es- 
pirito. A nogao de consciencia passa por uma metamorfose ra- 
dical, agora nada mais designando do que uma referencia es- 
sencial a algo, consciencia que e sempre de alguma coisa. Nao 
e nada em si mesmo e define, contudo, todo o ser. 

Dentro, porem, dos limites da psicologia empirista, onde a 
ntente e reificada e onde nao ha nenhuma referencia a inten- 
cionalidade a nao ser para rejeitar seu aspecto primordial, a 
duvida como consciencia neutra efetuada e inteiramente inex- 
plicavel. A nogao de sensagao desacompanhada de crenga so 
tern sentido de um ponto de vista teorico e abstrato, ou se esta 
sensagao for realizada na crianga quando esta recebe suas pri- 
meiras impressoes. Mas, constituida a percepgao como um da- 
do concrete da consciencia adulta, como separar as sensagoes 
constituintes e a crenga constituida a nao ser por uma agao 
exercida sobre aquele conteudo mental, agao que entorpece a 
crenga que sempre traz consigo? Nao se trata de uma separa- 
gao teorica, de uma analise que, tomando um fato concrete, 
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seria capaz de apontar seus mementos abstratos constitutivos, 
incapazes de subsistirem realmente de per si, mas de uma ato 
real, efetuado por cada um de nos no instante em que duvida- 
nqos. Nao comportando o empirismo nenhum exame metodico 
dos atos psiquicos enquanto tais, mas procurando reduzi-los 
meramente a graus de intensidade de estados psiquicos em 
geral, a duvida — na qualidade de estado de consciencia, cujo 
conteudo e identic© ao juizo nao duvidado e somente aposto 
ao conteudo inicial imutavel — e uma monstruosidade incon- 
cebivel, como o sao todos os atos que nao sao explicaveis por 
intermedio de diferengas de intensidade. A caracterizagao da 
duvida como um estado de neutralizagao e entao uma desco- 
berta de Mill que, se levada adiante, o conduziria a ultrapas- 
sar de longe os rigidos quadros do empirismo a que de ante- 
mlao se submetera. 

4 — O conteudo da consciencia: 

Embora o veredicto pronunciado pela consciencia seja ina- 
pelavel, saber qual e o exato conteudo deste testemunho pro- 
voca as mais irredutiveis divergencias. Nao ha duvida de que, 
na qualidade de cogito, a percepgao da mesa presente e irre- 
futavel enquanto consciencia que afirma a si mesma, ainda que 
a mesa real possa nao existir. Deste ponto de vista, a percepgao 
no sonho e tao real como a intuigao da coisa. No entanto, Ha- 
milton, e com ele os intuicionistas ingleses em geral, ensina 
que todo estado de consciencia afirma, alemi da existencia in- 
discutivel de si mesmo, um conteudo que nao se identifica com 
a afecgao, seja ele real ou imaginario, verdadeiro ou falso. A 
mesa com que sonhamos nao deixa de ser um objeto extemo, 
pois mesmo no sonho a percepgao da mesa nao se tran^forma 
na mesa sonhada. O estado de consciencia e destarte um feno- 
meno polar, possuindo dois momentos inseparaveis: a afecgao 
mental na qualidade de modificagao imanente do eu e seu con- 
teudo transcendente enquanto um modo do nao-eu. Em suma, 
cabe distinguir, na consciencia, duas especies de fate; o fato da 
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consciencia testemunhar algo e o fato deste algo ser teste- 
munhado pela consciencia (13). 

Nao se deve confundir esta tese de Hamilton com o que a 
fenomfenologia ensina a respeito do mesmo problema. Afirmar 
que a consciencia e consciencia de algo implica, na verdade, dis- 
tinguir o ato de seu conteudo na rnaioria dos estados mentals 
mas, de outra parte, o ato perde as caracten'sticas de afecgao 
e de segmento psiquico, que eram emprestadas ao estado de 
consciencia pelo empirismo. Por isso e que nao se poderia dizer 
que Hamilton reconhece a intencionalidade da consciencia. 
pois se move em ambito total men te diferente, onde o espirito 
e encarado de outras perspectivas. Nao sendo o caso de exa- 
minar a intencionalidade comio lei essencial dos fenomenos 
psiquicos, nao ocorre aquela inversao radical na forma de es- 
tuda-los, que redunda nurrta psicologia totalmente nova, onde 
a consciencia e dinamizada a tal ponto que no fundo se reduz 
a consciencia interna no tempo. Para o empirista. mesmo 
quando afirma que o nao-eu e um dado intuitive do espirito. a 
consciencia continua a ser concebida no molde das coisas, de 
sorte que a tese de Hamilton, de que todos os fatos mentals sao 
polares, deve ser apenas interpretada como uma porta aberta 
afim de facilitar-lhe a solugao dos tradicionais problemlas con- 
cementes ao entrelagamento da consciencia e do mundo. Fran- 
queariamos assim um terreno neutro constituido pelo proprio 
fenomeno mental, que passaria entao a servir de elemento de 
ligagao entre os dois termos irredutiveis da filosofia classica, 
o eu e o nao-eu. Isto posto, conforme a perspectiva segundo a 
qual abordassemjos o fato mental, teriamios ou um fenomeno 
imanente ao mundo interior, ou seu correlato transcendente 
inserido no mundo exterior. Assim e que os estados de cons- 
ciencia, estudados do ponto de vista de seus encadeamentos 
sucessivos, formariam o fluxo da consciencia, enquanto que, 
estudados segundo o modo de se aglutinarem em propriedades 
de coisas, constituiriam propriedades do mundo fisico. Como 
veremos mais minuciosamente, esta posigao e analoga a de Mill. 

(13) — E.H.Ph., pgs. 155 6; trad. pgs. 151|2. 
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sem que contudo este reconhega a polaridade dos estados de 
consciencia como um dado primitivo e irredutivel. 

E' impossivel, a luz da fenomenologia, generalizar por com- 
pleto esta pretensa polaridade do espirito. Interpretada como 
uma forma de intencionalidade, nao e possivel afirmar que 
todos os estados mentals sao intencionais. Encontramos exem- 
plos contrarios precisamente no dominio das sensagoes que. 
por ser a esfera privilegiada das analises empiristas, mostram- 
-nos mais uma vez a pobreza das descrigoes em que se assenta 
esta filosofia. Sabe-se que a percepgao e um fenomeno com- 
plexo e o unico real se for comparado com as sensagoes. Estas 
subsistem imicamente na qualidade de momentos abstratos do 
fenomeno total. Dada, por exemlplo, a percepgao instantanea 
de um livro vermelho, enquanto for encarada como afecgao uni- 
taria, isto e, como sensagao, nao comporta nenhuma referencia 
objetiva nem representa no espirito nenhuma propriedade de 
coisa, mas apresenta-se como uma cor e uma forma puramen- 
te sentida no fluxo dos estados do espirito. Somiente distin- 
guimos a cor, fenomeno imanente a consciencia, da cor obje- 
tiva como propriedade do livro vermelho, quando a sensagao 
for inserida em seu contexto real perceptive, quando varias 
sensagoes de vermelho e de forma, todas elas diferentes mas 
essencialmente entrelagadas, mentarem o mesmo conteiido: o 
livro vermelho. Em outras palavras: cada momento isolavel 
do conteudo da percepgao por si mesmfo nao se reporta a uma 
totalidade perceptiva. E' uma afecgao pura irredutivel e im- 
previsivel. Mas, quando se encaixa no desenrolar da conscien- 
cia, aparece como parte de uma percepgao unitaria, que so tem 
sentido se for tomada como o men tar de um objeto extemo ou, 
em casos especiais, tambem interno. Existem, portanto, partes 
da percepgao — e estas sao propriamente aquelas que expri- 
mem a mpterialidade do fenomeno — que so passam a refe- 
rir-se a algo objetivo quando animadas por formas que Ihe 
dao sentido e que as incorporam numa percepgao comple- 
ta (14). 

(14) — Husserl: Ideen..., pg. 172. 



— 30 — 

Embora nao tome a polaridade como fato originario do es- 
pi'rito, Mill reconhece sua existencia no estado atual dos feno- 
ml^nos psiquicos. "E' possivel pensar que a referenda de nos- 
sas impressoes sensiveis a urn objeto exterior seja tambem 
adquirida e, assim sendo, ainda que seja um fato de nossa 
consdenda em seu estado artifidal presente, este fato nao te- 
ria nenhum direito ao titulo de fato da consdenda de uma 
maneira geral, pois nao estaria na consciencia desde a ori- 
gem" (15). Basta, porem, a suspeita de que a polaridade dos 
estados da consciencia adulta nao seja originaria e de que re- 
sulte, ao contrario, de um longo evolver determinado pelo ha- 
bito, para que tenhamos o direito de recusar-lhe o titulo de 
fato geral do espirito? Quais sao os criterios a que devemios 
recorrer para decidir se um fenomeno mental e ou nao um fato 
originario? Em vez de aventarmos teorias duvidosas sobre o 
estado inicial da consciencia, muito anterior ao estado de po- 
laridade atual, nao seria muito mais razoavel procedermos a 
um balango previo, puramente descritivo, dira Husserl, do 
simplesmente dado no espirito, a fim de chegarmps a uma visao 
geral de suas condigoes de possibilidade? De sorte que nao se 
faria um estudo apenas geografico das condigoes facticas im- 
prescindiveis para a existencia do espirito, mas — do mesmo 
modo que a geometria euclidiana submete o espago percebido 
a um tratamento particular de esvaziamento de seus conteudos 
materials, a fimj de apurar suas invariancias eideticas — rea- 
lizariamos o estudo da consciencia nos moldes geometricos, ate 
chegar ao estabelecimento de suas condigoes de essencia, em- 
pregando igualmente um processo de depuragao que eliminaria 
completamente seu condicionamento factual. Em suma, nem his- 
toria nem geografia do espirito, mas a sua geometria. No entan- 
to, este programa parece ao empirista irrealizavel e incompreen- 
sivel. Os criterios empregados por Mill para a determinagao 
dos fatos mais primitivos do espirito sao outros. Ancorado no 
preconceito empirista de que tudo o que ocorre realmente no 
espirito deve, por isso mesmo, ser de natureza mental, mas 

(15) — E.H.Ph., pg. 157; trad. pg. 153. 



— 31 — 

sendo forgado a reconhecer que na maioria das vezes estes es- 
tados m/entais referem-se a objetos do mundo transcendente — 
passa de modo injustificado e sem uma constatagao descritiva 
a tomar o ser natural extenso como a unica forma possfvel de 
ser exterior. Desde logo, portanto, toda a transcendencia e to- 
mjada na qualidade de natureza extensa, que e constituida por 
estados mentals imanentes. Isto posto, fica exclufda a possi- 
bilidade de se reconhecer a ideia comio entidade especifica di- 
ferente do estado mental e, por conseguinte, carece de sentido 
a pretensao de estabelecer uma geometria do espirito, que 
mostraria como o fluxo da consciencia subordina-se a leis eide- 
ticas. De sorte que, dentro desses lintites previamente traga- 
dos, Mill nao tern outra alternativa senao proceder ao levanta- 
mento das uniformidades observaveis entre os fenomenos psi- 
quicos. No entanto, de um ponto de vista cientifico, nao tern 
interesse inventariar por completo todas as uniformidades 
apresentadas eml cada espirito particular nas diversas etapas 
de sua evolugao. Trata-se apenas do levantamento daquelas 
invariancias que se encontram no espirito, qualquer que ele 
seja, infantil ou adulto. Dai a identificagao do originario com 
o geral e a preocupagao de se descobrir os fatos mentals desde 
a origem (from the beginning) (16). Somente se tivessemos 
acesso as mais primitivas experiencias infantis seria possivel 
a descoberta do originario, pela simples descrigao do que e co- 
mjum a todas. De outra parte, os fatos da consciencia adulta 
sao formagoes associativas resultantes de um modo especial de 
composigao, que nao conserva no produto as caracteristicas 
dos elementos componentes. Assim como e va qualquer tenta- 
tiva de descobrir na agua as qualidades do oxigenio e do hi- 
drogenio que a compoem, seria inutil pedir aos fatos mentais 
complexes que revelassem as propriedades de suas sensagoes 
elementares. "Incapazes de examinar o verdadeiro conteudo 
de nossa consciencia, ate que se complete a organizagao de 
nossas primeiras associagoes — que sao necessariamente vin- 
culadas do modo mais solido e que estao tecidas da forma mais 

(16) — E.H.Ph. — pgs. 157, 172, 258; trad. pgs. 167, 153, 253 etc. 
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inextrincavel com os dados originarios da consciencia — nao 
podemos estudar os elementos originarios da mente nos fatos 
de nossa consciencia presente. fistes elementos originarios so 
podem vir a luz como fenomenos residuais, por intermedio de 
um estudo previo dos modos de geragao dos fatos mentais que 
sao reconhecidamente nao originarios. Um estudo suficiente- 
mente completo nos permitiria aplicar seus resultados as con- 
vicgoes, as crengas ou as pretensas intuigoes que parecem ser 
originarias e determinar. assim, quais delas podem nao ter 
sido geradas pelos mesmos modos, isto tao no im'cio que se 
tomaram todavia inseparaveis de nossa consciencia antes do 
momento em que se inicia nossa memoria" (27). 

Em outras palavras: em vez de se descrever os fatos men- 
tais a procura dos mais primitives, deve-se proceder ao exa- 
me de seus modos de formagao, a fim de que nao se corra o 
perigo de tomar por simples o fato composto cujos tramites de 
produgao foram perdidos. Portanto, todo fenomeno redu- 
tivel a elementos mais simples, por estes modos de produgao 
ja estabelecidos, nao sera tornado como simples, ainda que a 
intuigao assim no-lo apresente. Deste modo, o metodo geneti- 
co e afirmado em toda sua amplitude, a origem das ideias sen- 
do encarada como o ceme da problemiatica da ciencia da men- 
te. Feita a analise dos modos de geragao do espirito, podere- 
mos operar a redugao dos fenomenos compostos em busca do 
que e mais profundamente constituinte, ate que tenhamos 
acesso ao conjunto de sensagoes primeiras e suas ordenagoes, 
a que daremos o nome de consciencia originaria. Esta nao faz 
parte, portanto, da consciencia adulta na qualidade de momen- 
to autonomo, m^s surge como o residuo da analise dos estados 
de consciencia complexes que segue os caminhos inverses de 
sua constituigao. Metodologicamente e concebida como o con- 
junto de condigoes minimas capazes de acionar os modos de 
produgao do espirito e e possivel que se realize de fato nos 
primteiros instantes da consciencia infantil. Suas sensagoes 
constituintes nao possuiriam polaridade do eu e do nao-eu, mas 

(17) — E.H.Ph. — pg. 173; trad pg 188. 



— 33 — 

teriam o carater de simples afecgoes. E' entao deste material 
neutro entre o eu e o nao-eu que se partiria para constituir a 
orenga no mundo exterior perduravel e a crenga em um eu 
unitario (18). 

5 — A Representagao: 

Se a polaridade entre o espirito e o mundo nao e, de um 
ponto de vista genetico, absolutamente irredutivel, seu apa- 
recimento na consciencia adulta nao demanda que eles sejam 
encarados como se fossem conhecidos de modo imediato, como 
se coisa e consciencia entrassem num instante em contacto di- 
reto. De outra parte, a negagao dessa imediatez nao implica a 
intervengao de um elemento intermediario, de um tertium, quid, 
quer do tipo das especies sensiveis dos antigos, quer do tipo 
das ideias de Berkeley que poriara o espirito, por procuragao, 
em contacto com o mundo. Uma doutrina desta sorte contra- 
diria a pressuposta identidade do ato e do estado de conscien- 
cia. Do mesmo modo que a percepgao e equivalente a cons- 
ciencia do perceber, a sensagao enquanto ato consiste em re- 
portar o espirito diretamente a coisa sem a interferencia do 
um termo medio qualquer. Mas, nao havendo nenhum elo en- 
tre a sensagao e a coisa, como continuar a mlanter a distingao 
entre as coisas em nos e as coisas em si, afirmando a subordi- 
nagao do conhecimento as condigoes das faculdades mentais; 
como se afastar de Hamilton que, admitindo essa condiciona- 
lidade do conhecimento, ensinava todavia a intuitividade do 
saber referente ao mundo exterior (19)? 

O exame, a que Mill submete este problema, liga-se a uma 
polemica travada em torno da natureza da sensagao por todos 
os pensadores ingleses posteriores a Hume. Hamilton critica 
a teoria da representagao de Reid, de Tomas Brown e outros 
escoceses, que tentavam superar o ceticismo de Hume intro- 
duzindo modificagoes no modo de encarar a sensagao. Mill sai 

(18) —• E.H.Ph., pg. 159; trad. pg. 253. 
<19) — E.H.Ph., pg. 190|191; trad. pg. 184. 
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em defesa dos escoceses, procedendo tao injustamente com seu 
opositor, e sem medir o alcance extraordinario de suas objegoes. 
que o vemos perder sua simpatica ponderagao usual (20). 

Ja ntencionamos uma propriedade fundamental dos esta- 
dos de consciencia: a identidade entre a sensagao e o ato de 
sentir, cuja intervengao sera decisiva para resolver nossa ques- 
tao. Todavia, o estado de consciencia, na qualidade de ato e de 
afecgao, nao se basta a si mesmo. Como afecgao, sugere a im- 
pressao de algo na mente, que somente como impressor e conhe- 
cido, de sorte que vemos surgir urn antecedente da sensagao 
ao qual ela esta intimamente ligada. Ademais, a sensagao 
acarreta a crenga neste algo indeterminado. Temos entao duas 
ordens de questoes intirrtamlente entrelagadas: 1) — a nature- 
za da sugestao de um objeto exterior, que se sobrepoe a sen- 
sagao e aos sentimentos em geral, convertendo-os em repre- 
sentagoes; 2) — a significagao desse algo em si, isto e, o conteu- 
do em si da representagao. 

Atribuir a sensagao a propriedade de sugerir algo em si 
como antecedente imediato e romper de proposito os quadros 
da psicologia de Hume, que levara a um impasse as relagoes 
entre o entendimento humano e o mlundo exterior. O que sal- 
vaguarda Hume de um solipsismo e de uml ceticismo completo 
e que negaria por fim toda sua significagao filosofica e, como 
reconhece o proprio filosofo, sua crenga inabalavel em dois 
principios incompativeis. "Em suma, ha dois principios que 
nao consigo tornar coerentes e nem esta no mjeu alcance re- 
nunciar a eles, a saber: 1) todas as nossas percepgoes distintas 
sao existencias distintas; 2) — a mente nunca percebe qualquer 

(20) — Mesmo que dispuss^ssemos de material bibllografico completo e pud^sse- 
mos assim seguir todos os passos de polemlca, nosso Interesse teria sido 
orlentado para o debate teorico da questao, para uma andlise global que 
apanhasse os aspectos primordlais das doutrlnas que se defrontam. Mul- 
tas vezes 6 mais Importante lr diretamente ao exame das travagoes do fe- 
ndmeno — no caso, & analise do desenrolar dos multiplos momentos da 
id61a — do que se extravlar em minuclas e nas glosas que autores menores 
desenvolveram s6bre o mesmo tema. O material que os llvros de Mill nos 
oferecem, assim como as obras dos clSssicos da filosofla inglesa, sao sufl- 
cientes para esbogar o quadro tedrlco do problema. Neste sentido 6 que 
pudemos examind-lo. E' de Importancla menor saber preclsamente a quern 
de vemos esta ou aquela Inovagao. 
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conexao real entre existencias distintas" (21). Reid parte exa- 
tamente da negagao desses dois principios (22). A recusa do 
primeiro acarreta a impossibilidade de atingirrrnos existencias 
simples a partir de sensagoes simples, pois o intuitivamente 
simples, como ja vimos, pode ser composto por numerosas sen- 
sagoes cuja lei de sintese foi, porem, esquecida. Nao havendo 
destarte transparencia algum,a da sensagao que por si so nos 
desvendasse o ser, a fim de nao se introduzir urn! termo medio 
de natureza equivoca, postula-se uma conexao especial entre a 
sensagao e a coisa. Para Reid este nexo e identico a relagao do 
signo para a coisa significada, de modo que a sensagao e tomada 
como signo de algo em si que se manifesta, entretanto, iinica- 
mente por intermedio de seus aspectos sensiveis. Embora se- 
jamos entao incapazes de conhecer a coisa em si, fica contudo 
garantida a ciencia do fenomleno ainda que o conhecimento 
esteja condicionado a filtragem que os orgaos dos sentidos efe- 
tuam nas mensagens emanadas dos objetos em si. Deste modo, 
Hume estaria refutado. No entanto, resta saber qual e a na- 
tureza do vinculo entre a sensagao e a coisa, entre o significan- 
te e o significado e, em particular, de que maneira e conhecida. 
No que concerne a esta questao, a resposta de Reid e das mais 
insuficientes. A sensagao, diz este autor, pertence a classe dos 
signos naturais que, independentemente de toda nogao ou con- 
cepgao da coisa significada, a sugere e a evoca por uma especie 
de magia natural, que nos da noticia do objeto instantaneamen- 
te, fazendo com que acreditemos na sua existencia. Mae trans- 
formar a conexao entre significante e significado numa rela- 
gao magica que deve ser afirmada sem que seja posslvel elu- 
cidar a natureza do significado e sem uma previa descrigao das 
nossas representagoes para averiguar se, de fato, sao dadas 
aparentemente como signo de algo — nao e dar a questao uma 
resposta meramente verbal? (23). 

(21) — Hume: Treatise — Apendice, p^ig. 636. 
(22) —T. Reid.; Essays on the Intellectual Powers — W. R. Sorley: History of 

English Philosophy, pg. 205. 
(23) —i E.H.Ph., pg. 209; trad. pgs. 201-2. 
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Mill, de acordo com Brown, supoe retirar o aspecto magico 
do vinculo, transformando em causa o antecedente invariavel 
da impressao mental. Brown e outros "supoem que estes obje- 
tos nao nos sao conhecidos, exceto como causas das modifica- 
qoes mentals. A unica relagao entre os objetos e as modifica- 
qoes e a de causa e efeito" (24). Aparentemente esta explica- 
gao coincide com o que Mill ensina sobre a causalidade, pois 
causa e definida como um antecedente invariavel (25), mas o 
autor nao se da conta de que adn-yitir umia causa exterior, em 
si mesma incognoscivel, atuando sobre a mente, redunda nas 
mesmas dificuldades da teoria das causas em si que tanto corn- 
bate. E' obvio que o sentido da coisa em si altera-se conformc 
entendemos a natureza do vinculo entre a coisa e a sensagao. 
Neste caso, a existencia do numeno e inferida pela presenga 
da sensagao na qualidade de signo. Mas nao sendo possivel 
garantir nenhuma semelhanga necessaria entre a causa e o efei- 
to, que nos permita descobrir propriedades da causa gragas a 
analise das propriedades do efeito (26), no que respeita a este 
numeno nada e possivel afirmar salvo sua existencia (22). A 
sensagao nao possui, portanto, as caracteristicas que se encon- 
tram, por exemplo, no retrato de uma sala que sugere a tri- 
dimensionalidade de um espago em si por intermedio da pers- 
pectiva, por intermedio de uma ordem de tamanhos entre 
linhas ilusionistas impressas num cartao. Ela indica apenas a 
existencia de um antecedente incognoscivel, atraves de pressu- 
postos tragos que se devem encontrar entre as pegadas que fi- 
caram impressas no espirito. 

Mill tern que se haver, todavia, com as seguintes objegoes 
levantadas por Hamilton contra as teses acima expostas: 1) — 
ensinando que somiente temos consciencia das modificagoes do 
espirito enquanto estas entram em relagao com algo exterior 
(em outros termos, a afecgao e sempre representante de algo), 
a teoria contradiz o dado nteramente descritivo que nos mos- 

(24) — E.H.Ph. pg. 191; trad. pg. 185. 
(25) — S. of L. Ill, 5, 6. 
(26) — E.H.Ph. pg. 191; trad. pg. 185. 
(27) — S. of L. I, 5, 5. — E.H.Ph. pg. 8; trad. pg. 10. 



— 37 — 

tra simplesmente um objeto e nao nos fornece, ao contrario, 
nenhuma consciencia de relagao; 2) — uma relagao deste tipo 
(uma representagao) nao seria possivel, pois supoe que ja se 
tenha conhecimiento do objeto relacionado ou representado, o 
que contraria o fato de que chegamos a ter noticia da coisa ex- 
terior exclusivamente por intermedio da sensagao (28). Inte- 
ressante e observar que objegoes desta ordem denunciam um 
circulo vicioso na argurrtentagao de Reid e seus seguidores, pois, 
continua Hamilton, "1) nao podem(os afirmar a existencia de 
um mundo exterior senao quando sabemos que existe; 2) nem 
podemos afirmar que uma coisa e representante de outra se- 
nao na medida em que a coisa representada e conhecida inden- 
pendentemente da representaQao" (29). Em ultima analise, 
Harrtilton objeta que a teoria proposta, alem de nao se adequar 
aos dados descritivos, supoe subrepticiamente a existencia do 
mundo, o que era justamente o que se queria demonstrar. 

Mill nao procura refutar o conteudo do argumento de Ha- 
milton, mas tenta uma analise de seus proprios fundamentos, 
pondo-o em cheque na medida em que o acusa de tomar pre- 
viamente como imfpossivel a tese que pretende refutar. 

Deparamos com um interessantissimo caso em que duas 
argumentagoes contrarias aspiram a contestar a outra, apon- 
tando nao um erro de constatagao empirica ou de encadeamen- 
to formal, mas solapando as bases em que se fundam. Nao bas- 
ta portanto confrontar seus conteudos antagonicos, e mister 
aprender a oposigao de estruturas que animam ambas as teses 
em sentido diferente e, gragas a uma analise dos motivos que 
levam a se defrontarem, compreender entao o fenomeno em 
sua totalidade. Vejamos; Mill retoma suas posigoes anteriores, 
reafirmando que "... embora somente tenhamos consciencia 
das sensagoes que um objeto nos fornece, somps determinados 
por uma necessidade de nossa natureza, que uns chamam de 
instinto, outros de uma intuigao, ou ainda de uma lei funda- 
mental de crenga, a relacionar nossas sensagoes a alguma coi- 

(28) — E.H.Ph. pgs. 193(4 — trad. pgs. 189(190. 
(29) — Ibidem. 
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sa exterior, na qualidade de sua substancia ou de sua causa. 
E seguramente nao ha nada impossivel a priori nesta suposi- 
<jao" (30). Nada havendo que desabone a priori esta tese, Mill 
mostra que Hamilton pressupoe a impossibilidade de ser in- 
ferida a realidade da coisa a partir da representagao mental da 
mesma coisa o que para ele e discutivel. Deparamo-nos assim 
com a seguinte situagao: de um lado Hamilton nega o direito 
de tomarmos a sensagao como relagao, pois nao se manifesta 
a observagao desarmada como tal mas como a propria coisa. 
Alem disso, uma hipotese desta natureza pressupoe sem justi- 
ficar a distingao entre o mxmdo em si e o mundo fenomenico. 
Ou em outros termos: a sensagao encarada como relagao toma- 
se representante mental de um segundo tenno nao sensivel, o 
que. alem de ser uma hipotese gratuita, faz supor a existencia 
do mundo material que se quer demonstrar. De outro lado, 
Mill, aliando-se a Reid e a seus discipulos e apoiando-se no fato 
indiscutivel de que nossos estados mentais nao sao estados de 
coisas, retruca que somos forgados a reportar nossos estados 
de consciencia a algo em si, cujo conhecimento provem, dos 
mesmos estados de consciencia, porquanto nao e possivel dei- 
xar de crer em um mundo exterior. 

Conforme o exposto. Mill acredita que a existencia do nu- 
meno se fundamenta na inferencia que somos levados a reali- 
zar. partindo dos efeitos mentais aparentes ate alcangarmios a 
causa incognoscivel que os produziu. Como definir entao umja 
causa de que so temos noticia atraves de seus efeitos fenome- 
nais que por sua vez nao se apresentam como segundo tenno 
de uma relagao? Topamos com um equivoco insustentavel que 
vicia ate a raiz as nogoes de representagao e de causa e efeito. 
Definida no Sistema de Logica como os antecedentes invaria- 
veis do fenomeno, a nogao de causa adquire imicamente esta- 
tuto cientifico se tais antecedentes mantiveremj de principio 
seu carater fenomenico, isto e, puderem sempre, pelo menos 
de direito, ser passiveis de percepgao. Reiteradamente, Mill 

(30) — E.H.Ph., pg. 197; trad. pg. 191. 



— 39 — 

confirma (31) que nao se trata das chamadas causas eficientes, 
cuja agao ocorre entre coisas em si. No entanto, ao explicar a 
produgao das sensagoes, utiliza-se de uma concepgao de causa 
que nunca poderia chegar a ser fenomeno, por sua propria na- 
tureza. Nao se cogita de relacionar causalrruente objetos em si, 
mas a conexao do objeto em si e da mente traduz-se por meio 
de uma relagao causal. Que diferenga sera possivel entao es- 
tabelecer entre uma causalidade operando entre objetos nu- 
menicos e outra que vincule a coisa em si e sua representagao 
mental? Simplesmente nenhuma. 

Talvez a interpretagao do vinculo entre a realidade pro- 
funda e sua aparencia em termos da relagao de causa e efeito 
torne-se mais clara ao examinarmos a diferenga estabelecida 
por Mill entre explicagao causal e explicagao meramente des- 
critiva (32). Distinguem-se, por exemplo, as leis de Kepler 
das leis de Newton, porquanto as primeiras explicam apenas 
como ocorre o fenomeno, enquanto que as segundas explicam 
o por que, fazendo intervir leis que fenomenicamjente nunca 
poderao ser observadas. Assim e que um corpo pode perma- 
necer imovel, embora incidam sobre ele varias forgas que se 
anulam umas as outras. Do mesmo modo, nunca se observara 
um objeto mover-se com velocidade diretamente proporcio- 
nal a forga nele aplicada e inversamente proporcional a sua 
mnssa, como ensina a fisica, pois sempre outros fatores estao 
perturbando o sistema. Amibos os exemplos indicam, portanto, 
forgas que nao sao verificadas pela observagao direta, de sorte 
que a explicagao causal demanda algo mais do que a mera des- 
crigao de uniformidades fenomenicas. "Para acomodar a ex- 
pressao da lei ao fenomeno real, devemos dizer que o objeto 
nao se move, mas tende a mover-se na diregao e com a veloci- 
dade especificadas... fistes fatos sao corretamente indicados 
pela expressao tendencia. Todas as leis de causalidade, porque 
sao passiveis de serem contra-atuadas, devem! ser estabeleci- 

(31) — S. of L. m. 5,2; III, 5,6. 
(32) — R.P. Anschutz — The Philosophy of J.S. Mill, pg. 119. 
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das apenas em termos positivos de tendencias e nao em termos 
de resultados atuais" (33). 

Muito alem portanto das puras uniformidades fenomenicas, 
encontra-se um sistema de tendencias objetivas subsistentes, 
concebidas com(o um conjunto de poderes ou de capacidades 
(powers) interagindo entre si ou produzindo na mente repre- 
sentantes mentais de carater essencialmente diverso, tenden- 
cias que, finalmjente, determinam a realidade autentica da na- 
tureza. Mas o conhecimento desses poderes somente nos e fa- 
cultado indiretamente por intermedio de suas representagoes 
mentais, de modo que, forgosamente, o conhecimento do mundo 
esta a merce das condigoes deforrnantes que integram nossas 
faculdades. "E' evidente que tudo o que se disse a proposito 
da incognoscibilidade das coisas em si nao nos impede de assi- 
nalar-lhes atributos ou propriedades, desde que sempre os con- 
cebamps como relatives a nos. Se uma coisa produz efeitos de 
que nossa vista, nossos ouvidos, nosso tacto podem tomar 
conhecimento, resulta que (exprimindo o mesmo conteudo em 
outras palavras) a coisa tern o poder de produzir esses efeitos. 
fistes diversos poderes sao suas propriedades e delas uma mul- 
tidao indefinida da-se ao nosso conhecimento. Este conheci- 
mento, porem, e meramente fenonienico. O objeto e por nos 
conhecido somente numa relagao especial, isto e, como aquilo 
que produz ou e capaz de produzir certas impressoes sobre os 
nossos sentidos; apenas conhecemos realmente essas impres- 
soes. Esta significagao negativa e a unica que possui a asser- 
gao que reza que nao podemos conhecer a coisa em, si; isto e, 
nao podemos conhecer nunca sua natureza intima ou sua es- 
sencia" (34). E Mill continua afirmando que, se a natureza 
intima de um objeto fosse encarada como algo desconhecido. 
cujo conhecimento em compensagao elucidasse todas as suas 
propriedades perceptiveis — assim como do conhecimento da 
essencia dos escolasticos, expresso numa unica proposigao, po- 
dem-se derivar todos os seus atributos — estariamos imputan- 

(33) — S. of L. Ill, 10, 5. 
(34) — E.H.Ph. pg. 14; trad. pgs. I2jl3. 
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do ao verbo conhecer uma acepgao arbitraria e mesmo impos- 
sivel, pois a palavra conhecer e desprovida de sentido, se por 
conhecimento nao se entende a apreensao do objeto que de- 
pende das condigoes da inteligencia cognoscente. Com isto o 
autor se afastou por complete de sen idealismp inicial para em- 
barcar num realismo ingenuo. 

Esta intengao realista nao e, porem, predominante. Em ou- 
tros mementos de sua filosofia, ocorre uma completa revira- 
volta nominalista, retomando, entao, o idealismo psicologista. 
Ja no Sistema de Logica, as tendencias objetivas explicadas 
casualmente sao reinterpretadas gragas a intervengao da me- 
moria. Assim e que, explicando por que a mistura de certos 
ingredientes, por exemtplo, a polvora, possui a capacidade de 
reagir de uma maneira prevista quando ocorrem circunstan- 
cias determinadas, no caso de explodir quando uma centelha 
dela se avizinha (capacidade esta que so pode ser entendida 
em termos de tendencias). Mill afirma que: "Esta capacidade 
nao e uma coisa real subsistindo nos objetos, mas e apenas um 
nome para nossa convicgao de que eles agirao de uma maneira 
particular quando surgirem certas circunstancias novas" (35). 
De modo que a tendencia, que ate entao era encarada como 
uma virtualidade objetiva em si, passa a ser tomada ainda co- 
mo uma virtualidade objetiva mas constituida psicologicamen- 
te. 

No seu livro de polem'ica contra Hamilton, predomina ni- 
tidamente a posigao idealista nominalista. Embora continue a 
falar da coisa como poder de causar representagoes, transfor- 
ma essa capacidade de causagao nunta crenga ilusoria, cuja ge- 
nuinidade nao pode ser asseverada sem mais. Mill nao nega a 
existencia de uma crenga na causa oculta de nossas sensagoes. 
"Nada mais fago," diz ele, "do que dar conta dessa crenga e 
aceito, por isso, so a tendencia e nao a legitimidade da tenden- 
cia que nos leva a estender todas as leis de nossa experiencia 
a uma esfera que a ultrapassa" (36). Desse modo, o poder de 

(35) — s. of L. Ill, 5,5; III, 5,10. 
(36) — E.H.Ph. pg. 232, nota 1; 
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causagao passa a ser encarado exclusivamente como a capaci- 
dade do espirito de associar sensagoes atuais a sensagoes virtuais, 
gragas a intervengao da memoria na qualidade de faculdade 
de retengao e de expectativa. Esta reviravolta idealista far-se- 
-a, todavia, as custas de uma dinamizagao do espirito, que final- 
mente se revelara incompreensivel para o proprio Mill (37). 
Mas se, por um lado, a doutrina de uma capacidade de causa- 
gao, realisticamente interpretada, tende a transformar a cons- 
ciencia em epifenomeno, em miera tela onde se projetam as si- 
Ihuetas das coisas, por outro lado, ja que agora atribuimos 
a propria mente aquela capacidade que ate entao imputava- 
mos as coisas — passa a consciencia a desemjpenhar o impor- 
tante papel de construtora de qualquer objetividade transcen- 
dente. Gragas, assim, ao poder mental de retengao e de ex- 
pectativa e que a associagao podera operar como poder de sin- 
tese da multiplicidade do sensivel. Todavia, desde que o pro- 
prio eu empirico, enquanto substrate de multiples estados men- 
tals constitui-se por intermedio da memoria e a partr do fluxo 
neutro de sensagoes, o poder sera constitutivamente anterior ao 
proprio espirito constituido, o que sem duvida e um contra- 
senso, pois que sentido pode ter uma capacidade de sentir, 
quando vier totalmente isolada de uma consciencia unitaria? 

Deixando de lado, porem, as dificuldades em que redun- 
da a nogao de poder quando vinculada exclusivamente a me- 
mtoria, pois voltaremos a elas ao tratar da constituigao do eu, 
e retomando o exame das duas tendencias filosoficas que ani- 
mam e destroem, o sistema de Mill, poderiamos supor uma 
evolugao em suas ideias a fim de salvaguardar, pelo menos, a 
coerehcia do sistema final. De fato, o idealismo predomina no 
livro contra Hamilton, de sorte que e possivel que o autor 
tenha progredido de um realismo ingenuo para um idealismo 
mais conseqiiente e mais conforme as tradigoes de seu pais. 
Mas, se abandonarmos todos os textos onde aparece um rea- 
lismo incontestavel, o sistema sera de tal sorte amputado que 

(37) — Cf. Cap. u. 
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ate miesmo sua teoria da causalidade sera rejeitada. Isto fi- 
nalmente nos levara as maiores dificuldades. Nao, as duas 
tendencias subsistem durante a discussao de todas as suas 
ideias, ora predominando uma ora outra. Como veremos em 
seguida, todas as vezes que precisar transpor a imanencia en- 
clausurada da consciencia, o autor apelara para uma con- 
cepgao realista da representagao que passa, pois, a ser toma- 
da como efeito de causas numenicas. Embora esta contradi- 
gao quebre a harmonia de seu sistemia filosofico e mais se avi- 
ve quanto mais avanga no caminho da constituigao do eu 
e do mundo, ela nao provem da mera justaposigao de duas 
doutrinas mal compreendidas, pois encontra no ceme do idea- 
lismo mais radical os preconceitos de que se alimenta. Veja- 
mos a questao minuciosamente. 

A sensagao conquista dentro do nominalisms idealista a 
privilegiada situagao de ponto de partida absoluto, evidente 
por si mesmo, de onde se engendrara a crenga na perdurabi- 
lidade da coisa exterior e na unicidade do eu encravado no 
fluxo continno de seus estados. Levado contudo pelas restri- 
goes ja mencionadas contra o mietodo descritivo, Mill nao em- 
preende uma investigagao do aparentemente dado na conscien- 
cia para, somente entao, determinar a natureza da sensagao e 
das representagoes em geral. Nao Ihe resta outro caminho 
senao o de definir a sensagao pura, parte dependente do pro- 
cesso perceptive global, por intermedio das afecgoes que de- 
vem ser decalcadas na mente pelos objetos exteriores, segundo 
a agao intermediaria dos orgaos dos sentidos. A sensagao e de- 
terminada, por conseguinte, nao por suas propriedades intrin- 
secas intuitivamente apreendidas mas pelas qualidades que 
deve possuir segundo sua proveniencia sensorial. Se Mill e 
levado a este procedimento por causa do abandono do metodo 
descritivo, isto nao implica que a situagao dos empiristas in- 
gleses de inclinagao puramente idealista, como no caso de Ber- 
keley, seja muito diferente. Todos pressupoem que o espirito 
seja originariamente tabula rasa e que em seguida seja afeta- 
do pelas sensagoes adventicias. Prescindem por isso de uma 
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descrigao minuciosa daquilo que nele acontece. Sao sempre 
os orgaos dos sentidos que explicam a natureza das sensagoes. 
de sorte que vem pressuposta a existencia do mundo, antes de 
se explorar os estados que a ele nos dao acesso. Em resumo, 
esta ou aquela tendencia da filosofia de Mill, ambas sofrem do 
mesmo preconceito e nao logram. libertar-se da hipotese injus- 
tificada, que da como postulado a existencia de um mundo 
objetivo. fixando de uma rrianeira qualquer o conteudo da sen- 
sagao e da representagao em geral. Mesmo quando se apela 
para a evidencia do sentir, esta evidencia nao se funda no 
testemunho da consciencia, mas na admissao de um mundo 
sotoposto a toda experiencia, naquilo que Merleau-Ponty (38) 
chama de "preconceito do m(undo". 

Mill e entao incapaz de recusar, em toda sua radicalidade. 
a crenga experimentalmente verificada na existencia de um 
mundo externo que intervem, por conseguinte, nos momentos 
decisivos da discussao, dando por assentado precisam(ente, de 
modo irreconhecivel a primeira vista, o objeto da disputa. Es- 
ta incapacidade e comum a todo empirismo psicojogista e pro- 
vem nao de falhas pessoais, mas da natureza do ponto de vis- 
ta adotado, isto e, da propria maneira de instaurar a psicolo- 
gia como ciencia do mundo natural, para depois transforma- 
-la em metaffsica. De fato, nenhum psicologo abordara o es- 
tudo da percepgao exterior sem colocar a possibilidade de um 
mundo material, isto e, no fundo, da percepgao virtual de to- 
das as coisas. Ora, encarada deste modo, a percepgao virtual 
implica na virtualidade de um mundo prestes a ser conhecido. 
Do ponto de vista da psicologia, enquanto ciencia natural, na- 
da ha de se objetar contra esta pressuposigao do mundo, por- 
quanto esta ciencia estuda as pessoas interagindo com os obje- 
tos do seu redor. Ao contrario, ela aparece como um de seus 
postulados imprescindiveis. Mas, transformada em metafisi- 
ca. quando a consciencia individual se atribui a tarefa de des- 
cobrir os mnrnsentos sem os quais a consciencia do mundo nao 
existe, e obvio que aquele pressuposto viciara irremediavel- 

(38) — Merleau-Ponty: Phenomlnologie de la Perception, pg. 11. 
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mente qualquer solugao apresentada na medida em que avan- 
ga, de mode nao exphcito, o que se queria elucidar. A manifes- 
tacao mais evidente deste vfcio encontra-se na maneira de en- 
carar a sensagao como substitute mental de algo exterior. Ate 
mesmo a representagao em geral, o proprio nom^e ja indica o 
equivoco, converte-se no representante daquilo que ela nao e 
em. si mesma (39). Ocorre, destarte, um desmembramento dos 
estados de consciencia em geral em dois momentos: a afecgao 
pura e a parte significante do em si. Esta cisao proven^, se- 
gundo Husserl, do fato de o recuo idealista ate a experiencia 
imediata do cogito nao vir acompanhado pelo cancelamento da 
crenga no mundo, na qualidade de fator positive que orienta 
o espirito para o exterior. De fato, a grande descoberta da fi- 
losofia cartesiana consiste em fazer com que a pessoa que du- 
vida retroceda ate sua mais profunda interioridade, que se ma- 
nifesta, entao, como um dominio de tal forma presente que sua 
negagao se toma impossivel. De outra parte porque a duvida 
e um processo de negagao absoluta, de sorte que o filosofo nao 
mjais se ocupa dos conteudos duvidados, aquilo de que nao se 
pode duvidar, o "pensamento", na terminologia de Descartes, 
nao guarda necessariamonte nenhuma vinculagao com o con- 
teudo duvidado manifesto. Ninguem se ocupara da intencio- 
nalidade de cada "pensamento", desde que o pensado foi can- 
celado pela duvida. Mas, em compensagao, o rqundo, embora 
possa ser identificado a uma parte da consciencia, como no ca- 
so de Berkeley, contrapoe com tanta forga a perdurabilidade 
de sua existencia diante do fluxo da consciencia que cada um 
de seus momentos fugidios passa a ser tornado como o repre- 
sentante de uma entidade perduravel imanente ou transcenden- 
te. Em outras palavras: dentro da mais intima interioridade 
da consciencia descoberta pela duvida, encontra-se a crenga na 
existencia do mundo natural que, na qualidade de "pensamen- 
to", nao poderia ser duvidada, mas cuja livre atuagao no inte- 
rior do espirito forga este a encarar cada um de seus estados 

(39) — Husserl — Logische Untersuchungen — A segunda investigagao para a cri- 
tica ao empirismo, em particular o Cap. IV para a distingao entre Vors- 
tellung (representagao) e Repraesentation (representante). 



— 46 — 

como se fosse o representante atual de uma perdurabilidade 
qualquer. De sorte que somente depois de neutralizar a forga 
desta crenga atraves de um ato peculiar de entorpecimento, a 
epoche, e que se lograra proceder a uma analise do dado da 
consciencia, livre dos preconceitos psicologistas. E' entao que 
se reconhecera na intencionalidade a trave mestra da conscien- 
cia, na medida em que o conteudo neutralizado nem por isso 
deixa de ser diferenciado de sua parte subjetiva, isto e, nunca 
se insere no fluxo das representagoes. Isto posto, a distingao 
entre ato subjetivo e conteudo objetivo nao dara margem a que 
se adicione um terceiro termio de natureza numenica e a filo- 
sofia libertar-se-a do fantasma da coisa em si. 

O exame minucioso dos problemas da representagao levou- 
-nos a uma analise de tipo fenomenologico. Nao que pessoal- 
mente acreditemos que todos os problemas fiquem assim, re- 
solvidos, mas essa analise nos mostra, finalmente, como uma 
filosofia se coloca no prolongamento da outra, de modo que a 
fenomenologia surge, sob muitos aspectos, como a tomada de 
consciencia radical dos temas e das dificuldades do empiris- 
mo. 

6 — Caracteristicas das leis psicologicas: 

Cabe-nos estudar agora os modos de geragao do espirito, ou 
melhor, analisar as leis constitutivas dos fatos mentais com- 
postos. Estas leis sao as mais simples possiveis, conforme a re- 
gra da metodologia cientifica, devendo, todavia, explicar o ma- 
ximo de fenomenos que a situagao permitir. Se o fato comporta 
duas explicagoes equivalentes, rejeita-se aquela que faz inter- 
vir maior numero de condigoes, caso possuam ambas a mesmja 
forga explicativa. Com o fito de se apurar uma lei psicologica. 
deve-se proceder de acordo com os canones da indugao, obser- 
vando e experimentando as uniformidades simultaneas e su- 
cessivas de fenomenos psiquicos ate que se esteja seguro de 
obter uma lei causal e nao apenas uma relagao descritiva. Com 
efeito, nao ha, para Mill, a primeira vista, dificuldade alguma 
em aceitar que, pela observagao, pela experimentagao e pelo 
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uso controlado dos metodos da concordancia e da diferenga, 
por conseguinte, tambem do metodo das variagoes concomi- 
tantes, as leis causais do espirito venham a ser apuradas (40). 
Se lembrarmos que o autor pretendeu retirar do conceito de 
causa tudo aquilo que pudesse lembrar uma agao efetiva en- 
tre coisas, ja que o define como uma relagao incondicional de 
sucessao de representagoes, nao e estranho que se conceba cau- 
sas operando entre os fatos mentals. Do mesmo modo entao 
que as ciencias naturais procuram analisar as uniformidades 
constatadas entre os fenomenos naturals a fim de apurar leis de 
causa e efeito, a psicologia investigara ordenagoes invariaveis 
incondicionais a que se subordinam os fenomenos pslquicos. 
No entanto, Mill nao esclarece se as leis causais psicologicas 
deveriam/ tambem ser expressas em terimos de tendencies. 

Mill admite dois tipos de leis causais, as mecanicas e as 
heteropaticas. O primeiro tipo esta sujeito a lei de composigao 
de causas, que liberta o efeito produzido da ordem em que 
atuam as causas, de sorte que o produto conserva intactas as 
propriedades dos elementos de que e constituido. As leis hete- 
ropaticas, pelo contrario, regem a formagao de fenomenos, cu- 
jas propriedades sao diferentes de seus constituintes (41). 
Quase todas as leis fisicas sao do tipo da lei de composigao de 
forgas, enquanto as leis quimicas sao em geral heteropaticas, 
pois o produto de uma reagao em geral nao conserva as proprie- 
dades de seus termtos. Na psicologia encontram-se os dois ti- 
pos de lei, embora predominem as segundas. As ideia comple- 
xa de uma laranja. por exemplo. esta formada por um conjun- 
to de ideias simples: ideia de uma certa cor, de um acerta for- 
ma, de um certo gosto, etc., de tal forma sintetizadas que a 
sensagao isolada de um dos elementos desperta as sensagoes 
possiveis dos outros. No entanto, cada uma das ideias simples 
conserva sua especificidade dentro do composto, podendo ser 
observada cada uma de per si sem qualquer dificuldade. Se, 
todavia, experimentarmos uma serie de sensagoes conjuntas. 

(40) — S. of L. VI, 4,3. 
(41) — S. of L. Ill, 4, 1 e 2. 
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tal que cada uma delas sugira rapida e instantaneamente as 
ideias de um grupo inteiro de sensagoes relacionadas entre si, 
essas ideias tendem a fundir-so umas nas outras, ate que nao 
mais se apresentem como ideias diferentes, mas como uma so. 
Podemos citar como exemplo a visao das sete cores do arco-iris 
em rapida sucessao que, finalmente, se transformia numa uni- 
ca sensagao de branco. Estas sete cores em nlovimento geram 
o branco, mas nao sao atualmente o branco. O complexo ideia, 
constituido pela fusao das varias ideias simples, nao se mani- 
festo como uma justaposigao de varios segmentos descontinuos, 
mas com/o uma totalidade. Deparamo-nos, portanto, com uma 
autentica quimfica mental (42) . 

O exemplo citado de composigao heteropatica esclarece um 
fato importante para se compreender como o empirista resol- 
ve o problema da sintese psicologica. A propria ideia de uma 
quimica mental destroi, como foi visto, a validade absoluta de 
qualquer tipo de observagao desarm(ada, nada garantindo que 
o dado, por se apresentar como puro, nao seja produto de uma 
reagao oculta. Segundo este processo de sintese, tudo o que 
perde o interesse cognoscitivo sera afastado da consciencia, de 
mpdo que constantemente estao intervindo autenticas leis do 
esquecimento (Laws of Oblivion) (43). Nao estaria, assim, 
assegurada a existencia de sensagoes simples se nao se passas- 
se a defini-las por intermedio de seus miodos de origem. Desta 
forma, todas as ideias que correspondem a varios sentidos se- 
riam ipso facto complexas. Finalmente, urp ultimo passo e 
dado no sentido de definir o psiquico pelo fisico quando, no 
citado exemplo da cor, a sensagao de branco e considerada 
composta porque a luz branca origina-se da fusao de sete co- 
res, como prova o disco de Newton. O que estabelece a pureza 
de uma sensagao e, pois, a pureza da qualidade corporal que 
a determina, a sensagao nada mais sendo do que o reflexo es- 
pecular de qualidades objetivas. Deparamo-nos com a tese 
fundamental de Mill que atribui ao fato mental as estruturas 

(42) — S. of L. VI, 4,3. 
(43) — E.H.Ph. pgs. 260, 313 4; trad. pgs. 254, 309. 
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reveladas no fato material cientificamente constituido, gragas 
n confusao entre o percebido e o fenomeno elaborado pela 
ciencia. Em termos mais absurdos, deven'amos considerar a 
sensagao de um movimento, que cientificamente fosse decom- 
posto em multiples movimentos particulares, como se fosse 
composta por varias sensagoes, cada uma correspondendo aos 
movimentos elementares em questao. Confunde-se integral- 
mente o mundo da experiencia com o mundo da experimenta- 
cao, de modo que nao e mais possivel passar da sensagao sim- 
ples a existencia simples como queria Hume, na medida em 
que e o fato cientifico simples que determina a consciencia 
simples desse fato. Nao se da a correspondencia prevista por- 
que o dado sensivel sofreu uma sintese do tipo quimico que 
fundiu, numa totalidade aparente, os elementos simples sime- 
tricos. A existencia, tal como a ciencia entende, e o padrao 
da existencia sensivel. Tendo-se em vista que as teorias cien- 
tificas cada vez mais se divorciam do intuitivamente dado, o 
mundo das coisas se transforma paulatinamente num, fantas- 
ma de falsas associagoes. 

Se a existencia da quimica mental estabelece a primazia 
do metodo genetico, nao exclui todavia, por completo, o me- 
todo descritivo. Desde que o produto possua propriedades es- 
pecificas, comporta sempre uma investigagao de per si. 
"Quando pode ser efetuada, a geragao de uma classe de fe- 
nomenos mentais a partir de outra classe e um fato de alto 
interesse para a quimica psicologica, mas nao invalida a ne- 
cessidade de um estudo experimental do fenomeno gerado. 
assim como o conhecimento das propriedades do oxigenio e 
do enxofre nao nos permite deduzir as proriedades do acido 
sulfurico sem uma especifica observagao e experimentagao" 
(44). Restabelecida a descrigao na qualidade de observagao, 
o metodo intuitive nao seria apenas o inicio, mas tambem o 
coroamento dos estudos psicologicos, na mjedida em que confir- 
maria os resultados da constituigao. No entanto, cada vez mais 
ficaremos convencidos de que uma das maiores falhas de Mill 

(44) — S. of L. VI, 4,3. 
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e do empirismo em geral encontra-se na insuficiencia de suas 
descriQoes. 

7 — Primeira lei mental: a expectativa; 

Supondo que uma pessoa, cuja vista esteja em condigoes 
normals, conhega todos os matizes de azul, mjenos um so, e 
que estes matizes estejam dispostos numa escala decrescente, 
e natural que ela perceba um vazio no lugar em que falta o 
m^tiz mencionado, uma carencia de sensagao que a impelira. 
a partir de experiencias passadas, a antever a sensagao do ma- 
tiz azul em questao (45). Ao contrario de Hume, que nao 
prestara ao exemplo a atengao devida, Mill da-se conta de que 
a percepgao do objeto exterior ou a percepgao do eu estao in- 
timamente relacionadas com a capacidade de prever sensa- 
goes, isto e, com a expectativa. Evidentemente, a expectativa 
nao e pura advinhagao que opera na ausencia de qualquer fun- 
damento, mas reclama sensagoes anteriores semelhantes e su- 
poe, destarte, a memoria enquanto possibilidade do espirito 
de guardar e reproduzir de um modo menos vivo as impres- 
soes que o afetam. Em termos humenos: a cada impressao 
corresponde uma imagem, uma ideia. Fica assim formulada 
a primeira lei do espirito: "um estado de consciencia tendo 
sido provocado em nos, qualquer que seja sua causa, um grau 
inferior do roesmo estado de consciencia, isto e, outro estado 
de consciencia semielhante ao primeiro, mas de intensidade 
menor, e capaz de ser em nos reproduzido sem a presenga de 
qualquer outra causa, analoga aquela que o produziu pela pri- 
meira vez" (46). Nao se atribua, porem, a esta capacidade do 
espirito, uma fungao meramente retrospectiva; pelo contrario, 
no nivel da percepgao elementar, ela e profundamente pros- 
pectiva, isto e, "depois de ter experimentado sensagoes atuais, 
somos capazes de forrnar sensagoes que nao sentimos no mo- 
mjento presente, mas que poderiamos sentir e de fato sentiria- 

(45) — Hume: Enquiry concerning the Human Understanding, II, 16. 
(46) — S. of L. VI, 4,3. 
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mos, se se apresentassem certas condiQoes de que a experiencia 
nos revelou muitas vezes a natureza" (47). 

A expectativa faz parte, portanto, da sensibilidade, a ima- 
gem nao se diferenciando da impressao a nao ser por seu grau 
de intensidade, conforme a tradigao empirista. Isto posto, dis- 
tingue-se dois tipos de sensaQao: 1) a sensagao atual, onde a 
propriedade esta corporalmente presente a consciencia; 2) a 
sensagao contingente ou possfvel, a saber, a espera da sensa- 
gao futura. A percepgao atual de um objeto consistira, entao, 
num complexo formado por sensagoes atuais, que marcam 
apenas alguns aspectos da coisa, e por sensagoes contingentes, 
que completam as outras caracteristicas vacuamente, como 
possibilidades de sensagoes. Percepgao nao e, pois, apreensao 
inteiramente viva do objeto, mas amalgama intimo de atuali- 
dades e virtualidades, de modo que o realmente percebido e 
mais amplo do que o realmente constatado pelo material da 
sensagao. 

Como se distingue, no entanto, a expectativa da mera 
imaginagao? Uma pessoa que for capaz de se imaginar enfor- 
cada, nem por isso espera de fato encontrar-se nesta incomoda 
posigao. "A diferenga entre a expectativa e a mera imagina- 
gao, assim como entre a membria e a imaginagao, esta na pre- 
senga ou na ausencia da crenga. Embora esta nao seja uma 
explicagao para ambos os fenomenos, ela nos leva de volta 
para aquele problemja a que me tenho tantas vezes referido e 
que nem o autor (J. Mill) nem outro pensador qualquer ainda 
o resolveu; a diferenga entre conhecer algo como realidade e 
como mero pensamento, um(a distingao que e semelhante e 
paralela aquela que existe entre a sensagao e uma ideia" (48). 
De sorte que a imagem pura, desprovida de crenga, nunca se 
confunde nem com a sensagao virtual nem com a lembranga, 
que sao sempre acreditadas. Teriamos assim especies de esta- 
dos de consciencia em geral: 1) — os que sao acreditados e, 
por conseguinte, tomlados como expressoes diretas da realidade 

(47) — E.H.Ph. pg. 219; trad. pg. 212. 
(48) — Nota 38 de Mill ao Uvro de seu pal: Analysis of the Human Mind, II, pg. 198. 
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e 2) — os que sao apenas representagoes de algo de cuja exis- 
tencia nao se cogita, isto e, simples concepgoes. De um lado 
encontram-se as sensagoes, as percepgoes. as expectativas, as 
lembrangas, os juizos; de outro, as imagens puras, os pensa- 
mentos vagos etc. 

Numa nota ao livro citado de James Mill (49), Alexander 
Bain acrescenta a plenitude (fulness) corr>o fator decisive pa- 
ra distinguir-se a sensagao dos outros sentimjentos em geral. 
A presenga deste novo fator, que e tacitamente aceito por Mill, 
e as consideragoes do paragrafo precedente mostram-nos co- 
mo os psicologistas do seculo passado alm|ejavam separar os 
fenomenos que sao a propria presenga da coisa na consciencia 
daqueles outros que apenas a mentam vacuamente. Mas, nao 
Ihes sendo possivel apelar para criterios que implicassem a di- 
ferenga entre ato e conteudo mentais, viam;-se forgados a ado- 
tar posigoes intermediarias que nao afetassen^ a natureza dos 
sentimentos tal como os empiristas os entendem. O que, final- 
mente. redunda num entrelagamento de criterios incompati- 
veis, insatisfatorios ate mesmo para os autores que os pro- 
punham, e que giram em torno da crenga como urn fator jus- 
taposto a representagao. 

M — Leis da associacao de ideias: 

Restringir exclusivamente a associagao ao dominio das 
ideias, de maneira a nao serem consideradas outras de suas 
formas, tern fundamento para o empirista ern seu ponto de 
vista inteiramente introspectivo, onde o cogito determina o 
nivel em que os fenomenos psiquicos devem ser concebidos. 
Nunca se vai alem de seu aspecto mental propriamente dito. 
A impressao recebida pela mente desencadeia um sim(ulacro 
imaginario, que se relaciona apenas com a afecgao que Ihe deu 
origem. As ideias entre si, porem, guardam completa autono- 
mia, como mpnadas independentes flutuando no vazio. O uni- 
co elo entre elas sera a associagao, de sorte que todas as possi- 

(49) — Idem, I, pg. 63, nota. 
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veis conexoes entre as ideias reduzem-se sempre a um mesmo 
tipo. Embora a associagao se converta, assim, no unico fator de 
sfntese mental, produzindo tanto conexoes acidentais como 
necessarias, os empiristas nao distinguiam nela dois aspectos 
que descritiva e funcionalmente sao inconfundiveis: 1) — e um 
unico tipo de reIa<jao funcional, produzido por mera contigiii- 
dade e independente das propriedades dos termos ligados; 2) — 
considerada comjo causa da reprodugao, aparece como forca que 
inicia novo processo mental, nao apenas possibilitando o apa- 
recimento de b, a e b estando associados, mas exigindo neces- 
sariamente sua aparigao (50). 

Na qualidade de forga e vinculo, a associagao esta sujeita 
a condigoes estabelecidas por leis que, segundo Mill, sao as 
seguintes: 1) fenomenos semelhantes tendem a ser pensados 
juntos; 2) fenomlenos experimentados ou concebidos em con- 
tigiiidade intima (contigiiidade de simultaneidade e de suces- 
sao imediata) tendem a ser pensados conjuntamente; 3) as 
associagoes produzidas por contigiiidade tornam-se mais cer- 
tas e mais rapidas pelo efeito da repetigao; 4) quando dois fe- 
nomenos forem encontrados sempre juntos e ate o momento 
presente nao forem vistos separados, da-se entre eles uma as- 
sociagao miuitissimio forte, associagao esta dita inseparavel, 
tal que nao somente concebemos inseparaveis as ideias des- 
ses fenomenos mas tambem as coisas por elas representa- 
das (51). Dadas, entao, a semelhanga e a contigiiidade, esta- 
belecer-se-a um nexo associativo independente da natureza 
dos elementos englobados e da estrutura em que estes se en- 
trosem. 

A semelhanga e a contigiiidade, na qualidade de atributos 
imputados aos fenomenos, sao especies distintas do mesmo ge- 
nero de relagao. Este ultimo conceito aparece redefinido per 
Mill, de acordo com os principios que norteiam sua logica, como 
uma forma de conexao que, apoiando-se em algum fato determi- 
nado dito fundamentum relationis, garantia da objetividade e 
veracidade da imputagao, encadeia dois ou mais objetos ao mes- 

(50) —' Kofka: Principles of Gestalt Psychology, pgs. 55819. 
(51) — E.H.Ph. pgs. 2191220; trad. pgs. 21213. 
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mo tempo. Exemplificando; a relagao maior e menor entre 
duas grandezas alicerga-se no fato de que, sob certas condigoes, 
uma das grandezas passa a conter a outra permanecendo ainda 
espago a ser preenchido; do mesmo modo, o fundamento da re- 
lagao de senhor e servo encontra-se no fato de que uma pessoa 
se propoe ou e obrigada a prestar servigos a outrem. Consta, 
pois. a relagao em geral, de dois termos e um fato que os une. 
Caso se encontrem relagoes mais complicadas, verifica-se fa- 
cilmente que se reduzem ao tipo simples mencionado, tornado 
como padrao (52). 

Casos ha, contudo, como a relagao de antecedente e con- 
seqiiente e a relagao de semelhanga, que nao comportam fun- 
damento separado, o nexo estabelecido nao perdendo por isso 
sua veracidade e sua objetividade. Se dissermos que a madru- 
gada precede o levante do sol, nao percebemos uma terceira 
coisa contendo a madrugada e o levante, que assim se prestasse 
a ser tomada comjo fundamento. Constatarfamos apenas a pre- 
senga de duas coisas, a nao ser que considerassemos como fun- 
damento a propria sucessao de objetos. Esta sucessao, porem. 
e formada exclusivamente pela percepgao da madrugada e a 
percepgao do levante do sol, que se smunciam por estados de 
consciencia irredutiveis, experiihentados um depois do outro. 
Ve-se primeiro um clarao no ceu seguido pela imagem do sol 
apontando no horizonte. Nao se somja a estas duas sensagoes 
outra terceira de qualquer objeto exterior. 

O mesmo se da com a relagao de semelhanga (53). Duas 
sensagoes de branco, enquanto sensagoes da mesma cor, sao 
chamadas semelhantes; pelo contrario, uma sensagao de bran- 
co e outra de preto sao ditas semelhantes. Entre elas, o unico 
fundamento a ser assinalado e o que poderiamos chamar de 
sentimento de semelhanga, ou o seu contrario, o sentimento 
de sua falta. Limitemo-nos ao caso da similitude, pois tudo 
o que se der com ele mutatis mutandis dar-se-a com seu con- 

(52) — S. of L. I, 4,10 — James Mill: Analysis of the Human Mind, II, pg. 8, nota 3. 
(53) — James Mill reduz a semelhanga a uma esp^cle de contigiiidade. Veja-se 

Analysis of the Human Mind I, pg. 137 e a nota 42 de Stuart Mill, tomando 
posigao contraria a esta teoria. Do mesmo modo, II, pg. 17, nota 6. 
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trario. Mill nao decide se outro sentimento especifico soma- 
-se acs dois primeiros apos a cxperiencia de ambos os sentimen- 
tos semelhantes, isto e, se a consciencia de semelhanga e uma 
representagao distinta dos estados mentais ja sen tides; ou, ao 
contrario, a exemplo da sucessao, se ja esta contida nos dois 
estados de sensibilidade, nao ocorrendo nenhuma outra repre- 
sentagao posterior. Mas o sentimento de semelhanga nao pos- 
sui nenhum fato exterior intermediario, percepgao ou imagem 
de algo diferente dos dois sentirhentos anteriores ou da cons- 
ciencia de sua similitude (54). Semielhanga nada mais e, entao, 
do que sentimento de semelhanga, assim como a sucessao nada 
mais e do que o sentimento de sucessao, do mesmo modo que 
a simultaneidade, sentimento de simultaneidade. 

O conceito de semjelhanga vai revelar a chave mestra da 
problematica da constituigao. Aparecera tanto na formagao 
da crenga nos objetos exteriores e na crenga no eu, como na 
constituigao do conceito, entendido como um amdlgama de sen- 
sacoes semelhantes. Havera ate mesmo uma ciencia, a geo- 
metria, que nela encontrara seu fundamiento. O seu emprego 
generalizado, todavia, nao justifica o absurdo que encerra. A 
semelhanga entre sensagoes e dofinida por intermedio da re- 
ferenda a um mesmo objeto. Em sumja, serao semelhantes as 
representagoes que mentarem o mesmo conteudo noematico, 
de sorte que cada momento subjetivo do objeto assemelhar-se- 
-a aos outros momentos, nao por suas qualidades intrinsecas, 
mas imicamente por causa desta propriedade de se reportarem 
a uma mesma coisa. A semelhanga ocorre, portanto, indife- 
rentemente em dois niveis: 1) entre sensagoes; 2) entre a sen- 
sagao e o simulacro despertado pela memoria, entre a sensa- 
gao e a ideia, nos termos de Hume. Dado o fluxo das represen- 
tagoes semelhantes e nao mais se levando em conta o objeto 
em vista do qual foram definidas, o empirista tentara consti- 
tuir psicologicamente o mesmo objeto tornado como ponto de 
partida. O circulo e evidente e so pode subsistir na historia da 
filosofia por tanto tempo porque a ele estava subjacente a ja 

(54) — S. of L. I, 4,11. 
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criticada teoria da representagao. O estado mental, desprovi- 
do de toda e qualquer intencionalidade, tornado como segmen- 
to psiquico subsistente por si mesmo. demandava uma proprie- 
dade que o transformasse erp representagao de um dado objeto. 
Na base deste equivoco, o empirismo foi capaz, entao, de erguer 
toda sua filosofia. Mas voltemos a exposigao da doutrina de 
Mill. 

Como todas as primeiras leis de uma ciencia, este senti- 
mento de semelhanga, seja ele composto por dois ou por tres 
estados mentais, "e o seu oposto, a dessemelhanga, sao partes 
de nossa natureza, e partes tao longe de serem analisaveis que 
vem pressupostas em toda tentativa de analise de qualquer 
dentre os nossos sentimentos. Semelhanga e dessemelhanga, 
assim como a antecedencia, a sequencia e a simultaneidade, 
devem tomar lugar a parte entre as relagoes, comjo algo sui 
generis. Sao atributos fundados em fatos, isto e, em estados 
que sao peculiares, irredutiveis e inexplicaveis" (55). Topa- 
mos, portanto, com fatos ultimos do espirito e com os postu- 
lados fundamentals da teoria psicologista. Todos os estados de 
consciencia enquadram-se dentro da seguinte alternativa: ou 
sao simultaneos ou se sucederrv uns aos outros. Uma vez ex- 
perimentados, todos eles despertarao estados semelhantes. Is- 
to posto, trata-se de saber como esses elementos contiguos, dis- 
tintos uns dos outros por sua propria natureza e somente en- 
cadeados por uma ordem temporal de rapidez diferente (56), 
conseguem firmar uma conexao mental perduravel. fiste tra- 
balho de conferir a contigiiidade a devida permanencia e exe- 
cutado pela repetigao, em diversos momentos, de representa- 
goes semelhantes as ja experimentadas. Nao basta, pois, para 
o bom andamento da teoria psicnlogica, ter como postulado 
as sensagoes, ha semelhanga e a contigiiidade entre elas. E' 
mister supor tambem uma ordem uniforme na sucessao e na 
contigiiidade, que unifique os estados de consciencia em gru- 
pos, cujas sensagoes componentes mantem entre si uma rela- 

(55) — S. of L. I, 3,11. 
(56) — E.H.Ph. pg. 247; trad. pg. 240, 
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gao tal que, quando sentiralos uma, tenhamos mctivo para es- 
perar por outras (57). fiste, em outras palavras, e o conteudo 
da terceira lei de associagao, que faz da repetigao clausula in- 
dispensavel para que se fortalega o nexo associativo. Mas, a 
aceitagao de uma ordem objetiva irrevogavel entre fenomenos 
tern um alcance muito maior do que se poderia pensar a pri- 
meira vista. O diverse fornecido pela sensibilidade nao e mais 
um caos absolute, onde toda ordenagao provem da atividade 
sintetica do intelecto. Subsistindo uma ordenagao real intrans- 
ponivel, a suposigao de um rpundo existente em si, certificada 
pela teoria da representagao, ganha maior amplitude, pois as 
uniformidades averiguadas passam tambem a valer como au- 
tenticas ordenagoes operando entre objetos em si. Nenhuma 
declaragao peremptoria de seu carater fenomenico, em vista 
das fungoes epistemologicas que exerce, sera capaz de nos 
convencer do contrario. De sorte que a sensibflidade nos da, 
ao mesmo tempo, sensagoes representantes de coisas e uma 
ordem de contigiiidade entre essas mesmas sensagoes, instituin- 
do esta ordem de contigiiidade um nexo primario, que servi- 
ra para fundamentar as outras especies de conexoes evidente- 
m)ente complexas. 

Contra o associacionismo em geral, Kant levanta uma pro- 
funda objegao, fazendo ver como o principio subjetivo empi- 
rico da associagao pressupoe, em sua base, outro principio 
objetivo a priori denorrdnado afinidade. A associagao, estabe- 
lecendo uma lei empirica que rege segundo regras determina- 
das a reprodugao das representagoes, garante apenas que elas 
nao formem um amontoamento caotico de onde nao poderia 
surgir nenhum conhecimento humano. Se, todavia, esta uni- 
dade da formagao associativa nao possuisse tambem um prin- 
cipio objetivo a priori, de m(odo que fosse impossivel que a 
sensibilidade e a imaginagao apreendessem os fenomenos de 
outra forma daquela que o sao comumente, seria acidental que 
esses fenomenos pudessem aglutinar-se em um encadeamento 
de conhecimentos. Mesmo que fossemos capazes de associar 

(57) — E.H.Ph. pg. 250; trad. pg. 243. 
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sensagoes, permaneceria ainda de pe a questao de se saber 
como cssas sensagoes elas mesmas sao associaveis em confor- 
midade com uma regra unica, pois e possivel conceber esses 
estados de consciencia associando-se de modo diferente da- 
quele que ja encontramos dado. Constituir-se-ia, entao, um 
mundo diverse do nosso, ou ainda, passando o argumento ao 
limite, constituir-se-iam consciencias empiricas isoladas e di- 
ferentes, sem fazer parte do mesmo eu, o que e o cumulo do 
absurdo. E' mister, portanto, que cada sensagao se reporte a 
uma consciencia una para que dentro dessa consciencia possam 
elas sintetizar-se em percepgao de uma coisa perduravel (58). 
Em sumla, para que os fatos ocorram sempre dessa maneira e 
nao de outra, devem estar subordinados a um principio obje- 
tivo a priori, que impega os estados de consciencia de se asso- 
ciarem delirantemente, constituindo objetos fantasticos, isto 
caso algo chegasse a perdurar como se fosse objetivo. Este 
principio, para Kant, nao poderia ser encontrado senao no 
principio da unidade da apercepgao, isto e, senao na necessi- 
dade da unidade objetiva de toda consciencia empirica ocorrer 
em uma unica consciencia. Emi outros termos: "absolutamen- 
te todos os fenomenos devem chegar ao espirito ou serem 
apreendidos de forma a concordar com a unidade da aper- 
cepgao, o que seria impossivel sem a unidade sintetica em 
seu encadeamento que, por conseguinte, tambem e objetiva- 
mente necessaria" (59). 

Para que uma conexao entre fatos tome-se necessaria e 
objetiva, Mill nao exige que esteja totalmente desligada do 
sensivel; pelo contrario, nada ha no espirito que nao encontre 
ai sua origem e seu fundamento. Isto posto, rejeitami-se os 
proprios alicerces do criticismo, na medida em que o empiris- 
mo esta animado por outras intengoes, pois, sendo empirica- 
mente dados os modos de geragao do espirito (a expectativa e 
a associagao), procura-se chegar a um material minimo que, 
tornado como postulado, seja suficiente para que, dele se par- 

(58) — Kant: Critica da Razao Pura, trad, francesa de Tremesaygues e Pacaud, 
pgs. 1351137. 

(59) — Ibidem. 
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tindo, se constitua a realidade e o eu, uma como transcenden- 
cia exteriormente projetada, outro como substrate constante 
das representagoes. A questao crucial nao e mais explicar co- 
mo sao possiveis os juizos sinteticos a priori, mas como o ori- 
ginariamente empfrico se converte em necessario, isto e, em 
aparentemente nao-empirico. Nao e estranho, entao, que en- 
tre as condigoes minimias capazes de acionar os modos de ge- 
ragao do espirito se encontrem, alem das sensagoes, certas for- 
mas primarias de conexoes irredutiveis, peculiares e inexpli- 
caveis, a saber, a ordem na semelhanga e na contigiiidade; por- 
quanto, nao possuindo o intelecto nenhuma outra atividade in- 
terferindo no processo do conhecimento alemj daquela de an- 
tever e de reter sensagoes, e desprovido de qualquer forga 
sintetica alem da associagao, nao seria capaz de somar nada de 
especificamente seu ao sensivel e materialmente adquirido. 
Deve-se, portanto, admitir como dado irrevogavel certas co- 
nexoes originarias, de maneira a conceber o conteudo mental 
minimo ja ordenado por algumas formas. Em resume, Mill li- 
vra-se da objegao de Kant pressupondo uma ordenagao origi- 
naria de sensagoes, nao enquanto intuigao inabalavel, mas na 
qualidade de postulado indispensavel para o bom andamJento 
da teoria. Se, por um lado, a atividade do intelecto se resu- 
me na associagao, permanecendo no resto absolutamente passi- 
ve, em contraparte concebe-se o sensivel de modo muito mais 
rico, comportando desde logo formas ordenadoras prelimina- 
res. Mas para Mill seria inconcebivel uma ordenagao que nao 
se resolvesse numa representagao, devendo pois consistir na 
consciencia da propria similitude ou da propria ordem de con- 
tigiiidade, de modo que esta ordem primitiva e tao estado da 
mente como uma sensagao qualquer. Toda conexao em geral e, 
entao, composta associativamente por outras representagoes e 
e redutivel, em ultima instancia, ao nexo de semelhanga ou de 
contigiiidade. fistes sao absolutamente simples, embora, en- 
quanto representagoes, sejam| formadas por dois estados de 
consciencia semelhantes ou contiguos, sobre os quais o nexo 
se funda, isto e, encontra seu fundamentum relationis. 
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Postulada uma ordem orignaria, para Kant e muitos ou- 
tros filosofos, Mill interromperia suas analises precisamente 
no ponto em que deviam ser iniciadas, porquanto o problema 
esta em esclarecer esta ordem suposta e nao em mostrar como 
as outras se compoem a partir de uma ja aceita. Como se pode 
apreender uma ordem entre as sensagoes? De onde provem 
ela: do espirito ou da materia? Qual seu conteudo exato? A 
filosofia tern procurado respondei a todas essas perguntas. Se- 
gundo Mill, porem, elas nao teriam resposta algumia, pois a 
ordem provem do conteudo do proprio fato tal como deve ser 
apreendido, sem carecer de outra explicagao e sem mesmo que 
seja possivel aprofundar o problema na medida em que, torna- 
do como fato primeiro, e anterior a constituigao psicologica do 
eu e da materia. Em suma, Kant e Mill responderiam diferen- 
temente a questao quid facti: um afirmando a multiplicidade 
caotica do sensxvel, de modo a fazer surgir do intelecto toda 
especie de sintese objetiva; outro, submetendo o sensivel a uma 
ordenagao previa, que nao emerge da descrigao do proprio 
dado, mas das condigoes de possibilidade de acionamento dos 
modos de geragao do espirito. Sem duvida, e demasiadamente 
ampla esta concepgao do fato, mas dentro do universo de Mill 
e irrefutavel, de nada servindo o apelo as nossas experiencias 
comuns. E mprimeiro lugar, o comumente experimentado nao e 
o que se tern como o primitivamente postulado; em segundo, 
masmo que tivessemos os postulados como acessiveis a uma 
descrigao. Mill poderia afirmar que os ve tal qual os adota, e 
que podemos afirmar o contrario somente porque fomos to 
mados por uma cegueira que perturba nossa visao do empirico. 
Diante deste dogmatismo do fato, reverse do dogmatismo do 
eidetico, nao ha refutagao logica possivel. Apenas cabe-nos 
mostrar que, embora se distancie muito do materialismo vul- 
gar em suas realizagoes, no fundo dele se distingue so porque 
admite conexoes irredutiveis em menor numero, pois, em vez 
de duas, o materialismo vulgar reconhece como intransponi- 
veis todos os tipos de conexoes entre os fenomenos. Nao ha du- 
vida de que em si mesma a facticidade e irracional para muitas 



— 61 — 

filosofias mas, entao, devemos ter todo o cuidado de saber o 
que se entende por ele, a que intengoes filosoficas ela responde 
e, por fim, o que subrepticiamente ela encerra. 

9 — Necessidade e inconceptibilidade: 

E' da propria natureza da afecgao, como foi mencionado 
no estudo sobre o estado de consciencia representante (60), 
uma referenda semantica ao objeto exterior, referenda que 
comporta a crenga irresistivel na objetividade desse objeto. A 
sensagao pura, alicerce de todo conhedmento, transformar-se- 
-ia assim no primeiro criterio de verdade, nao havendo nenhum 
m,otivo para duvidarmos da crenga que carrega. Entretanto, 
quanto mais nos afastarmos da sensagao para penetrarmos nos 
dominios da imagem, mais se atenuarao a forga e o vigor da 
crenga, ate que a imagem pura nao conserve dela quase mais 
nada. Ademais, se nos lembrarmos da composigao hlhrida da 
percepgao, onde o conteudo imagetico contrapesa a veracidade 
do puramente sensivel, deixaremos por complete de encarar 
como indubitavel o testemunho da percepgao. Contudo, certas 
ideias complexas vem tao marcadas pelo cunho da crenga e da 
certeza. por uma impossibilidade de serem concebidas de outro 
modo, que se impoe uma investigagao especial a fim de averi- 
guarmos se nao haveria um conjunto de ideias que pudessem 
ser tomadas como verdadeiras pelo simples fato de se apre- 
sentarem tao fortemente ao espxrito que este nao seria capaz 
de concebe-las de outra maneira. Sao elas as ideias ditas ne- 
cessarias que, segundo Kant citado por Mill (61), nao nos e 
possivel negar. For exemplo, e va toda tentativa de se conce- 
ber a cor se nao for desdobrada sobre uma extensao, ou uma 
figura que nao for delimitada por uma forma, ou ainda uma 
substancia guardando e rejeitando num dado instante o mes- 
mo atributo. Firmar-se-ia, entao, como criterio da necessida- 
de da verdade de uma ideia, a inconceptibilidade do contrario, 

(60) — Cf. Cap. X —. paragrafo 5. 
(61) — E.H.Ph. pg. 318; trad. pg. 314. 
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a impossibilidade de se conceber, de se imaginar, de se pen- 
sar (62) o contrario, de sorte que este esforgo subjetivo frustra- 
do passaria a valer como garantia de objetividade. A incon- 
ceptibilidade subjetiva do contrario abona sua impossibilidade 
objetiva. 

Devemos comegar o exame da questao pela analise porme- 
norizada do conceito de inconceptibilidade, tendo em vista to- 
dos os casos possiveis em que seria licito passar da impossibi- 
lidade de pensar para a impossibilidade de ser. Em seguida, 
como as uniformidades fomecidas em geral pela experier- 
cia (as uniformidades empiricas) nao trazem esse carater de 
necessidade, examinaremos se aquelas que o possuem sao in- 
dependentes da experiencia, independencia que poderia ser 
basica, de principio, se resultasse de um trabalho transcenden- 
tal do proprio espfrito; ou apenas aparente se, descobrindo-se 
uma maneira de se langar uma ponte entre o a posteriori em- 
pirico e o a priori necessario, o sentimento de necessidade, co- 
mo qualquer outro estado de consciencia complexo, fosse cons- 
tituido associativamente. 

Um observador atento, diz Mill, distinguiria na palavra in- 
conceptibilidade, tal qual e empregada pelos autores que a 
transformam em criterio de objetividade, duas acepgoes dife- 
rentes: 1) o inconcebivel propriamente dito, isto e, o inimagi- 
navel; 2) o inacreditavel (63). O primeiro caso, o inimagina- 
vel, consiste na incapacidade de formar uma ideia, na incapa- 
cidade de se conceber uma situagao em que ocorra uma cone- 
xao entre as ideias constituintes, diferente da imaginada. Isto 
posto, apreendida a incompatibilidade, nao estamos em condi- 
goes de acreditar ou de esperar que, dada uma ideia, outra se 
seguira irrevogavelmente. A crenga na obejtividade perma- 
nente da representagao absurda e, entao, cancelada totalmen- 
te. Neste sentido, a palavra indica quer a inexistencia de atri- 
butos adequados a representagao, como ocorre a proposito do 

(62) — Termos estes usados indiferentemente numa acepgao neutra, nao Impllcan- 
do a formagao de juizos, isto e, a intervengao do pensamento prdpriamen- 
te dito. 

(63) — S. of L. II, 7,3; E.H.Ph. pg. 83 e segs.; trad. pg. 81 e sgs. 



— 63 — 

numeno, quer a incompatibilidade de atributos. Reconhece-se 
neste ultimo caso que, as vezes, nao somente nao podemos 
conceber, mas ainda nao podemos imaginar que algum dia se 
chegue a conceber o contrario da conexao proposta. Mill faz 
corresponder a essa inconceptibilidade primordial imicamen- 
te o principio da contradigao, de sorte que haveria dois tipos de 
inconcebivel: 1) um tipo principal obedecendo a formula A e 
nao-A; 2) outro cuja inconceptibilidade se relaciona com o con- 
teudo dos atributos em questao. Por um lado seriam citados, 
como exemplos, a impossibilidade de se conceber uma coisa 
cornio sendo e nao sendo no mesmo instante, ou de se propor 
uma sentenga concomitantemente falsa e verdadeira; por ou- 
tro, a inconceptibilidade de uma figura sem fundo, de uma 
cor sem extensao, de 2 + 2 = 5 etc. Mill ensina que o princi- 
pio da contradigao e uma das mais prematuras e imlediatas ge- 
neralizacoes da experiencia, feita a partir da simples observa- 
gao de fenomenos mentais interiores ou exteriores, que se ex- 
cluem mlutuamente, como a luz e a escuridao, o ruido e o si- 
lencia ,o movimento e o repouso, a iguladade e a desigualda- 
de, a sucessao e a simultaneidade. em suma, todo fenomeno 
positive e sua negagao, que mantem entre si um antagonismo 
radical (64). E' um erro patente. objeta Husserl (65), fazer 
do principio da contradigao o resultado da generalizagao de 
fatos de experiencia dessa especie, os quais podem ser tudo 
menos proposicoes contraditorias. Nao se compreende alem 
do mais a relagao exata entre estes fatos e a lei logica. Toda- 
via, reconhece o proprio Husserl, o principio em Mill nao se 
liga diretamente aos mencionados fatos exclusivos, o que ade- 
mais daria lugar a um circulo vicioso evidente, na medida em 
que e mister o emprego do principio para discerni-los e defini- 
-lo, mas relaciona-se, como este declara expressamente (66), 
com a crenga e a descrenga, enquanto seu contraditorio, ambas 
suscitadas por aqueles fatos. Mas esta impossibilidade prende- 
-se diretamente ao conteudo de nossas experiencias. "Nao que- 

(64) — S. of L. II, 7,5. 
(65) — Husserl. Logische Untersuchungen — Prolegomena V, paragrafo 25 
(66) — S. of L. II, 7,5. 
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ro afirmar positivamente se as tres assim chamadas Leis Fun- 
damentais sao leis do nosso pensamento ern virtude da estru- 
tura nativa da mente, ou simplesmente porque as percebt- 
mos como universalmente verdadeiras para todos os fenome- 
nos observados. Mas elas sao leis do nosso pensamento atual 
e assim o sao irresistivelmente. Elas podem ou nao ser alte- 
raveis pela experiencia, mas as condigoes de nossa existencia 
negam-nos a experiencia que e exigida para que sejami alte- 
radas. Qualquer assergao, portanto, que se opoe a uma dessas 
leis... e para nos inacreditavel. A crenga em tal proposigao 
na atual constitugao da natureza, e impossivel como fato men- 
tal" (67). A imjpossibilidade expressa pelo principio de con- 
tradigao indica, assim, a incompatibilidade fundamental da 
crenga e da descrenga, enquanto atos mentais miituamente 
exclusivos referentes aos fatos de tipo acima rriencionado. To- 
rria-se consciencia dessa incompatibilidade, que pode ou nao 
depender das condicoes naturais do espirito, por intermedio da 
generalizagao de nossas experiencias que se acordam para mos- 
trar, desde logo e sempre, a crenga incompatibilizando-se com 
a descrenga no mesmo fato. A generalizagao se faria em con- 
digoes excelentes, quando as primeiras associagoes principias- 
sem a se firmar e nao se encontrassem jamais frente a casos 
contraries que viessem enfrequece-lo. O principio de contra- 
digao proviria, pois, diretamiente da lei psicologica sobre os 
estados de crenga ate que, perdendo-se a memoria de sua ori- 
gem empirica, passasse a valer como autentico a priori. Todo 
o problema esta, entao, em saber como e possivel uma lei ei- 
detica fundar-se diretamente, por simples generalizagao, em 
lei psicologica contingente por sua propria natureza, quais as 
indugoes controladas que garantem a inferencia desta ultima, 
como se pode assegurar que o domiinio de sua aplicagao seja 
de fato universal, se ha ou nao necessidade de se apontar cer- 
tas excegoes como os loucos ou os animais, etc. Ora, Mill res- 
ponde a essas questoes atraves da teoria da associagao inse- 
paravel, que examinaremos a seguir, indicando como o a priori 

(67) — E.H.Ph., pg. 475; trad. pgs. 46516. 
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e o eidetico sao formagoes empiricas congeladas pelo proprio 
espirito. Neste passo, todavia, e que as objegoes de Husserl 
revelam todo seu peso. Nada mais se consegue tirar da teoria 
da associagao do que um produto constituido pela repetigao de 
atomos mentals numa ordenagao determinada. O produto, con- 
servando distintos ou nao os elementos que Ihe deram origem. 
trara sempre consigo uma referenda a conteudos, ainda que 
sejam de um objeto qualquer. No entanto, o proprio Mill re- 
conhece, a conexao inseparavel dos conteudos da formagao 
associativa polar desempenha apenas o papel de despertar a 
oposigao irredutivel entre a crenga e a descrenga, nestes mes- 
mos conteudos. E' a estes atos propriamiente ditos — os quais 
nao vemos por que nao seriam despertados por outro estado 
mental qualquer — que conceme o principio logico, e a seu 
respeito a teoria da associagao e incapaz de dizer alguma coi- 
sa. A inconceptibilidade se atem, portanto, a incapacidade do 
espirito de por um conteudo ao mfesmo tempo acreditado e 
desacreditado, de nada nos servindo apelar para os conteudos 
da consciencia para empreender sua constituigao. 

Mas passemos ao inimaginavel, segunda especie de incon- 
ceptibilidade. O enunciado: "o quadrado e redondo", nao pode 
suscitar uma unica representagao baseada nas representagoes 
de quadrado e de redondo. Na medida em que exige a inter- 
vengao de fatores materials, nao e possivel reduzir esta incon- 
ceptibilidade a uma contradigao simples A e nao-A, como no 
caso anterior. Talvez nossa incapacidade de conceber uma 
coisa como A e nao-A seja de fato primordial, mas nossa inca- 
pacidade de conceber A independentemente de B provem do 
fato de nossa experiencia ou de nossos estados mentais terem 
associado pouco a pouco de modo inseparavel A e B. De outra 
parte, nossa incapacidade de conceber A junto de C provem 
de nossa experiencia e de nossos estudos, que associaram in- 
separavel mente A com algumfa representagao mental que im- 
plica a negagao de C. Assim, todas as inconceptibilidades po- 
dem reduzir-se a uma associagao inseparavel combinada com a 
inconceptibilidade original de uma contradigao direta (68). 
(68) —• E.H.Ph. pg. 84; trad. pg. 82. 
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fiste seria, portanto, um caso composto por uma associagao 
inseparavel entre A e B e pela contradigao primordial entre 
B e nao-B, de sorte que se tentarmos imaginar conjuntamente 
A e C, sendo C qualquer mas incluso em nao-B, a fonja da as- 
sociagao entre A e B estaria reforgada pela incompatibilidade 
de B e C. Assim e que 2 + 2 = 56 inconcebfvel, porquo 
2 + 2 esta inseparavelmente associado a 4, sendo este numero 
4 incompativel com qualquer outro numero do conjunto nao-4, 
por exemplo, 5. fiste tipo de inconceptibilidade nao provem 
apenas do fa to de nao termos nunca encontrado um objeto 
quadrado e redondo ao mesmo tempo, o que por si mesmo nao 
seria suficiente para incompatibilizar duas ideias. Imaginar 
um quadrado redondo, um corpo inteiramente branco e in- 
teiramente preto, equivaleria a experimentar simultaneamen- 
te duas sensagoes diversas provindas do mesmo corpo, o que 
acontece comumente. Neste caso, a experiencia nao nos mos- 
tra, contudo, uma simultaneidade, mas uma sequencia de sen- 
sagoes: no momento em que o objeto comega a ser redondo 
deixa de ser quadrado e vice-versa, associando-se insepara- 
velmente o aparecimento de um ao desaparecimento de outro. 
A incapacidade de formar certas concepgoes complexas nasce, 
destarte, do fato de sermos levados a nao crer na posibilidade 
de existencia de C contraditorio em relagao ao segundo termo 
dessa concepgao, B. 

E' evidente a intengao de Mill de distinguir o absurdo for- 
mal do absurdo material. A contradigao — representando uma 
incompatibilidade mais radical, quando nao podemos nem con- 
ceber e, mais ainda, quando nao podemjos nem mesmo imagi- 
nar que se possa jamais conceber que uma mesma coisa exis- 
ta e nao exista ao mesmo tempo, que uma proposigao seja 
verdadeira e falsa ao mesmo tempo (69), na medida em que 
diz respeito apenas a atos de crenga — nao instaura um con- 
flito entre os conteudos das representagoes constituintes. O 
mesmo nao ocorreria com a segunda especie de absurdo, que 
depende de uma determinada organizagao do mundo. Ainda 

(69) —' E.H.Ph. pg. 84; trad. pgs. 81 [2. 



— 67 — 

que as faculdades humanas conservassem a atual compleigao, 
se, por exemplo, todas as vezes que se tirasse do baralho duas 
e mais duas cartas, um demonio fizesse aparecer cinco cartas 
em nossas maos, teriamos condigoes suficientes para uma as- 
sociagao de outro tipo. 

Deixemos de lado os exemplos matematicos, que somente 
sao incluidos entre os absurdos materials em virtude da inte- 
gragao da matematica nas ciencias emipiricas (70). E' inte- 
ressante, no entanto, desde ja indicar que do ponto de vista 
da matematica e inaceitavel a possibilidade de se associar vali- 
damente 2 + 2 a qualquer outro numero n, respeitarido-se a 
contradigao entre n e nao-n. Se a soma nao for definida tal 
que, dados dois numeros quaisquer, tenhamos de antemao um 
processo que determine o resultado, serao violadas as estrutu- 
ras fundamentals em que os numeros se inserem. Em outras 
palavras: a estrutura e logicamente anterior aos casos parti- 
culares da adigao. 

Sem duvida nenhuma, e legitima e muito importante para 
a filosofia a distingao entre o absurdo formal e o absurdo ma- 
terial, mas os criterios empregados por Mill sao insuficientes 
e contraditorios: 1) nao explicam como as leis formais tern ori- 
gem em leis empiricas, como no caso ja visto do principio de 
contradigao; 2) do ato de crenga, tal como foi caracterizado, 
nao e possivel dar nascimento a exclusividade de A e nao-A, 
pois do ato de duvida (nem A nem nao-A) e possivel tirar-se 
uma terceira posigao; acrescentando-se deste modo, ao verda- 
deiro e ao falso, o valor duvidoso; 3) nas incompatibilidades 
do tipo da extensao sem cor, que o espirito se recusa a aceitar 
tanto quanto os absurdos formais de um ponto de vista me- 
ramente descritivo, nao se tern noticia do contraditorio de um 
dos termos. Ademais nao percebemos qual e a fungao do re- 
forgo acarretado pela presenga ainda que inconsciente da con- 
tradigao cor e nao-cor. Numa associagao contingente que vin- 
cula o livro e o vermelho, temos igualmiente o livro A associa- 

(70) — Cf. Cap. IV, pariigrafo 3. 
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do ao verrnelho B que e contraditorio ao con junto complemen- 
tar de todas as outras cores. 

Antes de passarmos ao segundo caso de inconceptibilidade, 
e preciso examinar um caso espurio, pois, ainda que nao traga 
nada de novo para nossa discussao, se o deixarmos de lado po- 
dera dar margem a equivocos. Somente numa acep^ao muito 
ampla do termo, pode o ininteligivel, numa dada situagao, ser 
dito inconcebfvel. Ao se dizer: "Humpty-Dumpty e um Abra- 
cadrabra", enquanto nao se explicar o sentido da expressao, 
caso ela o possua, nao se confere nenhuma crenga ao seu con- 
teiido. Mesmo que se confie cegamente na pessoa que fala, se 
nao se participa do segredo de sua significagao, nenhuma cren- 
Qa racional e possivel, pelo simples fato de se ignorar o objeto 
que deve ser acreditado. Talvez estejamos seguros da exis- 
tencia de um sentido correspondente, mas a crenga que fun- 
damenta nossa seguranga diz respeito a inteireza da pessoa que 
se exprime e nao ao conteudo da expressao. No entanto. tao 
logo se apreenda o significado da frase, esta inconceptibilida- 
de ou desaparece ou se insere nos tipos ja apontados (71). 

Finalmente, analisemps a ultima forma de inconceptibili- 
dade. Embora sempre tenha sido possivel conceber os antipo- 
das, houve epocas em que nao se podia acreditar neles, pois se 
figurava que os corpos caissem numa mesma diregao. E' evi- 
dente que a incapacidade de crer no contrario do que acredi- 
tava a maioria das pessoas provinha de uma forte associagao 
fundada na experiencia freqiiente de que todos os corpos caem. 
No entanto, o nexo associative gerado nao era absolutamente 
irresistivel, porquanto a experiencia da queda, embora fre- 
qiiente, nao e sempre constante, de sorte que e suficiente para 
nos forgar a crer na objetividade da relagao constituida mas 
incapaz de delimiitar o espirito de tal forma que fosse absolu- 
tamente inconcebivel a conexao oposta. Neste caso, o inacre- 
ditavel e perfeitamente concebivel, mluito diferente, portanto, 
das outras formas de inconceptibilidade (72). 

(71) — E.H.Ph. pg. 91; trad. pgs. 881|9. 
(72) — S. of L. II, 7,3; E.H.Ph, pg- 88; trad. pg. 85. 
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O exame das acepgdes possiveis da palavra inconceptibi- 
lidade nos faz ver que o ponto nodal da questao consiste em 
discutir as relagoes intrinsecas que possam ocorrer entre a 
concepgao e a crenga e, por conseguinte, em discutir se e licito 
passar da conjectura para a verdade, desde que sejam encon- 
trados na propria conjectura caracteres cuja apreensao desen- 
cadeasse a crenga irrevogavel e verdadeira na sua objetivida- 
de. Num nivel puramente psicologico, trata-se de saber se, 
possuidos por um sentimiento de certeza absoluta, derivado da 
impossibilidade de pensar o contrario, podemos estar seguros 
de que nossas ideias sao adequadas as coisas, isto e, a grupos 
de sensagoes atuais e possiveis. Uma concepgao cujo contrario 
fosse inconcebivel acarretaria, entao, uma crenga valida na 
sua objetividade. Neste passo, fica excluido do debate o se- 
gundo tipo de inconceptibilidade, que designa o inacreditavel 
como uma inconceptibilidade factual, como a impossibilidade 
de crer num fato determinado, em vista de certas circunstan- 
cias visivelmente psicologicas ou culturais. Esta "inconcepti- 
bilidade e uma coisa puramente subjetiva, nascendo de ante- 
cedentes mentais da mente individual ou dos da mente humana 
em geral numa epoca determinada, e nao pode nos dar nenhu- 
ma compreensao (insight) das possibilidades da natureza" (73). 
Impossibilidade que pode, e muitas vezes deve, ser ultrapassa- 
da no decorrer do desenvolvimento do espirito cientifico, como 
nos mostra a historia das ciencias que esta repleta de teorias 
que, quando propostas, pareciam incriveis mesmo para ho- 
mens cultos de entao. Resta-nos portanto o conceito autentico 
de inconceptibilidade, a impossibilidade de se conceber de ou- 
tra sorte, tornado globalmente sem que nos atenhamos as di- 
ferengas entre o absurdo puramente formal e o absurdo mate- 
rial, ja que isto seria complicar nossa investigagao com distin- 
coes que a ela nao dizem respeito diretamente. Forneceria, 
pois, o primeiro tipo de inconceptibilidade um criterio sufi- 
ciente para tomar os inconcebiveis comio impossibildades da 
natureza? Nao, diria Mill, mesmo que a incapacidade de pensar 

(73) — E.H.Ph. pg, 80; trad. pg. 79. 
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fizesse parte das condigoes naturals do proprio espi'rito, isto 
nao nos autorizaria a concluir que o que nao somos capazes do 
conceber nao pode existir. So seria legitima essa conclusao se 
soubessemos a priori que fomos criados capazes de conceber 
tudo o que pode existir, que o universe do pensamento e o 
universe da realidade foram constituidos de forma a se corres- 
ponderem mutuamente (74). 

E' obvio que o argumento se baseia na hipotese implicita 
que afirma a existencia separada do numeno e do espi'rito, de- 
frontando-se um com o outro independentemente. O espirito 
passa a apreender a sua rn|aneira os objetos em si, formando 
deles imagens que, coordenadas, comporiam o mundo feno- 
menico. Encontramo-ros de novo em face de um dos princi- 
pios basicos do empirismo — ja mencionado quando nos ocu- 
pamos das representagoes — que toma como postulado a irre- 
dutibilidade nativa entre o espirito e o em-si-mesmo da ma- 
teria, de sorte que so entram em correlagao no ato do conhe- 
cimento de forma acidental. De um lado, a suposigao de um 
mundo numenico, independente da consciencia, da margem 
a que sejam possiveis ocorrencias numenicas totalmente ir- 
redutiveis a processos mentals que as refletissem; de outro, 
possibilita que estruturas fundamentais do espirito sejam 
essencialmente diferentes de possiveis estruturas numenicas, 
a nao ser que aceitemos, sem mais, uma agao ex-machina que 
disponha o numeno e o espirito em perfeita harmonia pre-es- 
tabelecida. Ora, o problema consiste, entao, em encontrar as 
razoes que justificam o principio acima, nao tendo cabimento 
nem o apelo para o senso comum, nem o uso de uma revelagao 
religiosa que, tendo em vista a origem extra-terrena da alma 
finita e decaida, conclua por sua independencia em face do 
mundo e de seu conhecimento. Alias, estas formas de racioci- 
nio nao sao admitidas pelo proprio Mill. Mas o empirismo e 
incapaz de responder satisfat6riara(ente a questao, pelo sim- 
ples fato de nunca ter dela tornado consciencia clara e radi- 
cal. 

(74) — E.H.Ph. pgs. 80,81; trad, pg. 7980. 



— 71 — 

Evidentemente, nao e no exame das relagoes entre a rea- 
lidade e o pensamento que encontraremos as mais sugestivas 
solu^oes dadas por Mill ao problema das ideias de necessidade 
e de a priori. Todavia, o exame que empreende do sentimen- 
to de necessidade e em geral professada por filosofos que, co- 
mo Kant por exemplo, procuram mjanter as exigencias do 
a priori, nao aceitando porem, de antemao, que o esforgo 
frustrado de se conceber de outra sorte leve o espfrito a efe- 
tuar uma intuigao intelectual, que presente objetos eideticos 
radicalmente diferentes das coisas presentadas pela intuigao 
sensxvel. Em suma, temj-se como postulado que somente a 
intuigao empirica e possivel e, portanto, a coisa individual e 
o unico objeto accessivel diretamente. A inconceptibilidade, 
que define a necessidade, e em si m(esmia um estado de cons- 
ciencia real que se junta a certas ideias como uma carga men- 
tal complementar, fundindo-se com elas num todo complexo; 
isto porque esta estabelecido que a inconceptibilidade nao e 
acompanhada por um ato subjetivo, cujo conteudo seja a es- 
sencia a que se chegou pelo metodo da variagao eidetica. E', 
pois, uma formagao psiquica conxposta pela conexao de certos 
atributos, que nao podem ser pensados de outro modo. Em 
outros termos: a consciencia da necessidade e um estado de 
consciencia empiricamente determinado. Dizem os aprioris- 
tas que, em virtude de as ideias oriundas da experiencia serem 
todas contingentes, aquelas que possuem a carga complemen- 
tar, representada pelo sentimento de necessidade, nao pode- 
riam pois ter origem empirica. Dai a preocupagao de Kant em 
saber como e possivel que certos tipos de conexoes mentais se 
apresentem necessariamente ao espirito, quando todos os seus 
conteudos provem da experiencia. Mill, em vez de prosseguir 
na mesma diregao, retorna ao ponto de origem, investiga a na- 
tureza desse sentiipento e pergunta se, na qualidade de repre- 
sentagao, nao seria passivel, como qualquer outra, de uma 
constituigao associativa (75). Neste passo, nao e o conteudo da 
representagao da necessidade que e examinado, mas seu esta- 

(75) — E.H.Ph. pg. 318; trad. 314. 
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tuto mental enquanto sentimento real qualquer. O que nos 
garante que o sentimento de necessidade, em vista de sua for- 
magao associativa especial, nao nos fornece apenas aparencia 
de necessidade? Desde que seja possivel provar sua constitui- 
gao psicologica, carece de sentido a problematica criticista, sen- 
do inutil a investigagao sobre as condigoes de possibilidade de 
certas conexoes a priori, quando e possivel mostrar que o sen- 
timento de necessidade, embora existindo realmente, provem 
de sensacoes contingentes que, pelo seu modo de vinculagao, 
tomam a aparencia de necessidade. Se de antemao se admite 
que a consciencia singular nao intui outro objeto alem da coi- 
sa individual, nada nos impede de pensar que a representacao 
— que nos apresenta uma conexao tao fortemente ligada que 
nao e possivel imaginar que seja de outra sorte— tenha uma 
origem psicologica, que Ihe atribui uma aparencia de necessi- 
dade que originariamente nao Ihe pertence. Nao importa que 
Mill nao explique satisfatoriamente comio certas associagoes 
contingentes convertem-se em associagoes necessarias; o sim- 
ples fato de se poder pensar em constituir psicologicamente o 
sentimento de necessidade rouba a forga probante de qualquer 
filosofia que nele se assente. 

Trata-se, entao. meramente de desenvolver os topicos de 
uma teoria da associagao, capaz de estabelecer entre as cone- 
xoes contingentes e as necessarias apenas uma diferenga de 
grau da forga associativa atuante. Nesse sentido, Mill retoma 
a teoria da associagao inseparavel, de seu pai James Mill, que 
faz a consciencia da necessidade provir de uniformidades psi- 
quicas unanimemente repetidas, sem que ocorra um unico 
caso que venha ouebrar a constancia das repetigoes. Assim 
sendo, o elo associative formado possuiria tal forgga que seria 
impossivel decompo-lo, mesmo dando livre curso ao poder da 
imaginagao. A unanimidade que ocorre entre os estados men- 
tais uniformes. estando sujeita a contingencias culturais e psi- 
cologicas, possuiria. assim, uma necessidade que nao e um 
absolute em si, mas uma aparencia irresistivel de absolute, 
podendo ser de outro modo. caso as condicoes objetivas sejam 
diversas. 



— 73 — 

Gozariam portanto as nossas associagoes mais estreitas de 
duas propriedades fundamentais: 1) — as sugestoes produzi- 
das pelas associagoes sao no momento irresistiveis; 2) — as 
ideias sugeridas (pelo menos quando as associagoes sao da es- 
pecie chamada sincronica para se distinguir da sucessiva) 
acabam por se confundir tao intimamente que o composto 
que dai resulta parece simples a consciencia (76). A segunda 
propriedade, que desemjpenha um papel relevante na teoria 
do conceito, sera retomada no capitulo em que tratarmos des- 
se assunto. Quanto a primeira, porem, salta aos olhos que se 
introduziu uma condigao restritiva a respeito da irresistibili- 
dade, que somente atuara no monn^nto em que se tomar cons- 
ciencia da inconceptibilidade. E' possivel, de fato, que uma 
pessoa, embora num dado instante nao seja capaz de imaginar 
o contrario da conexao proposta, venha mais tarde a professa- 
lo. fundamentando-se quer em preconceitos comumente acei- 
tos, quer em suas especulagoes teoricas. Filosofos ha que. 
como todo o mundo, ao experimentarem determinadas sen- 
sagoes nao sao capazes de concebe-las a nao ser como estados 
mentais representatives de propriedades de objetos, mas que 
nem por isso deixam de negar a existencia de um mundo ex- 
terior, levados por motives que intervemj anterior ou poste- 
riormente ao ato de percepgao (77). Em suma, a irresistibili- 
dade do contrario e a crenga na sua vetacidade .E' obvio, no 
lada por outros estados mentais, e disso seria prova suficiente 
o fato de que se discute a validade desse criterio, de modo 
que mais uma vez se demostra a inexistencia de uma relagao 
essencial entre a concepgao e a crenga, entre a inconceptibili- 
dade do contrario e a crenga na sua veracidade. E' obvio, no 
entanto, que o argumfento vale somente se previamente recu- 
sarmos na analise da consciencia criterios puramente descriti- 
vos, pois a negagao de fato do criterio da inconceptibilidade nao 
implica sua negagao de direito, pela simples razao de que aque- 
les que o negam poderiam ter simplesmente obliterado seus 

(76) — E.H.Ph. pg. 307; trad. pg. 303. 
(77) — S. of L. 11, 7,1. 
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entendimentos pelos preconceitos do senso comum ou por pre- 
disposigoes injustificadas de suas filosofias. 

Um exemplo nos dara maior familiaridade com a teoria da 
associagao inseparavel. Quando percebemos umi objeto qual- 
quer, todas suas partes sao apreendidas em fntima relagao com 
este objeto total, parecendo que o todo foi percebido antes de 
suas partes constitutivas. Mas dai a concluir que na realidade 
percebemos o todo antes de suas partes e nao compreender o 
verdadeiro alcance da teoria da associagao que esta aparelhada 
para explicar essa pretensa prioridade. Olhando o rosto de um 
amigo de fato se apresentam todos os seus pormenores que, 
nao atraindo entretanto atengao continuada, acabam por dei- 
xar de estar presentes a consciencia. Sabemos que nao presta- 
mos atengao a tudo o que nos cerca, mas somente aquilo que 
de perto esta pronto a suscitar o nosso interesse. Embora as 
sensagoes constituintes nao deixem de ser experimentadas, per- 
dem, porem, pelo menos em sua maioria, seu valor em si, dei- 
xando de ser pontos de convergencia do espirito. Ao contrario, 
sao animadas por uma especie de intencionalidade que as re- 
porta imediatamente ao todo constituido. "A maioria de nossos 
estados de sensibilidade (states of feeling), nao sendo por si 
mesmos nem penosos nem agradaveis, so adquirem importan- 
cia para nos porque sao dignos de qualquer coisa. Pelo efeito 
da repetigao, acabam por desempenhar esse papel de signo com 
tal rapidez que sao instantaneos em relagao aos nossos senti- 
mentos, deixando completamente de atrair atengao. Em segui- 
da, por causa dessa desatengao, nossa consciencia desses esta- 
dos toma-se tao vaga e fugidia que nao deixa na memoria 
trago que se possa reavivar ou, entao, extingue-se completamen- 
te (78). Sao de fato partes constitutivas da percepgao total do 
rosto, a boca, os olhos, o nariz, a ruga, mas sao partes ditas irte- 
tafisicas (79), isto e, discerniveis analiticamente mas nao inte- 
grantesjdo produto, como pedagos de um todo. Todas as sen- 
sagoes representantes das propriedades objetivas, filtradas uma 
a uma pelos orgaos dos sentidos, atuam na composigao da per- 

(78) — E.H Ph. pg. 314, trad. pgs. 309310. 
(79) — E.H.Ph. pg. 316, trad, pg 312. 
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cepgao global do objeto; mas nem todas permanecem presen- 
tes na consciencia na medida em que interfereml as leis do es- 
quecimento. 

Entre seus fundamentos essenciais, a teoria da associagao 
inseparavel comporta, portanto, uma teoria implicita do signo 
que, em relagao a sensibilidade, preenche a lacuna entre o que 
devia ter sido sentido de acordo com uma consciencia defini- 
da pela impressao de propriedades objetivas da coisa e o que 
realmente temos presente intuitivam(ente diante de nos. O 
mesmo se dara mutatis mutandis com a ideia de necessidade, 
pois os elementos ligados passam a funcionar um como signo 
do outro, a extensao como signo da cor e vice-versa, sem que 
guardemos consciencia das condigoes culturais e psicologicas 
que favoreceram a sua formagao. Contudo — mesmo nos con- 
servando estritamente dentro dos limites tragados pelo em- 
pirismo de Mill — o que significa um signo que nao e cons- 
ciencia de signo, um ato do espirito que esta sempre atuando 
e do qual nao temos consciencia? Mesmo admitindo-se a inter- 
vengao de processos inconscientes na constituigao da percepgao, 
sob que criterio poderiamos classifica-los como signos? O pro- 
prio conceito de signo e muito obscuro e exige uma analise des- 
critiva que o distinga do sinal e do simbolo. Nao e estranhavel. 
destarte, que Husserl, ao reexaminar a mesma ordem de pro- 
blemas nas Investigacoes Logicas, depois de afirmar o carater 
eidetico de conexoes necessarias do tipo dos principios logicos, 
tenha-se visto obrigado a dedicar toda um(a investigagao para 
clarificar nogoes como as de sinal, de signo e de simbolo, an- 
tes de poder empreender um exame global do empirismo. Em 
particular mostra entao a impossibilidade de se atribuir uma 
fungao semantica a representagao (80). 

10 — Problemas do metodo psicologico: 

A conexao necessaria e, por conseguinte, aquela vincula- 
gao intima entre representagoes, onde basta o aparecimento de 
uma delas para que a presenga de todas as outras seja atraida 

(80) — Cf. in, 3. 
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na forma de concepgoes significadas pela representagao intui- 
tiva. Da-se, portanto, uma relagao de significante a significa- 
do entre os corniponentes do nexo, que se fundamenta na rela- 
gao funcional associativa produzida por mera contigiiidade. 
Alem do mais, a simples sensagao atual de uhii dos termos da 
conexao provoca a representagao de todos os seus componen- 
tes. A mesma estrutura de chamamento. um, presente que cha- 
ma uma serie de virtualidades a ele associadas, foi encontra- 
da de modo obscuro quando se examinou a dependencia que 
ha entre o fenomeno e o numeno; ela servira mais tarde para 
explicar a relagao entre as partes plenamente intuitivas da 
percepcao (as sensagoes atuais) e aquelas reproduzidas na qua- 
lidade de imagens e, por fim, sera a pedra basilar da teoria do 
conceito. Depois do exame de todas essas teorias, estaremos 
entao no direito de dizer que Mill langa mao do signo todas as 
vezes que for precise elucidar a passagem de um certo dado 
intuitive para a constelagao de imagens que o cerca. 

No momento, cabe-nos no entanto averiguar apenas se es- 
ta forma de conexao semantica e suficiente para distinguir as 
formagoes associativas necessarias das formagoes contingentes, 
cumprindo-se assim o programa de Mill. Entretanto. o que 
anunciamos a respeito da percepgao e que em seguida sera 
confirmado. ja basta para nos fazer ver que nela encontramos 
a mesma relagao de significante a significado, exercendo exa- 
tamente o mesmo papel atribuido privativamente as vincula- 
goes necessarias. Se deixarmos de lado os criterios descritivos 
desacreditados pelo autor, nao teremos pois a mao nenhum 
criterio para distinguir a forga irresistivel que nos leva da 
sensagao a percepgao, daquela outra forga irresistivel, e ainda 
mais inconcebivel em outros termos, que faz com que seja irm- 
possivel pensar a cor se nao for desdobrada sobre uma exten- 
sao. Em outras palavras: do ponto de vista da teoria psicolo- 
gica, a crenga desencadeada por uma percepgao, onde a rela- 
gao entre as partes intuitivas da coisa e suas partes imageticas 
e irresistivel. nao se distingue da crenga provocada pela vin- 
culagao necessaria das ideias. Ora, nao se encontra na per- 
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cepgao, ainda que a crenga despertada seja das mais fortes, a 
a impossibilidade teorica de se imaginar que as outras partes 
da coisa nao sentidas no momento tenham sido amputadas, de 
sorte que dariamos por existente o que de fa to nao existe mais. 
A experiencia quotidiana nos acostumou a enganos desta es- 
pecie. Ao contrario, a inconceptibilidade do primeiro tipo itn- 
pede ate que se imagine outra especie de conexao. Em resumo, 
do ponto de vista constitutivo, Mill nao e capaz de distinguir o 
inconcebivel do inacreditavel, a primeira da segunda forma de 
inconceptibilidade, embora as tenha diferenciado descritiva- 
mente. 

Um equivoco, proveniente da falta de uma descrigao mais 
precisa dos testemunhos da consciencia, falseou por complete 
a argumentagao de Mill. O problema das inconceptibilidades 
das percepgoes nao e o mesmo que o problema das inconcepti- 
bilidades das ideias nao intuidas no momento, pois aquelas li- 
gam-se a existencia, enquanto estas nao, pelo menos de uma 
forma tao direta. No que concerne a primeira questao, cons- 
tatamos que duas sensagoes podem se apresentar de tal modo 
constantes ao espirito que Ihe e impossivel concebe-las separa- 
damente como existentes. Desde que se pense na cor, nao e 
possivel imaginar um objeto real colorido que nao seja exten- 
so e vice-versa. As sensagoes de cor e de extensao, de figura 
e de fundo etc. sao, por conseguinte, inseparaveis, na medida 
em) que a falta de uma delas e suficiente para destruir a rea- 
lidade concreta do objeto. Se dermos, entao, livre curso a ima- 
ginagao para que componha e decompanha todos os momentos 
mentalmente isolaveis da coisa, toparemos entre as inumeras 
especies de combinagoes possiveis com certos pontos nodais 
irredutiveis, cuja separagao destroi ate mesmo a possibilidade 
de existencia do objeto. Nao se trata neste nivel de uma asso- 
ciagao de ideias, mas da impossibilidade de se dissociar dois 
momentos da percepgao, isto e, de uma condigao sine qua non 
da propria intuigao concreta. Levado por seus preconceitos 
contra o metodo puramente descritivo, Mill se recusa a em- 
preender uma exploragao sistematica desses nexos sensiveis 
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irredutfveis, incluindo-os simtplesmente entre as vinculagoes 
sensiveis em geral, passiveis de constituigao associativa. To- 
mando atomos sensoriais como ponto de partida, traga a teoria 
da composigao dos comjplexos perceptivos, sem perceber que, 
ate mesmo no mvel da sensibilidade, formas necessarias de co- 
nexnes contrapoem-se as formas contingentes. Ha uma neces- 
sidade do sensivel que o associacioninsmo nao e capaz de elu- 
cidar. Diante deste obstaculo, Mill recua para uma analise 
do sentimento desta impossibilidade que, enquanto represen- 
tagao concreta, seria passi'vel de uma constituigao associativa, 
capaz de elucidar o carater ilusorio de seu conteiido de necessi- 
dade. Se a intuigao da coisa for do mesmo tipo que a intuigao 
da conexao necessaria, a intuigao categorial reduzindo-se a in- 
tuigao da coisa, sera irrefutavel a objegao de Mill. Mesmo que, 
descritivamente, o autor fosse obrigado a distinguir a presen- 
tagao da coisa da presentagao da ideia (que se fundamenta na 
primeira), nao seria inconcebivel, de um ponto de vista asso- 
ciacionista, encontrar uma maneira de reduzir as diferengas 
essenciais apontadas pela descrigao a uma diferenga de grau 
da forga associativa e de fungao semantica do vinculo, tal como 
o empirista o entende. A teoria da associagao transforma-se en- 
tac num mecanismo avassalador que, furtando-se as evidencias. 
tudo explica por intermedio de formagoes inconscientes ou es- 
quecidas. 

Trata-se de saber, portanto, ate onde e licito limjtar o pa- 
pel da intuigao numa teoria da constituigao das entidades em 
geral que esta ligada a uma filosofia da consciencia. Desaco- 
rogoado com as interminaveis disputas reinantes entre os fi- 
losofos que apelam para suas experiencias pessoais na elabo- 
ragao de seus sistemas filosoficos, Mill planeja abandonar a 
terra de ninguem das experiencias desta especie para empreen- 
der uma teoria que ostentasse a mesma objetividade das cien- 
cias empiricas. Mas a conversao em metafisica de umia psico- 
logia naturalizante, onde se limita ao maximo o papel da in- 
trospecgao, redunda na impossibilidade absoluta de se verifi- 
car as hipoteses aventadas. As ciencias empiricas nao pres- 
cindem da verificagao experimental que, por sua vez, nao dis- 
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pensa, pelo menos, as intuigoes sensiveis dos sabios que obser- 
vam os resultados de seus experirvntos. O segredo da unani- 
midade dos resultados obtidos provem da facilidade coim que se 
confirma a presenga dos mesmos dados. Ora, isto nao se da na 
verificagao das analises metafisicas. Mas a conversao da psico- 
logia cientifica, legitima enquanto ciencia da natureza, numa 
teoria da const!tuigao, que tem por objetivo explicar como as 
coisas em geral sao intuldas por uma consciencia singular, obri- 
ga a reduzir certas intuigoes, aparentemente simples, a um 
complexo inconsciente de intuigoes tidas como mais simples, 
na medida em que sao as unicas intuigoes admitidas no siste- 
ma. Sendo a sensagao a unica intuigao possivel, que alem do 
mais e determinada nao por suas caracteristicas intrinsecas re- 
veladas pela descrigao do processo, mas pela transferencia das 
propriedades fisicas, todo dado descritivo, que nao se coadune 
com os termos da teoria psicologica, devera ser explicado pe- 
la intervengao de procediirtentos inconscientes ou esquecidos. 
Mas, para que se justifique a exatidao dessas hipoteses, faz-se 
mister empreender uma exploragao sistematica das varias for- 
mas possiveis de intuigao e, por conseguinte, dos varios tipos 
de entidades, sem o que nao tem cabimento a comparagao entre 
a teoria proposta e o dado que pretende explicar. Mas isto im- 
plica a primazia de uma psicologia meramente descritiva em 
relagao a teoria associacionista, o que foi negado desde o inicio 

Finalmlente, devemos levar em consideragao outra forma 
de conexao necessaria. Trata-se agora da vinculagao entie as 
ideias tal que, sendo dadas algumas delas, nao e pertnitido ao 
espirito chegar a uma conclusao diferente. Abandonamos a es- 
fera do sensivel para penetrar nos dominios exclusivos do pen- 
samento formal. Seu exame, no entanto, pressupoe ja estuda- 
da a teoria do conceito que, por sua vez, pressupoe o estudo 
mais acurado da percepgao. E' deste ultimo item, na sua forma 
mais geral de teoria da constituigao do eu e do mundo, que nos 
ocuparemos no proximo capitulo, tendo a oportunidade de 
acomipanhar o metodo psicologico, que acabaraos de investigar, 
na plenitude de sua agao. 





CAPfrULO SEGUNDO 

O EU E A SUBSTANCIA 

I — Introducao 

Embora tenhamos acesso as coisas unicamente por inter- 
medio das sensagoes, o senso comum nos faz acreditar em sua 
existencia exterior, mobiliando o nosso redor de coisas perdu- 
raveis. O objeto nao e, enfim, as sensagoes que dele temos no 
mjomento; perrpanece ai fora, mesmjo quando nos retiramos pa- 
ra longe, ou obstruimos nossos orgaos dos sentidos pelos quais 
ele emerge. Entretanto, se duvidarmos da validade de tudo o 
que vem diretamente testemunhado pela consciencia, pois, 
pela teoria psicologica, nem tudo o que e meramente dado e 
ipso facto verdadeiro, nao estamos no direito de acreditar na 
materia existindo independente do fluxo das sensagoes. Mas 
estariamps entao encerrados num idealismo radical, que nega 
toda sorte de exterioridade e que faz do ser o momjento pon- 
tual da sensagao? De modo nenhum. De um lado, uma forma- 
gao associativa, quando constituida conforme os modos sadios 
de geragao do espirito, sera tao verdadeira como uma sensagao 
primitiva qualquer. De outro, mesmo que nenhum objeto ex- 
terior fosse presentado (1), as sensagoes originarias, submeti- 
das as leis de associagao, inevitavelmente engendrariam a cren- 
ga no mundo exterior, de sorte que seriamos forgados a toma-la 
como intuitiva (2). Assistiriamos assim, ainda que mergulha- 
dos na imediatez de nossos estados mentais, a constituigao psi- 
cologica da crenga na materia e, analogamente, a fornpagao da 

(1) — Quando uma representagao se apresentar a consciencia de tal modo que 
seus conteudos intencionais forem preenchidos intuitivamente ,diremos que 
a representacao foi presentada. 

(2) — F.H. pg, 221; trad. pg. 214. 
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crenga na unidade do eu, perdurando diante da mutabilidade de 
seus conteudos, pelo simples desenrolar das forgas produtivas 
do espirito. Cabe-nos acom/panhar as etapas dessa constitui- 
gao, para verificar o grau de certeza que e possivel atribuir a 
essas crengas. 

O problema, em si mesmo, nao e novo. Ja os grandes empi- 
ristas ingleses antecessores de Mill, em particular Berkeley, a 
que este autor expressamjite se reporta, tinham — depois de 
desarticulada a noticia que temos das coisas perduraveis numa 
multiplicidade de sensagoes constituintes — tentado percorrer 
o caaninho inverso, da sensagao a coisa, com o intuito de eluci- 
dar sua permanencia constituida . Mill se mantemj grosso modo 
fiel a tradigao inglesa, tanto na maneira de propor a questao. 
como nos meios empregados para a sua tentativa de solucao 
Assim e que sua doutrina da constituigao gira em torno de dois 
eixos fundamentais: a teoria da associagao e o conceito de poder 
herdado de Locke e identificado a qualidade da coisa. No en tan- 
to ela e mais simples e mais mecanica do que as teorias ante- 
riores pois, substituindo a consciencia concreta por seu modelo 
operatorio, livra-se das interminaveis disputas sobre a nature- 
za da alma e seus acidentes, sobre o carater ativo ou passivo 
das sensagoes etc.. 

E' muito curioso que, pretendendo desenvolver uma filoso- 
fia da consciencia, Mill nao parta da experiencia da unidade 
desta consciencia para alcangar o real. Nao e a experiencia 
primordial do cogito que, tomando consciencia radical das re- 
presentagoes enquanto tais, isto e, na qualidade de estados 
mentais intuitivamente presentes, suspende a duvida referen- 
te a propria existencia de um ser pensante. O cogito tern ser- 
vido para revelar um novo tipo de ser; a consciencia que, em- 
bora transcendental ou psicologicamente interpretada, consti- 
tui a regiao basilar de onde provemi todas as outras modalida- 
des do ser. Mill, todavia, nao toma como ponto de partida esta 
existencia indiscutivel. Ainda que cada sentimento comporte 
a crenga na existencia de si mesmo, disto nao decorre a exis- 
tencia de um eu a que esses sentimentos por essencia se rela- 
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cionassem. Tem a seu dispor no inicio do processo constituti- 
vo um material ordenado de sensagoes atuais e possiveis, cuja 
descrigao previa que viesse esclarecer suas ligagoes com a 
facticidade da consciencia nao cogita realizar. O autor propde 
um estudo cientifico de psicologia que se converte em metafi- 
sica e inspira-se para tanto no paradigma mecanicista apre- 
sentado pela fisica newtoniana .Dos dados primitivos procura 
derivar todas as situagoes reais e isto basta, desde que esses 
dados sejam suficientes para promover as explicagoes necessa- 
rias e sejam, experimentalmente averiguadas as forgas mentals 
que os sintetizam. Somente neste sentido e possivel compreen- 
der seu intento de constituir no espirito U(m|a realidade exterior, 
independentemente da intuigao previa que coloque a conscien- 
cia face a unicidade de seu proprio eu. 

Em virtude, poreml, de ocorrer entre os estados mentais 
uma sintese semelhante a que se da, por exemplo, na quimica, 
nao se pode empregar em psicologia o metodo dedutivo, pois 
nao se prescinde da experiencia quando e precise saber quais 
sao as propriedades do composto obtido. Mill no entanto esta 
longe de pretender reduzir a ciencia do espirito e uma pura 
descrigao fenomenologica. Pelo contrario, esta ciencia tem a 
fungao de construir o modelo da mente, uma estrutura nocio- 
nal que revela acuradampnte as tendencia objetivas que atuam 
de fato na consciencia. Psicologia e, no sentido forte da pala- 
vra, uma quilmica, uma teoria da genese e da composigao de 
objetos, sendo as estruturas reveladas, por um lado, forgas uni- 
formes que constituem todo e qualquer espirito e, por outro, 
representagoes asseveradas do mundo exterior. A teoria da 
associagao funciona, pois, como um avassalante mecanismo pro- 
dutor de aparencias ,dentre as quais, gragas as suas qualida- 
des particulares, destaca-se aquela digna de ser acreditada e 
que por isso recebe o nome de realidade exterior. 

2 — Possibilidade peiimanente de sensagoes: 

E' um exen^plo notavel da semi-descritiva e semi-funcio- 
nal aimbiguidade dos conceitos empregados por Mill, sua nogao 
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basica de possibilidade permanente de sensagoes que alicerqa, 
em ultima instancia, toda a teoria da produqao da crenga na 
existencia da materia e do eu. Filia-se a nogao, classica na filo- 
sofia inglesa, de poder ou de capacidade mas, em virtude do 
realismo subjacente ao pensamento daquele autor, apresenta 
dois sentidos incompativeis; 1) e poder objetivo de causar sen- 
sagoes; 2) — e poder subjetivo de senti-las (3). De modo que 
a possibilidade de sensagoes e, algumas vezes ,encarada como 
propriedade objetiva independente de sua representagao psico- 
logica e, outras, tamjbem como propriedade objetiva, mas cons- 
tituida por sensagoes associadas. A primeira interpretagao pre- 
domina no Sisteima de Logica, onde, como veremos mais tarde, 
cada atributo e identificado a um poder de causar sensagoes, 
mas ai ja se encontram referencias as possibilidades de sensa- 
goes (4) em conotagao puramente idealista. Dentro desta ulti- 
ma perspectiva, e uma foUmlagao sensivel constituida por sen- 
sagoes virtuais, fundada, portanto, na expectativa tomada co- 
mo capacidade de produzir tais sensagoes contingentes. No en- 
tanto, embora neste capitulo sigamos todos os passos dessa 
constituigao, e precise desde ja lembrar que, pelo fato de nao 
distinguir o percebido do ato de perceber, a solugao proposta 
no inicio e meramente verbal, pois uma sensagao cujo conteudo 
nao esteja presente a consciencia nao tern fundamento algum. 
Esta objegao respeita os quadros do pensamento do autor, apon- 
tando unicamente o impasse a que chega caso admita o conceito 
de possibilidade permanente de sensagoes. A nogao de sensa- 
gao virtual somente tern sentido se admitir a capacidade do es- 
pirito de mentar o percebido vacuamente, sem sua presenga 
intuitiva, o que implica a aceitagao de uml ato puro que nao 
corresponde a um conteudo pleno. 

O primeiro passo na constituigao psicologica da qualidade 
objetiva e, portanto, de uma possibilidade permanente de sen- 
sagao inerente ao corpo, e dado pela inversao de valor da cren- 

(3) — £stes dois sentidos encontram-se ja em Locke: Essay —■ II 8-8 e segs. E' 
obvio que Berkeley toma o conceito apenas na segunda acepgao, transfe- 
rindo a Deus o poder de afetar o espirito. 

(4) S. of L. 1,3^7. 
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qa que possuem tanto a sensagao atual como a contingente. Em 
virtude da constante repetigao da sensagao atual numa dada 
ordem a sensagao virtual semelhante correspondente ganha 
maior fixidez, chegando a adquirir tanta consistencia diante do 
atual que Ihe deu origem, que passa a ser encarada como sua 
causa, mantendo, por conseguinte, uma aparente primjazia cons- 
titutiva. "Possuem geralmente pouca importancia minhas sen- 
sagoes presentes, acresce que sao todas fugidias. As possibili- 
dades, ao contrario, sao permanentes, possuindo portanto este 
carater que distingue principalmente a ideia de substancia ou 
de materia da nogao de sensagao" (5). Ao pensarmos, contudo, 
numa substancia material, istb e, num corpo que pudemos ou 
poden'amos ter visto, nao evocamos uma unica, mas varias sen- 
sagoes contingentes, provenientes de sentidos diversos e tao 
oern encadeadas entre si, que a presenga concreta de uma anun- 
cia a presenga possivel de uma multiplicidade de sensagoes (6). 
Tera(os sempre muitas sensagoes de um mesmo corpo, embora 
cada orgao dos sentidos filtre apenas uma de cada vez mas, 
pelo fato de se apresentarem numa constante ordem de repe- 
tigao, acabam por se fundir num complexo de atualidade e vir- 
tualidades a que denominamos percepgao. Ganha assim cada 
sensagao presente uma referencia essencial, nao apenas a pos- 
sibilidade de sensagoes que Ihe correponde como propriedade 
objetiva mas, tambem, a todo o conjunto de possibilidades de 
sensagoes agora associadas, de sorte que o dado imediato serve 
de signo de todas as outras sensagoes possiveis, pouco impor- 
tando quais foram os sentidos donde provieram, (7). De tato, 
a sensagao fugidia da cor de um livro lembra sua forma e su- 
gere as multiplas paginas de seu interior, brancas e acetinadas. 
Em toda percepgao ocorre, pois, um feixe de inferencias tao 
rapidas, e por isso inconscientes, que vao do atualmente sentido 
ate as multiplas possibilidades de sensagoes contingentes, bas- 
tando uma so das sensagoes atuais para desencadear a con- 
cepgao de todas as varias possibilidades associadas. Perdendo 

(5) — E.H.Ph. pg. 222; trad. pg. 215. 
(6) —i F.H.Ph. pg. 223; trad. pg. 216. 
(7) — E.H.Ph. pg. 261; trad. pg. 255. 
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o isolamento do im'cio que e mais logico do que real, as divei- 
sas possibilidades de sensagoes integram agora um circuito 
associativo, formando um grupo autonomo de sensagoes possi 
veis coexistentes, isto e, uma coisa que possui uma infinidade 
de propriedades objetivas. 

O fluxo das sensagoes atuais decorre numa ordem de su- 
cessao de rapidez desigual, que implica a suposigao de uma 
temporalidade inerente aos estados de consciencia (8). Con- 
tudo, esse tempo psicologico nao se identifica com o tempo 
cosmologico que envolve todas as coisas. Pelo contrario, a 
coisa exterior possui uma variedade de propriedades coexis- 
tentes, que sao dadas a consciencia somente enquanto sucessao 
de sensagoes. Sao as conexoes associativas que, ao fundirem 
as atualidades e as virtualidades de sensagoes, possibilitam a 
passagem da serie temporal das sensagoes para a concepgao de 
um grupo permanente de possibilidades de sensagoes, onde, 
suprimida a temporalidade de sua apreensao, sao elas conside- 
radas coexistentes (9). A coisa e libertada desse modo da tem- 
poralidade da consciencia, persistindo diante do fluxo das sen- 
sagoes, perdurando, como um substrato permianente, diante da 
curta atualidade de algumas sensagoes ou ate mesmo da transi- 
toriedade de minha presenga. 

3 — Papel da causalidade na constituigao do mundo exterior: 

Para prosseguir na analise das principais etapas da consti- 
tuigao psicologica do mundo, e mister pressupor, afora as sen- 
sagoes e sua seqiiencia temporal, uma ordem fixa de sucessao e 
de simultaneidade dos fenomenos psiquicos. Somente em vir- 
tude de sua repetigao numa dada ordem pre-estabelecida, e que 
se obtem uma conexao inseparavel e objetiva pois, num uni- 
verso caotico, as forgas associativas nao possuem pontos de re- 
ferenda que apoiem sua atuagao. Devemos lembrar no entan- 
to que, embora esta ordem de sucessao e de simultaneidade se- 
ja observavel entre os fen6m|enos da consciencia, sua aceitagao 

(8) — E.H.Ph. pg. 247; trad. 240. 
(9) — E.H.Ph. pg. 278; trad. pg. 271. 
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depende nao de sua possivel comprovagao descritiva, mas do 
fato de se tomar necessaria para acionar os modos de geragao 
do espirito. 

Remetendo o exame da simultaneidade para, urn, capitulo 
posterior (10), passamos a estudar a ordem de sucessao, a sa- 
ber, a ordem fixa de antecedencia e de consequencia. Nao nos 
e licito dizer, no sentido estrito, que duas sensagoes sucessi- 
vas sejam atuais, pois os dois termps da relagao nao podem, 
por sua propria natureza, estar presentes ao mesmo tempo. 
Ambas as sensagoes atuais podem suceder-se invariavelmente 
no espirito, formjando deste modo uma vinculagao entre duas 
atualidades. Na maioria dos casos, todavia, nao sao as mesmas 
sensagoes atuais que se repetem, mas sensagoes quaisquer per- 
tencentes a dois grupos de possibilidades, sempre os mesmos, 
de sorte que a ordenagao surge de modo mais profundo ligan- 
do os grupos, em vez de unir propriamente os fenomenos 
atuais. Se, por exemplo, levarmos a imlao ao fogo, o clarao 
percebido sera sucedido por dores e pelo aparecimento de 
manchas avermelhadas, as queimaduras .A conexao associa- 
tiva firmada entre os dois objetos pela repetigao nao encadea- 
ra apenas a percepgao do clarao a percepgao da mancha, mas 
p fogo e a queimadura, o antecedente e o consequente, sem que 
haja a necessidade de ocorrer sempre a sensagao atual do clarao 
seguida pela de dor e de cor. Desde que o grupo de possibilida- 
des de sensagoes, que e o fogo e o outro, que engendra a percep- 
gao da queimadura, ja tenham sido constituidos, e suficiente que 
se atualize uma de cada das varias sensagoes que formam os 
grupos, para que ocorra a repetigao da mesma sequencia. Em 
suma, as sensagoes ordenadas nao precisam ser semelhant.es, 
basta que sejam da mesma especie, isto e, pertengam ao mesmo 
corpo. Se, por exemplo, de olhos fechados nos aproximasse- 
mos do fogo e sentissemos a dor da pele queimada, ter-se-ia 
desencadeado a mesma relagao associativa entre o fogo e a 
queimadura, embora as sensagoes entao experimentadas fos- 
sem de natureza inteiramente diferente da dos estados de cons- 

(10) — ct. IIV, 3. 
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ciencia acima mencionados. O elo associativo firmado entre os 
dois grupos permanentes de possibilidades de sensagdes adqui • 
ria assim uma grande autonomia diante das sequencias de sen- 
sagoes que Ihe deram origem e basta a ocorrencia de um mini- 
mo delas, para desencadear todos os circuitos associativos li- 
gando os dois objetos. Desde que as ideias de causalidade, de 
forga, de atividade entre objetos exteriores redundem, em ulti- 
ma analise, numa relagao de contiguidade consecutiva, pode- 
mos concluir que essas ideias nao unem igualmente sensagoes 
atuais, a nao ser em casos muito particulares, mas, pelo contra- 
rio, grupos de possibilidades de sensagoes, isto e, coisas com 
toda a virtualidade que comportam (11). 

Nessas condigoes passqmlos a atribuir as modificagoes que 
se processam na natureza, uma independencia tao grande em 
face da atualidade da consciencia que nos esquecemos de que 
nada mais sao do que virtualidades provenientes dessa atuali- 
dade. Chegamos ate mesmo a imputar-lhes uma autonomia to- 
tal, passando a ver nas sensagoes, fundamento de tudo, apenas 
uma especie de acidente sujeito as nossas contingencias men- 
tais. As possibilidades sao tomadas comio se fossem muito mais 
reais do que as sensagoes presentes ou, ate mesmo, como se 
fossem a propria realidade, cujos representantes psiquicos, as 
sensagoes, se apresentassem como meros reflexos sensiveis dos 
corpos (12). Deste modo, somente quando a causalidade, ordem 
de sucessao entre as sensagoes, se da por uma conexao objetiva 
atuando entre coisas associadas inseparavelmente e nada tendo 
a ver, a primeira vista, com o espirito e seus estados, e que o 
substrate formado por todos os grupos de possibilidades corta 
as amarras com a consciencia, nela aparecendo a crenga numa 
objetividade exterior, enquanto fundo permanente de onde 
provem os estados especulares da sensibilidade. Inverteu-se u 
relagao entre a sensagao e a causalidade. Psicologicamente an- 
terior a qualquer nogao de causa e efeito, passa a sensagao a 
ser tomada como um reflexo mental provocado pela presenga 

(11) — E.H.Ph. pg. 224; trad. pg. 217. 
(12) —t Ibidem. 
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da colsa, como sombra projetada na tela da mente. Neste esta- 
do de espirito, nao temos mais consciencia de urpa sensagao a 
nao ser que a vinculemos imediatamente a um grupo de possi- 
bilidades na qualidade de uma de suas possiveis sensagoes par- 
ticulares. Ainda que ignorassemos a que grupo deveria perten- 
cer, estariamos convictos de que deveria ser reportada a um 
grupo qualquer; de sorte que basta sua presenga atual para 
provar hie et nunc a existencia de varias e multiplas possibi- 
lidades de sensagoes (13). Decorre dessas consideragoes que o 
fato de ser percebido ou a possibilidade inferida de ser perce- 
bido (14) definem a existencia, o que contradiz evidentemente 
a afirmagao da existencia do numeno como causa nao percepti- 
vel de nossas sensagoes. 

4 — A intersubjetividade na objetivagao do mundo exterior: 

Por efeito da mera repetigao ordenada de certos estados 
de sensibilidade, as formagdes associativas adquirem um as- 
pecto tao diferente dos estados que Ihes deram origem, que se- 
ria contrario a tudo o que se sabe da mente humana, declara 
Mill, pensar que nao possuissem uma natureza bem diversa da 
natureza sensivel de seus elementos constituintes. Perdida a 
lembranga de sua origem sensivel, passamos a conceber as coi- 
sas presentadas pelas sensagoes como sendo as mesmas que ou- 
tros espiritos, em condigoes identicas, percebem por interme- 
dio de outras sensagoes. "Verificamos que os outros baseiam 
suas expectativas e suas condutas nas mesmp.s possibilidades 
permanentes que nos proprios. Nao vemos, poreim; que expe- 
rimentam as mesmas sensagoes atuais. As outras pessoas nao 
tern nossas sensagoes exatamente da mesma maneira e no mes- 
mo instante que nos, mas tern nossas possibilidades de sensa- 
goes. Tudo o que indica uma possibilidade presente de sensa- 
goes para nos, indica uma possibilidade presente de sensagoes 
similares para elas, a menos que seus orgaos dos sentidos se 
afastem do tipo dos nossos. Isto nos faz definitivamente con- 

(13) — E.H.Ph. pg. 225; trad. pgs. 217|8. 
(14) — S. of L. Ill, 24,1. 
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ceber os grupos de possibilidades como a realidade fundamen- 
tal da natureza. As possibilidade permanentes sao comuns a 
nos e a nossos semelhantes, as sensagoes atuais nao o sao. O 
que os outros chegam a saber no mesmo instante e pelas mes- 
mas razoes que eu miesmo, parece-me mais real do que aquilo 
de que eles tomam conhecimento somente quando Ihes fa- 
lo" (15). Em outros termos: atingimos por fim o ultimo passo 
na constituigao psicologica da ideia de materia como grupos 
de possibilidades de sensagoes, quando constatamos que eu 
e os outros possuimos as mesmas possibilidades. Mani- 
festa-se, portanto, em minha consciencia, por intermedio 
de sensagoes particulares, a unanimidade dos comportamentos 
alheios que tomam ciencia das ipesmas possibilidades de sen- 
sagoes que eu proprio. E por isto passamos a atribuir a exis- 
tencia do que e percebido uma indepedencia total em cada ato 
de percepgao. Logo que se igualou na filosofia inglesa a exis- 
tencia e o ser percebido, foi necessario atribuir ao objeto uma 
subsistencia maior do que aquela momentanea apresentada 
por uipa representagao singular. Ja em Berkeley encontra- 
mos a seguinte passagem: "Quando dizemos que os corpos nao 
existem fora do espirito, e miister nao entendermos como se 
tratasse deste ou daquele outro espirito particular, mas de to- 
dos os espiritos, quaisquer que eles sejam. Nao decorre por- 
tanto de nossos principios que os corpos sejam aniquilados ou 
criados a todo momento e que nao possuam nenhuma existen- 
cia durante o intervalo em que nos nao os percebemos (16). 
Em suma, toda existencia, na medida em que e definida pelo 
ser percebido, perdura enquanto se reduz a percepgao de uma 
consciencia qualquer. 

Embora tanto Berkeley como Mill nao prescindam da una- 
nimidade de consciencias para a constituigao do objeto exte- 
rior, nao demandam uma experiencia que me ponha em con- 
tato direto com outros espiritos semelhantes ao meu. Para es- 
tes filosofos a percepgao so nos da noticia de corpos alheios, 

(15) — E.H.Ph. pg. 216; trad. pgs. 21819. 
(16) — Berkeley — A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge 

1-48, 
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mas nunca diretamente de consciencias de outrem. Logo em 
seguida (17), exporemos a tentativa de Mill de escapar ao so- 
lipsismo de que padece sua filosofia, procurando de/mlonstrar 
indutivamente a existencia do outro. Feita a prova, nao signi- 
fica, porem, que tenhamos conhecimento de outro atraves de 
uma experiencia peculiar, a famiosa empatia (Einfiihlung), 
cuja efetuagao coloca frente a frente duas consciencias que se 
reconhecem. Ainda que o empirista se debata contra o so- 
lipsismo que sempre o espreita, o miaximo que consegue obter 
e a constatagao de um ajuste entre o eu e os outros, como um 
fato bruto, indecomponivel por qualquer tipo de analise que 
nao redunde num conglomerado de representagoes sensoriais 
e na esperanga de poder, a partir desse fato, deduzir a existen- 
cia de outro espirito igual ao meu. Mas que sentido tem esta 
existencia nunca perceptivel? 

Se nos voltarmos para este problema tal como e visto pela 
fenomenologia que, como sabemos, coloca pela primeira vez na 
historia da filosofia a questao da intersubjetividade em mol- 
des cientificos. verificaremos que ela parte, pelo contrario. 
da descrigao de uma experiencia particular que nos presenta 
uma realidade psicologica que esta no mundo, de um dado 
objetivo, portanto, que nesta qualidade reclama uma explica- 
gao constitutiva. Como e possivel, entao, que na imanencia de 
minha consciencia presente-se uma outra sua semelhante? S6- 
mente depois de confirmada a existencia deste peculiar modo 
de apreensao do outro, e que Husserl empreende a analise cons- 
titutiva desse dado, cujo percurso passa pelo exame das repre- 
sentagoes analogas aquelas que meu proprio corpo produz. Is- 
to posto, verifica-se que na minha percepgao da coisa esta im- 
plicita a possibilidade desta mesma coisa ser percebida igual 
e simultaneamente por outrem, de sorte que o mundo tal co- 
mo se poe diante de nos pressupoe a intersubjetividade, isto d. 
forma-se por completo so depois de se estabelecer a interco- 
municagao das consciencias individuals. 

Observa-se assim uma oposigao radical na maneira de se 
formular o problema da intersubjetividade, pois as duas filo- 

<17) — Cf. Cap. II, 4. 
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sofias divergem ate mesmo no que consideram como fato. Em 
vez de partir da presenga do outro, o empirista comega pela 
constatagao do entrosamento de nossas mentes na qualidade de 
fato bruto e dai tenta chegar a suposigao da existencia do ou- 
tro. No caso de Berkeley, tendo este filosofo transferido a 
Deus toda agao promotora de ideias, tal entrosamento nao 
apresenta grande dificuldade ,na mledida em que Deus pode 
provocar o mesmo efeito em varias consciencias individuals. 
A questao e bem outra para Mill que se ve forgado entao a 
admitir um espfrito alheio imperceptivel por sua propria na- 
tureza que causa as condutas ajustadas. Dai, porem, passar a 
afirmar que esta mesma consciencia possui as mesmas possibi- 
lidades permanentes de sensagoes do que as minhas, e um 
salto que, como veremos, nao se assenta em nenhuma justifi- 
cativa. 

5 — A Ilusao do fenomeno o<ni si: 

Descrevemos ate agora os estagios necessaries pelos quais 
as sensagoes, fundindo-se em qualidades varias que se instau- 
ram como propriedade externas e perduraveis diante de nos, 
convertem-se em representantes mentais dessas qualidades 
objetivas, gragas a intervengao dos modos especificos de gera- 
gao do espirito como condigao de sintese da multiplicidade do 
sensivel, intervengao esta que se fundamenta na ordenagao 
inerente aos estados da sensibilidade. Acionados, porem, es- 
ses modos de produgao pelas sensagoes repetidas ordenada- 
mente, nao existe limite nitido e precise alem do qual seus 
efeitos nao se fagam sentir. Ja que nao se delimita claramen- 
te ate onde a verdadeira constituigao psicologica da realidade 
pode chegar, ja que permanecem no espirito as mesmas forgas 
que atuaram ate entao validamente, prolonga-se a agao dessas 
tendencias que engendram uma serie de ilusdes com toda a 
aparencia de autenticas objetividades. A forga da associagao e 
ambigua e produz nao so a crenga nas coisas e suas conexoes 
objetivas mas, ao mesmo tempo, a crenga em autenticos fan- 
tasmas ,tao firme e convincente, que passam eles a ser moeda 
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corrente na bolsa de nossas crengas, rivalizando com as objeti- 
vidades apuradas pelas teorias cientxficas mais acreditadas 
Dessas ilusoes, uma das mais arraigadas e a crenga na existen- 
cia de um mundo em si, independente das sensagdes que o cons- 
tituem. Vejamos como se chega a constituir esta estabilidade 
notavel de que somente nos libertamos pelo estudo e pela re- 
flexao filosofica. 

Descoberta a distingao entre a percepgao e a coisa percebi- 
da, nao encontramos nenhuma dificuldade etrnj projetar esta 
mesma relagao num universe em que nao tern cabimento. Pas- 
sa ela a valer entre a soma de todas as nossas sensagdes e algo 
que se antepde a elas de modo beni nitido. "As diferengas que 
nossa consciencia reconhece entre uma sensagao e outra nos 
dao a nogao geral de diferenga e associam inseparavelmente 
a cada uma de nossas sensagdes o sentim|ento de que ela e di- 
ferente de outras coisas. E uma vez formada essa associagao. 
nao podemos mais conceber uma coisa sem sermos capazes de 
tambem conceber algunKa coisa que dela se diferencie e ate 
mesmo sem sermos forgados a isso. Esta faaniliaridade com a 
ideia de algo que difere de cada uma das coisas que conhecemos 
faz com que seja natural e facil formar a nogao de algo diferente 
de todas as coisas que conhecemos coletiva e individualmente. 
E' verdade que nao podemos conceber o que seja essa coisa — 
a nogao que dela temos e puramente negativa — mas a ideia de 
uma substancia nao considerada em relagao com as impressoes 
que, conforme nossas concepgoes, esta substancia deixa em 
nossos sentidos, e uma ideia puramente negativa" (18). De 
um modo geral, uma coisa se distingue de todas as outras co- 
nhecidas e nada nos impede de imaginar algo completamjente 
diverse de todas as coisas ate entao apresentadas que, nao 
mantendo nenhuma semelhanga com sensagdes e possibilida- 
des de sensagdes, subsista objetiva e externamente. Este algo 
concebido como mera possibilidade torna-se, entretanto, objeto 
de crenga asseverada quando o imaginamos submetido a lei de 
causalidade, pois dificilmente pensamos num objeto que nao 

(18) — E.H.Ph. pgs. 230131; trad, pgs, 222i3. 
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tenha sido causado e que, por sua vez, nao atue como causa. 
Um mundo imaginario, cujos objetos interagem mutuamente 
segundo a causalidade, tem toda a probabilidade de ser torna- 
do por um mundo real. Nao notando que o nexo de causa e 
efeito, enquanto ordem de antecedencia e consequencia, so 
adquire significagao valida quando aplicado a possibilidade de 
sensagoes, atribuimos-lhe uma validade, mesmo se os objetos 
forem imaginados inteiramente desligados das sensagoes reals 
ou virtuais. Fica assim constitulda a ilusao do fenomeno em 
si (19). 

A aplicagao da causalidade ao dominio do em si exempli- 
fica magnificamente "a extensao a totalidade de nossa cons- 
ciencia de uma nogao tirada de suas partes. E' um exemplo 
extraordinario de nossa faculdade de conceber e de nossa fa- 
culdade de crer que uma relagao, subsistente entre dois pon- 
tos quaisquer de nossa experiencia, subsista tambem entre 
nossa experiencia e!m sua totalidade e algo que nao esta com- 
preendido dentro da esfera de nossa experiencia. Estendendo 
a soma de todas nossas experiencias as relagoes validas entre 
suas varias partes, acabamos por considerar a propria sensa- 
gao (o agregado total de nossas sensagoes) como devendo sua 
origem a existencias antecedentes que a sensagao nao atin- 
ge" (20). De sorte que a relagao de causalidade passa a valer 
para esferas do real inatingiveis pela consciencia, realidade 
que se arvora em realidade em si. Esta passagem da associagao 
valida para a falsa associagao criadora de ilusoes coloca o pro- 
blemia da validade das conexoes mentais, que sera, como mos- 
traremos posteriormente ,o objeto especifico da logica. Anun- 
cia-se no entanto desde agora como esta disciplina ligar-se-a 
intimamjente a psicologia. 

Isto explica o carater em si da coisa percebida ,sua apa- 
rente independencia de todo fato mental, sua subsistencia 
diante de um possivel aniquilamento total da consciencia. S6- 
mente a reflexao filosofica averiguando o valor de uma cren- 
ga resultante nao apenas de nosso imperfeito desenvolvimento 

(19) — E.H.Ph, pg. 230; trad. 223. 
(20) — E.H Ph. pg. 231; trad, 223. 
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mental, mas tambem do falso testemunho prestado acritica- 
mente por geragoes e geragoes, desmascara este arraigado en- 
gano. Mas, feita a denuncia da ilusao da coisa percebida que 
se da como em si, nao somos levados forgosamente a um so- 
lipsismo absoluto. Na verdade, a teoria psicologica nao fome- 
ce nenhuma prova irrefutavel da existencia de um mundo ex- 
terior. Os dados disponiveis, poremi, sao suficientes para con- 
firmar a crenga em grupos objetivados de possibilidades per- 
manentes de sensagoes. Se por materia nada mais for enten- 
dido do que estes grupos, entao se node nela acreditar racio- 
nalmente. 

Isto posto, enveredamos por inextricaveis dificuldadades. 
Que valor possui a reiterada afirmagao da existencia do nu- 
meno? A explicagao exposta acima da ilusao da coisa em si por 
certo nao afeta a crenga da existencia do numeno. Nao se con- 
funda a aparencia em si da coisa percebida com a incognos- 
cibilidade em si do numeno como algo somente aprendido den- 
tro dos quadros deformantes da sensibilidade. O desmascara- 
mento do fenomeno em si refere-se exclusivamente ao em si 
da coisa, enquanto construgao do espirito. 

Mas, se toda a teoria da produgao dos grupos permanentes 
de possibilidades de sensagoes termina na constituigao de um 
mjundo fenomenico — cuja verossimilihanga so e aceita pela 
metade, isto e, enquanto se afirma apenas a crenga na materia 
como possibilidade subjetiva de sensagoes — nada mais restara 
a Mill para corroborar sua doutrina de que a representagao e 
um momento mental de algo em si incognoscivel pelo enten- 
dimento humano. Denunciada a ilusao de que a qualidade 
objetiva causa a representagao, nao ha razao alguma para 
amarra-Ia a um real em si absoluto, na qualidade de condigao 
necessaria para despertar a intuigao empirica. Levada as suas 
ultimas consequencias, a teoria psicologica redunda num. idea- 
lismo absoluto capaz sem duvida de constituir a crenga no 
mundo exterior, mas impotente para transformar a sensagao 
originaria no representante do numeno. A sensagao atual nao 
deixa de representar todo o horizonte de virtualidades com que 
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a associaqao a cerca, sendo sempre signo de sensagoes contin- 
gentes ligadas a ela. Mas este tipo de representagao difere 
completamente daquele que a une a um correspondente nu- 
menico. Aquela e uma conexao do agora percebido com o ja 
percebido ou a possibilidade de perceber ,esta, pelo contrario, 
relaciona o agora percebido a algo impossivel de ser percebi- 
do diretamente. Mill nao chega portanto a clarificar o concei- 
to de representagao, e a hipotese do numeno surge gratuita- 
mente no sisterpa com a funcao exclusiva, por um lado, de 
salvaguardar a relatividade do conhecimento e, por outro, de 
servir de contra-peso "realista" para sua teoria da causalidade 

Se negarmos a existencia do numeno, o conhecimento do 
mundo exterior perde sua mencionada relatividade, aquela que 
provem da filtragem deformante exercida pelos orgaos dos 
sentidos nos estimulos provenientes das coisas em si. Mas, nao 
se esgotando o conhecimento da coisa no saber recolhido pe- 
las atualidades efetuadas, de sorte que cada objeto se cerca de 
um largo horizonte ainda desconhecido, mas cognoscxvel por 
essencia, permanece a relatividade da ciencia finita diante de 
sua tarefa infinita. Se afirmarmos, todavia, a existencia da 
coisa em si sotoposta as aparencias sensiveis, a regularidade 
dos fenomenos que, como ja vimos, deselmjpenha grande papel 
na economia do sistema, devera ser encarada como o resulta- 
do aparente de processes em si incognosciveis, mas que nao 
deixam por isso de possuir certa estrutura. Passo a passo. 
deslocar-nos-iamos entao no sentido de um realismb mais con- 
forme ao cientificismo predam|inante na logica de Mill. No en- 
tanto, embora se compreendam as razoes que o levaram a ado- 
tar estes pontos de vista, isto nao desfaz sua irremediavel in- 
compatibilidade. 

6 — Constitui^ao psicologica do eu: 

Antes de passarmps em revista as consequencias da teo- 
ria constitutiva da crenca na materia acima exposta, sera con- 
veniente retomar ao rhaterial neutro primitivo, formado pelas 
sensaexoes ainda nao associadas, a film de reiniciarmos novo 
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processo de constituigao, agora em sentido inverse, que chegue 
a engendrar a unidade do eu na qualidade de uma pessoa per- 
durando diante do fluxo de meus estados de consciencia. Ue- 
pois de estudados os dois processes de constituigao, procede- 
remos enfim a um balango global, avaliando os resultados 
obtidos pela teoria da constituigao de entidades em geral. 

Considerado insuficiente pelo proprio autor, (21) o exa- 
me a que Mill submtete a constituigao do eu nao e de tato 
completo e sistematico. Nao deixa, porem, de ser muito su- 
gestivo e de ter inspirado outros filosofos que trabalharam em 
contextos muito diversos merecendo, por isso mesmo, se for 
julgado do ponto de vista da historia das ideias, todo nosso 
aprego. 

O problema consiste no fundo em se saber como chega- 
mos a acreditar na existencia de um espirito independente de 
suas manifestagoes sensiveis (22) e portanto em se tentar com- 
preender sua natureza intima. Sem duvida, o eu e o nao-eu 
encontram-se intuitivamJente dados na consciencia como dois 
polos irredutiveis, "mas nao ha rasao nenhuma para se acre- 
ditar que este ultimo, o nao-eu, estava na consciencia (in 
consciusness) desde o im'cio, pois, se admitissemos que nao 
estivesse, descobririamos um meio pelo qual pode e mesmo 
teve de se desenvolver" (23). De sorte que a presenga do eu 
antepondo-se ao fluxo das sensagoes perde sua validade cienti- 
fica como dado ultimo, desde que imaginemos igualraente uma 
teoria capaz de engendra-la em virtude da intervengao dos 
mestaos modos produtivos que constituiram a crenga na mate- 
ria. De acordo com a metodologia cientifica. tal ciual Mill a 
entende, sao postos de lado todas as entidades e todos os pro- 
cessos aparentes que sao explicaveis pelos mesmos processos 
ja empregados na explicagao de outros domlnios da realidade. 
Se, por um lado, a presenga intuitiva do mundo nada mais e 
do que uma inferencia instantanea e irresistivel, que pelo efei- 
to de uma longa repetigao nao mais se distingue de uma intui- 

(21) — E.H.Ph. pg. 245; trad. pg. 237. 
(22) — S. of L. VI, 4,1. 
(23) — E.H.Ph. pg. 234; trad. pg. 227. 
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gao direta (24), trata-se, por outro lado, de averiguar se, si- 
metricamiente, o mesmo nao se da com a intuigao da unidado 
do eu. Em outros termos: pretende-se verificar, caso o eu nao 
tivesse sido dado por umja intuigao direta, se chegarlamos a 
crer do mesmo modo em sua existencia unitaria, em virtude 
do desencadear das mesmas forgas associativas que produziram 
a crenga na materia. Isto posto, qualquer intuigao do eu uni- 
tario perderia seu carater de dado primitivo, na medida em 
que se reduz a fatores mais elementares. 

Assim como a crenga na materia implica sua perdurabili- 
dade contrapondo-se ao fluxo de estados de consciencia, a cren- 
ga no eu designa algo persistente diante do fluir das repre- 
sentagoes ou, em ultima analise, uma possibilidade permanen- 
te desses estados. "A crenga de que mdnha mente existe mes- 
mo quando nao sente, nem pensa, nem tern, consciencia perma- 
nente desses estados" (25). Interrompendo-se, minha capaci- 
dade de sentir nao desaparece de todo pois, sendo satisfeitas 
as condigoes necessarias para o seu despertar, reaparece inte- 
gralmente. Continua assim a existir durante este intervalo, pe- 
io menos enquanto mera virtualidade. "Nao vejo nada que 
me impega, por conseguinte, de considerar o espirito imica- 
mente como u'mia serie de nossas sensagoes (a que e mister 
juntar nossos sentimientos internes) que se apresentam efeti- 
vamente, mais as possibilidades infinitas de sentir que deman- 
dam, para sua realizagao atual, condigoes que podem ou nao 
ter lugar, mas que existem sempre na qualidade de possibili- 
dades, estando muitas delas presentes" (26). 

Embora o eu e a coisa sejam explicados pela m|esma nogao 
de possibilidade permanente de sensagoes, nao e licito a Mill, 
que nao pretende cair numa concepgao substancialista do es- 
pirito (27), decalcar servilmjente uma teoria na outra, conce- 
bendo o eu nos moldes da coisa. Isto equivaleria a transfor- 
ma-lo numa unica possibilidade de sensagoes, como se fosse 

(24) — Ibidem. 
(25) — E.H.Ph. pg. 235; trad. pg. 228. 
(26) — E.H.Ph. pg. 236; trad. pg. 229. 
(27) — E.H.Ph. pg. 255; trad. pg. 249. 
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um mesmo fundo de onde proviriam os sentimenfos atuais. 
Esta e urna concepgao absurda pois, ainda que se salvaguar- 
dasse a temporalidade da consciencia e continuassemos a ex- 
perimentar uma sensagao depois da outra, aniquilar-se-ia a in- 
contestavel irreversibilidade dos fenomenos psiquicos. De fa- 
to, assiml como e possivel contornar a coisa indiferentemente 
nesta ou naquela diregao, nada nos impediria de, em vez de con- 
tinuar a avangar nossos estados de consciencia do presente 
para o futuro, retrocedermos do presente para o passado, vi- 
vendo entao a vida ao inverse ,como nos filmes que, ao se de- 
senrolarem ao contrario, mostram estilhagos fundindo-se nu- 
ma bomba inteira, um banhista saltando da piscina para o 
trampolim mais alto. Nada haveria que agora legislasse o fluir 
irreversivel da consciencia. A ordem postulada na repetigao de 
sensagoes nao implica a impossibilidade de sua reversao, a nao 
ser que, desrespeitando as regras do sistema ,apelassemos para 
uma ordem natural determinante. 

So nos resta, portanto, conceber a mente como um fluxo 
continuo de representagoes, onde os hiatos provocados pelo 
sono e por qualquer interrupgao do perceber e do sentir em 
geral fossem preenchidos por varias possibilidades permanen- 
tes de sensagoes. Mas tais possibilidades, a nao ser pela forma 
em que se ligam a outros estados de consciencia, nao diferem 
das possibilidades de sensagoes enquanto corpos e nao sao li- 
teralmjente projetadas para dentro do espirito, porque Mill 
afirma desconcertantemente que, ao contrario do que acontece 
coml nossas sensagoes, "quando nos deslocamos, nao levamos 
conosco as possibilidades permanentes de sensagoes, permane- 
cendo ela ali ate nossa volta, comegando e acabando sob condi- 
goes as quais, em geral, nossa presenga nada diz a respel- 
to" (28). Isto e, transformando-as em poder real exterior de 
causar sensagoes, supondo enfim provado o que se queria de- 
monstrar. 

No entanto, sao distintas as formjas de ligagao dos corpos 
enquanto tais daquelas que operam entre as representagoes na 

(28) — E.H.Ph. pg. 232; trad. pg. 224. 



qualidade de constitulntes do espirito. Em virtude dos corpos 
terem sido arrancados da temporalidade da consciencia, a rela- 
gao de causa e efeito, que invariavelmente ocorre entre eles. 
atua no piano subjacente a atualidade mental completa, no do- 
minio de puras virtualidades, dentre as quais somente algu- 
mas chegam a ser atualizadas. Quando, poVem, passamos a pen- 
sar no espirito como uma unidade concreta ,essas mesmas pos- 
sibilidades permlanentes deixam de ser encaradas do ponto de 
vista da relagao de causa e efeito, para se apresentarem antes 
ou depois de uma representagao atual no instante dado, repre- 
sentagao essa que, muitas vezes, pertence a um grupo de pos- 
sibilidades de sensagoes causalmente incomunicavel com as 
outras possibilidades em questao. 

Ademais ,a cadeia de representagoes que forma a vida fe- 
nom^nal do espirito nao se compoe exclusivamente de sensa- 
goes presentes, mas emj sua grande maioria de lembrangas e de 
expectativas. Sao estas ultimas, enquanto representagoes, atua- 
lidades mentais efetuadas que apresentam, porem, a estranha 
peculiaridade de se assemelharem a sensagao ja experimentada 
ou ainda por experimentar, implicando, desse modo, a crenga 
em algo a mais do que sua propria existencia como sensagao 
presente. Encontramo-nos diante de um(a representagao atual 
que da margem ao aparecimento de duas crengas, uma, en- 
quanto crenga na existencia de um sentimento atual particular 
determinado pelo ato de reflexao, outra, enquanto crenga na 
existenca de um sentimento passado ou futuro.. "Nao se pode 
expressar exatamente os fenomenos implicados por estes dois 
estados de consciencia, sem dizer que a crenga neles encerrada 
consiste em se acreditar que eu m(esmo, e nao outra pessoa, 
tive ou terei as sensagoes rememoradas ou esperadas. O fa to 
acreditado e que as sensagoes formaram realmente ou forma- 
rao depois parte da propria sequencia dos estados ou do fluxo 
da consciencia, de que faz parte agora a lembranga e a previ- 
sao dessas sensagoes. Se encararmos entao o espirito como 
uma serie de sentimentos, somos obrigados a comnletar nossa 
concepgao denominando-a uma serie de sentimentos que se 
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conhece, ela mesma, como passado ou como future; de sorte 
que somos acuados ate chegarmos diante da alternativa: acre- 
ditar que a mente ou o Ego seja algo a mais do que a serie de 
sentimentos ou possibilidade de sentimlentos, ou admitir o pa- 
radoxo que alguma coisa, que ex hypothesi nao e senao uma 
serie de sentimentos, pode conhecer a si mesma enquanto se- 
rie" (29). Em suma, ja que a memoria implica a crenga na rea- 
lidade de meu passado, somos levados a concluir que as sensa- 
qoes passadas ocorreram no mesm i eu que agora tem a sua 
lembranga, de sorte que o eu e a memoria sao, em ultima ins- 
tancia, dois modos de encarar o mesmo fato (30). 

Na verdade, continua Mill, deparamos com a inexplicabi- 
lidade final a que chegamos inevitavelmente quando atingimos 
os fatos ultimps sobre os quais se apoia toda teorizagao. A lin- 
guagem se revela inadequada para exprimi-los e, muitas ve- 
zes, somos forgados a langar mao de conceitos negatives para 
fazer ressaltar suas peculiaridades. Mas a aceitagao desta pro- 
priedade da memoria, segundo a qual o estado presente visa 
outra representagao passada ou futura, como urn fato ultimo 
irredutivel, traz consequencias desastrosas para o sistema. For 
um lado fica abalada ate as raizes a teoria da memoria ensina- 
da pelo empirismo, que se baseia na relagao de copia estabe- 
lecida entre a representagao atual e a sensagao passada. Nao 
se admitindo nem mesmo que a representagao refletida rece- 
ba outras caracteristicas do que a representagao nao refletida, 
com maior razao nao se deve aceitar que a lembranga pelo sim- 
ples fato de ser repetigao passe a ter duplo papel, comportan- 
do assim, alem da consciencia de ser uma representagao en- 
quanto tal, a consciencia de ser copia. Desde que a lembranga 
nada mais seja do que a reprodugao de uma sensagao com me- 
nor grau de intensidade, a consciencia da copia nao tem lugar 
dentro da psicologia. Nao basta, portanto, reconhecer este no- 
vo fato como inexplicavel, quando a exata compreensao do 
seu significado nos conduz ao abandono da teoria empirista da 

(29) — E.H.Ph. pgs. 2412; trad. pes. 234 5 
(30) — Nota 33 apud J. Mill: Analysis of the Human Mind, II, pg. 172. 
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memoria que, como aponta Bergson (31), nao se coaduna com 
a experiencia mais elementar, pois nunca tomamps a percepgao 
de um leve ruido pela lembranga de um barulho intense. 

For outro lado, rompe-se a linearidade do fluxo da cons- 
ciencia, mesmo quando se aceita o paradoxo e se afirma, por- 
tanto, que uma serie de sentimentos pode conhecer-se a si mes- 
ma na qualidade de serie. Se, miantendo-nos exclusivamente 
dentro dos quadros do empirismo, reafirmarmjos a passividade 
da representagao e a redugao de todos os seus caracteres de 
ato a propriedades de seus conteudos ,assistimos a uma cliva- 
gem do fluxo da consciencia em tres pianos distintos: o passado, 
o presente e o futuro, cujo entrelagamento toma-se inconcebi- 
vel. De fato, nao se pode pensar como se chega a consciencia 
atual do passado e do futuro, de sorte que, para uma explicagao 
satisfatoria da unidade do eu, e mister descobrir-se um para- 
metro que entrelace a tridimensionalidade da consciencia. 

7 — A consciencia do outro: 

Com o fito de por a prova o alcance da teoria psicologica 
do espfrito. Mill retoma tres questoes classicas da filosofia, le- 
vantadas naturalmente logo que se examina o problema da 
consciencia: seu solipsismo, sua imortalidade e a existencia de 
Deus. Esses quatro temas marcharam quase sempre juntos na 
historia da filosofia, poucos sendo os filosofos que, livrando-se 
dos preconceitos religiosos que os cercam, conseguiram deles 
empreender um exame objetivo. 

As duas ultimas questoes recebem tratamento muito rapi- 
do, apenas para mostrar que a teoria nao e incompativel com 
a crenga na imortalidade da alma, nem na existencia de Deus, 
so tendo sido comentadas pelos amigos de Mill, que o julgavam 
muito mais intransigente em materia religiosa do que o era 
realmente. De um ponto de vista filosofico nao despertam in- 
teresse algum. O mesmo, contudo, nao se pode dizer do exame 
a que submete o problema do solipsismo, porquanto ai encon- 

(31) — Bergson — Matiere et Memoire, pg. 269. 
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tramos valiosas observagoes sobre a produgao da crenga em. ou- 
tro eu semelhante a rruim mesmo. 

Mill nao considera absurdo imaginar outros encadeamen- 
tos de estados de consciencia tambem reais que constituem ou- 
tros espiritos singulares. Nao somente imaginamos tais espiri- 
tos mas, seguramente, os tomamos como existentes, na quali- 
dade de seres reais identicos a mirm. A teoria psicologica, to- 
davia, ao ensinar-me que tudo o que e provem exclusivamen- 
te de estados de minha consciencia, nao acabaria por arruinar 
os fundamentos desta crenga? Deste modo, os estudos filoso- 
ficos finalizariam por reduzir meu espirito a um mundo abso- 
lute e isolado, surdo aos apelos de outrem, nada conseguindo 
desperta-lo do sonho que o enclausura em si mesmo. Trata- 
-se de saber, em outros termos, como chegamos a crer racional- 
mente na existencia de outras pessoas, se nunca tomamos con- 
tacto direto com estados de consciencia alheios. 

O processo de constituigao da crenga no outro parte de 
minhas representagoes de um certo tipo, que se dao como si- 
nais de sensagoes alheias. "Estas marcas sao de duas especies: 
as antecedentes e as subsequentes, as condigoes previas do sen- 
timento (feeling) e seus efeitos e consquencias. Concluo que 
outros seres humanos tern, sentimentos como eu, pois, primlei- 
ramente, possuem um corpo como eu, o que reconhego, no meu 
proprio caso, como condigao antecedente dos sentimentos. Em 
segundo lugar, manifestam atos e outros signos exteriores que 
reconhego, gragas a minha propria experiencia, como causados 
por sentimentos. Tenho consciencia de uma serie de fatos li- 
gados por sequencia uniforme, cujo comego sao minhas modi- 
ficagoes corporais, o meio, meus sentimjentos e o fim, minha 
conduta. No que respeita a outros seres humanos, os sentidos 
testemunham em/ favor do primeiro e do ultimo elo da serie, 
mas nada em favor do elo intermediario. Percebo entretanto 
que a sequencia entre o primeiro e o ultimo e tao regular e 
constante nestes casos como no meu. No que me conceme, sei 
que o primeiro termo produz o ultimo por meio do termo md- 
dio e que, sem ele, nao o pode produzir . Consequentemente a 
experiencia me obriga a concluir que deve haver um termo me- 
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dio e que esse termo medio deve, nos outros, ser igual ou di- 
ferente do meu. Forgosamente creio que as outras pessoas ou 
sao seres vivos ou automates. Crendo-os vivos, isto e. supondo 
o termo medio da mesma estrutura daquele que tenho expe- 
riencia e que a ele se assemelha em todos os aspectos, submeto 
todos os seres humanos, considerados como fenomenos, as mes- 
m|as leis que formam, segundo minha experiencia, a verdadeira 
teoria da minha propria existencia" (32). fiste processo de ra- 
ciocinio, continua Mill, e identico aquele empregado por New- 
ton quando provou que a forga que mantem os planetas em 
suas orbitas e a mesma que faz cair uma maga. Trata-se por- 
tanto de uma demonstragao, de uma indugao legitima (33) que 
nos garante a existencia de um fluxo mental alheio identico ao 
meu. A este resultado demonstrativo, todavia, conforme o pro- 
prio testemunho do autor, nao chegara a teoria da constituigao 
da crenga na materia que nao vai alem de uma hipotese pro- 
vavel. 

O primeiro passo da inferencia e dado ao se supor que, 
ocorrendo as mesmas modificagoes no meu corpo e em corpos 
alheios, estados analogos as minhas sensagoes irao se produzir 
tambem nos outros, de sorte que passamos a encara-los como 
pessoas providas de consciencia em vez de seres brutos. 6ste 
passo, porem, permanece como hipotese ate que seja confirma- 
do pela averiguagao dos efeitos produzidos pelo suposto meio 
termo, isto e. quando verificamos que as representagoes alheias 
supostas, correspondem os mesmos efeitos provocados pelas 
nossas sensagoes. Todos nos, em geral, assumimos as mesmas 
atitudes quando sofremps as mesmas afecgoes corporais. Deste 
modo, a inferencia consta de tres etapas fundamentais. Se. por 
exemplo, percebemos uma crianga que se machuca e chora 
temos: — 1) uma modificagao numa serie de possibilidades 
permanentes de sensagoes comuns a crianga e a mim (a fen- 
da); 2) a sensagao de dor da crianga que nao experimento; 3) — 
o choro, minha sensagao (34). 

(32) — E.H.Ph. PBS. 2378; trad. pgs. 230 1. 
(33) — E.H.Ph. pg. 253 nota 1; trad. pg. 247, nota 1. 
(34) — Ibidem. 
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Nao ha duvida de que ha regras que me permitem passar 
de certos fatos diretamente percebidos para outros que "po- 
deriam se apresentar diante de minha consciencia atual (isto 
nunca e possivel com os sentimerstos alheios (35), mas que nun- 
ca a ela se apresentam..(36). A prova da existencia desses 
fatos faz-se a partir de uma hipotese que vem confirmada pela 
exatidao dos efeitos previstos. Mill, porem, negligencia o fato 
importantissimo de que as representagoes de outrem nunca 
sao> perceptiveis por nos, o que nao acontece com os objetos 
descobertos por intermedio do raciocinio .Era precise explicar 
o que e a existencia de uma coisa nunca perceptivel, quando 
por existencia se entende o ser percebido. Mas, deixando-se le- 
var por suas tendencias realistas. admite uma causa profunda, 
as sensagoes alheias, cujos efeitos equivaleriam aos fenomenos 
provocados pelo numeno para sempre oculto. 

Acresce ainda outra dificuldade, de que Mill term conscien- 
cia e tenta dar-lhe uma solugao. Se os outros agissem como au- 
tomates, nao careceriam de um encadeamento proprio de es- 
tados de consciencia. Desapareceria, pois, o elo intermediario 
na relagao de causalidade acima concebida. Mas, responde-nos 
o autor, esta hipotese e tao esdruxula e tao "mais intrincada do 
que a precedente, que podemos sem mais rejeita-Ia, na medida 
emi que a outra hipotese mjuito mais simples da conta de todos 
os fenomenos em questao (37). Contra isto temos todavia o 
direito de dizer: todos estamos de acordo de que repugna ao 
metodo cientifico a complexidade de uma hipotese quando ou- 
tra mais simples e capaz de explicar todos os fenomenos consi- 
derados mas esta resposta so seria convincente se se mantives- 
se o carater fenomenico tanto da causa como do efeito, condi- 
gao que foi abandonada durante a argumentagao. Alem do 
mais, a inferencia desrespeita o principio moderno que deman- 
da a toda relagao de causa e efeito uma especificagao do m'vel 
em que atua. No caso, nada nos permite passar do nivel fisico 
para o psiquico e vice-versa, sem que refonmulemos em cada 

(35) — O grifo e nosso. 
(36) — Ibidem. 
(37) — E.H.Ph. pg. 238; trad. pg. 231. 
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m'vel as bases da determinagao. Para Mill, contudo, nao se faz 
mister distribuir os seres em regioes distintas, possuindo cada 
uma seu tipo peculiar de objetividade. Tudo e ems ultima ana- 
lise psiquico e do psiquico tudo provem, na medida em que se 
diversifica por efeito da associagao. fiste e, sem duvida, um 
argumento que poderia propor para justificar a interagao cau- 
sal de cada ser com o restante do universo. 

Finalmente, o carater de prova efetiva que ejmpresta a seu 
argumento so seria valido se um dos seus fundamentos mao 
fosse ele mesmo hipotetico. Na criagao da analogia, pela qual 
se imlagina a existencia de outrem, desempenha um papel de- 
cisive a percepgao da semelhanga existente entre meu corpo e 
o corpo alheio. Sempre que experimento sensagoes quaisquer, 
imediatamente as vinculo a corpos materiais na qualidade de 
grupos de possibilidades de sensagoes. Entre eles se encontra 
um, meu proprio corpo, nao apenas como os outros composto 
de uma grande variedade de sensagoes, mas unido de uma ma- 
neira peculiar a todas as minhas afecgoes e sempre presente 
como condigao previa de todas elas. Assim e que todos os ou- 
tros corpos so se convertem em minhas sensagoes, quando cor- 
respondem a modificagoes de meu proprio corpo (38). Basta, as 
vezes, uma pequena alteragao que o afete, para que uma imen- 
sa esfera do real perca ou ganhe enorme amplitude. Recorde-se 
a bela passagem de Bergson que nos mostra que o simples cer- 
rar das palpebras amputa toda a atualidade visual do mundo 
exterior. Ora, sendo o corpo proprio condigao indispensavel 
para a demonstragao da existencia de outrem, esta prova so e 
valida, se ja estiver assentada demonstrativamente sua exis- 
tencia como grupo de possibilidades de sensagoes. Conforme ja 
estudamos, isto nao acontece com a teoria da constituigao da 
miateria que nos fomece unicamente a crenga racional nesta 
existencia, de sorte que a prova da existencia de outrem sofre- 
ra da mesma contingencia que marca a teoria que Ihe serve de 
base. Dentro, portanto, do proprio sistema de Mill, nao se con- 

(38) — E.H.Ph. pgs. 237-257, nota 1; trad. pgs. 230-247 nota 1. 
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firma sua pretensao a ter chegado a uma prova cienti'fica da 
existencia do outro como pessoa. 

8 — Nome e associa^ao: 

Ja tendo sido examinado como os modos de geragao do es- 
pirito agem para produzir o equivalente da intuigao do mundo 
exterior e da unidade do eu, cabe-nos, agora, a fim de chegar- 
mps a compreensao exata das intengoes que animaram o de- 
sab rochamento da filosofia de Mill, esbogar um balango geral 
de seus resultados. Para nos ater exclusivamente as suas tra- 
vagoes fundamentais, deixaremos de lado as dificuldades ja 
estudadas no decorrer da exposigao. 

O autor se propoe edificar uma teoria da constituigao do 
eu e do mundo em moldes cientificos utilizando, destarte, os 
processes metodologicos da ciencia de seu tempo. Partindo de 
um grupo de sensagoes originarias, de um material neutro sem 
qualquer referencia quer a um objeto externo quer a um su- 
jeito, mostra a formagao, de um lado, de possibilidades perma- 
nentes de sensagoes e, de outro, de series continuas de senti- 
mentos, a minha vida mental. Assim e que, pelo efeito da for- 
ga da associagao, nao posso mais deixar de encarar cada sensa- 
gao momentanea, se nao for indissoliivelmente ligada a uma 
dessas formagoes. "Em consequencia, receberam elas nomes 
(39) relatives exprimindo a dupla relagao em questao. O fluxo 
da consciencia, de que considero a sensagao como parte, e o su- 
jeito da sensagao. O grupo de possibilidades permanentes de 
sensagao a que a relaciono e que nela parcialmente se reallza 
e se atualiza, e o objeto da sensagao. A propria sensagao deve- 
ria ter um nome correlativo, ou antes, dois nomes desta especie- 

um que denote a sensagao enquanto oposta ao sujeito, outro que 
a denote enquanto oposta ao seu objeto" (40). Cada sensagao 
de um espirito adulto deveria entao receber, quer o nome de 
sensagao-sujeito, quando ligada ao fluxo da consciencia como 

(39) — O grifo e nosso. 
(40) —• E.H.Ph. pg. 259; trad. pg. 253. 
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qualidade subjetiva, quer o de sensagao-objeto, quando repor- 
tada ao grupo de possibilidades de sensagoes. Nada ha, por- 
tanto, que nos permita distinguir sensagoes primarias de sen- 
sagoes secundarias, sendo todas elas sensagoes que se unem 
indistintamente a um> corpo ou a utn fluxo de consciencia. Ha, 
de fato, muitas delas que habitualmente aparecem relaciona- 
das a um corpo e muito nos custa imagina-las pertencendo ao 
encadeamento do espi'rito, como por exemplo: a extensao, a 
figura, o movimento, etc.. Mas este habito e, como tal, altera- 
vel. Mas, se por ventura isto acontecesse, e entao que nos ve- 
riamos qm dificuldades para pensa-lo ao contrario .E' obvio 
que o mesmo acontecera com as sensagoes que hoje dificilmen- 
te somos capazes de relacionar com un^a qualidade objeti- 
va (41). 

Se a propria sensagao conforme seja inserida em circuitos 
associativos diferentes adquire aparencia diversa, fica destrui- 
da a radical oposigao entre o espirito e a materia, porquanto 
cada um deles so se torna autonomo quando as sensagoes, que 
igualmente os constituem, associa-se diferentefmente e recebe 
nomes diversos. Todas as formagoes constituidas sao, no en- 
tanto, de natureza associativa e somente subsistejm perfeita- 
rr(ente diferenciadas se a cada umia associarmos um nome de- 
terminado, que a auxilie a se manter distinta das outras rela- 
goes. E', desse modo, essencial que, na constituigao de um 
objeto exterior e ate mesmo do proprio eu, aparega um inva- 
riante ligado ao grupo de possibilidades de sensagoes que o 
ajude a se manter autonomo e qmancipado, diante da fluidez 
da sensagao atual. Este elemento auxiliar e a palavra, cuja 
relagao com o objeto se, por um lado, e arbitraria na medida 
em que a cada objeto e possivel associar qualquer complexo 
fonetico, por outro, revela-se indispensavel e essencial, pois 
o objeto nao consegue obter autentica perdurabilidade inde- 
pendente se nao for unido a uma palavra que o exprime. Na 
verdade. nao existe um nome diferente para cada objeto, nem 
mes(mo sendo possivel noimear todos eles. Mas nada impede 

(41) — E.H.Ph. pgs. 260! 1; trad. pgs. 254 5. 
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que esta fungao auxiliar seja tambem exercida pela nogao ge- 
ra! que, por sua vez, e constituida no espirito somente quando 
os objetos de sua extensao aparecem nitidamente delirrdtados. 
Entretanto, so um exame mais detalhado da relacao do concei- 
to com o objeto particular denotado, que consistira numa das 
mais importantes tarefas do proxijmo capitulo, esclarecera d^ 
uma vez a estrita dependencia do nome em relagao ao objeto 
singular. 

Tendo sido, contudo. o nome concrete solidamente associa- 
do a um, grupo de possibilidades de sensagoes, basta sua apari- 
gao para que se desencadeie em pensamento todo o circuito de 
virtualidades que constitui um corpo ou uma formagao mental; 
de sorte que o nome e uma especie de comutador que dirige 
a atengao para o aspecto objetivo ou subjetivo do fato. Como 
ja vimos, e indiferente para a percepgao do objeto que seja es- 
ta ou aquela sensagao que se atualiza . Do meskno modo e indi- 
ferente que, em lugar de urrta das sensagoes associadas ao gru- 
po, aparega o nome que assume agora as fungoes daquela sen- 
sagao acionadora de toda a percepgao. Todos os momentos da 
percepgao quer os atuais diretamente ligados a sensibilidade, 
quer os contingentes subordinados a memoria, distinguem-se 
entre si exclusivamente por seus graus de intensidade e pelo 
modo de crenga que comportam, de modo que a natureza do 
sensivel determina a natureza dos conteudos da memoria. No 
entanto, o proprio pensamento concreto. isto e, o pensamento 
dos objetos individuais, tambem e transferido para o piano do 
sensivel. Sendo substituida a sensagao atual pela palavra pro- 
ferida, ocorrem os mesmos circuitos associativos que antes 
eram desencadeados por aquela sensagao atual, as representa- 
goes apresentando, contudo, ainda menor grau de intensidade 
Exceto essa substituigao da sensagao pela palavra nada havera 
no pensamento concreto que o distinga da percepgao. Em su- 
ma, nao pensamos as palavras mas, gragas a elas, pensamos as 
proprias coisas denotadas. Perceber identifica-se finalmente a 
pensar e a conceber. Foi por isso que, muitas vezes, nos referi- 
mos ao processo de constituigao do objeto percebido como se 
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fosse igual a processo de constituigao de uma nogao concreta. 
Ja que sob os dois nomes esconde-se a mesma realidade, nao 
ha nenhum inconveniente no uso indiferenciado dos dois con- 
ceitos . 

Mas se o empirismo vinculou de tal foritna o pensamento 
concrete a sensibilidade, nao conservando entre ambos nenhu- 
ma diferenga essencial, dai nao podemos concluir que o pensa- 
mento abstrato, diretamente dirigido as ideias, resolva-se tam- 
bem em processes sensfveis. Todos sabemos, no entanto, que 
esta foi a maior preocupagao do empirismo ingles de forma que, 
depois de examina-la no proximo capitulo, teremos a ocasiao 
de retomar o problema da redefinigao do entendimento huma- 
no nas bases da sensibililade. 

Por maiores transformagoes que padegam as sensagoes ori- 
ginarias, sofrendo as mais diversas variagoes de intensidade, 
sempre se mantem sua natureza invariavel e permanente. De- 
paramo-nos sob este aspecto com a passividade irredutivel da 
consciencia, na qualidade de um conjunto elefrnentar de afec- 
goes segmentarias. Mas, para Mill, a camada basilar de sensa- 
goes onde se assenta o edificio do eu e do mundo nao tern o 
sentido de uma facticidade irredutivel e imprevisivel, por isso 
mesmo irracional, a que tende todo idealismo conseqiiente que 
toma como ponto de partida uma analise descritiva da cons- 
ciencia. Pelo contrario, o que vem pressuposto no inicio, apre- 
senta-se como ujm conjunto de condigoes minimas capazes de 
acionar os modos de geragao do espirito. Ou melhor, toma-se 
como fundamento tudo o que for necessario para que de certo 
a teoria da associagao. Tanto e assim que o autor nao se preo- 
cupa em saber quais sao as relagoes indispensaveis de cada 
sensagao originaria com o eu unitario. Em outras palavras, nao 
investiga se e possivel uma sensagao, a respeito da qual al- 
guem pudesse dizer: esta sensagao e minha. Na medida em que 
uma psicologia, nos moldes de ciencia natural, nao tern que 
se haver com esses problerpas, Mill os negligencia ,esquecen- 
do-se, porem, de que sua psicologia se converte em metafisica, 
quando se arvora em fundamento de todas as outras ciencias. 
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Nao levando entao suas posigoes idealistas ate suas ultimas 
conseqiiencias, fica-lhe facultada a passagem para um realis- 
mo ingenuo, interpretando as sensagoes originarias como re- 
flexes de causas ocultas, todas as vezes que precisa dar conta 
de certos fates que nao se coadunam com) seu idealismo. 

Per fim, a propria nogao de espirito e equivoca. Per um 
lade, ele e todo sintese, transladando para todas as diregoes, o 
material neutro originario ate constitui-lo nos diversos feno- 
menos do mundo exterior e na continua intimidade do fluir de 
si mesmo. Por outro lado o espirito ausenta-se por completo, 
na medida em que tambem e produzido pela repetigao ordena- 
da do mesmo material anonimp, cujo carater sensivel e passi- 
ve manifesta-se indiferentemente em todos os passes da consti- 
tuigao. E neste caso, ate mesmo o secreto motor da metamor- 
fose reside na passividade das conexoes associativas firmadas 
pelo efeito da repetigao. 





CAPlTULO TERCEIRO 

DOS CONCEITOS QU DAS NOCoES GERAIS 

1 — Introducao: 

Muito embora utilizassemos teses de outros autores, ate 
agora procuralmos nao abandonar o universe circunscrito pela 
filosofia de Mill, expondo suas ideias de tal miodo que pudes- 
sem vir a ser assinadas por ele ou, pelo m,enos, que fosse for- 
gado a aceita-las contra sua vontade como consequencias ine- 
vitaveis de seus principios .Todas as criticas, que por ventura 
fizessemos, deveriam decorrer do proprio andamento da dou- 
trina, nao nos sendo permitido apelar para pontos de vista es- 
tranhos ao sistema. Ao passarmos, porem, para o exame da 
teoria do conceito, somos obrigados a renunciar a este metodo 
e consagrar algumas paginas deste trabalho a exposigao do 
pensamento de outros autores. 

Em, primeiro lugar, isto sera feito porque a mera exposigao 
do que Mill pensa a proposito do conceito nao da margem sc- 
nao a uma parafrase desprovida de sentido filosofico. Ja que 
as baterias do empirismo ingles forajm assestadas para reduzir 
toda e qualquer idealidade a estados concretos de consciencia, 
ja que nao reconhe ao dominio das ideias emancipadas do sen- 
sfvel nenhum foro de cidadania, nao tinha que empreender 
uma ampla exploragao destas mesmas ideias como tais. Mas, 
no papel de acusador, cabe-lhe porem o onus probandi, de sorte 
que deve estar em condigoes de sugerir uma tradugao psicolo- 
gica adequada das caracteristicas que os outros filosofos atri- 
buem ao eidetico. Esta e a razao por que e muito dificil desen- 
terrar as intengoes do empirismo se nao for anteposto a um 
pensamento de estilo inteiramente diverse. Necessitando, en- 
tao, a fim de analisar a teoria do conceito de Mill, elucidar o 
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que umja outra filosofia entende por ideia, para poder depois 
averiguar o poder explicativo das solugoes propostas pelo nosso 
autor, exporemos algumas teses de Husserl intimamente vin- 
culadas aos problemas tratados no capi'tulo. A escolha caiu so- 
bre o fundador da fenomenologia por estar seu pensamento ejn 
estreita ligagao com o empirismo, sendo vantajosa uma compa- 
ragao de ideias que se opoem como a cara e a coroa de uma 
moeda. Evidentemente, as analises fenomenologicas vao muito 
alem dos fragmentos por nos examinados, de modo que nao se 
deve esperar aqui um exame completo e sistematico do que a 
fenomenologia entende por conceito e por significagao. Embo- 
ra procurando sempre respeitar ao maximo o sentido da proble- 
matica fenomenologica, dela apenas nos serviremos para a me- 
Ihor compreensao do alcance e do ambito do pensamento d^ 
Mill. 

De um lado, para ilustrar a vitalidade do ponto de vista 
empirista, que se mantem atuando ainda no pensamento con- 
temporaneo mesmo depois de ter sofrido os ataques tao vigoro- 
sos da fenomenologia e, de outro, para esclarecer a propria 
concepgao de signo adotada por Mill, abordaremos tambem al- 
gumas teses de Charles Morris, que retomou a questao procu- 
rando trata-la de uma perspectiva cientifica. Embora Morris 
se tenha retraido para a esfera do comportamfento, retirando 
do fenomeno psiquico tudo o que pudesse ser apreendido pela 
introspecgao, constataremos, no que concerne ao signo, que os 
dois autores adotam a mesma estrutura. 

Em segundo lugar, a teoria do conceito de Mill e uma rede 
de contradigoes, provenientes dos compromissos feitos pelo 
autor a fim de estabelecer um equilibrio entre a logica formal 
tradicional e as teses psicologistas do empirismo. Ora, nao era 
suficiente apontar uma a uma as contradigoes que surgirao no 
decorrer de nosso estudo . Deve-se mostrar por que um escritor. 
de cuja acuidade e vigor de pensamento ninguem duvida, foi 
levado a se enredar em absurdos tao patentes. 
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2 — O todo e a parte: 

Para o emp^ismo em geral, a realidade, qualquer que ela 
seja, deve ser uma singularidade apresentada pela experiencia 
sensivel. O problema do conceito, pois, nao se distingue do de 
sua origem, tudo se resume em saber como nos livramos, para 
fazer economia de uma enumeragao infindavel de todos os in- 
dividuos, do pensamento concreto singular. No entanto, Mill 
tem consciencia de que limitar o papel do conceito a urrn mero 
artificio que substitui o nome proprio e perder de vista que, 
sem ao menos algumas nogoes gerais, nao e possivel enunciar 
nenhuma proposigao ate me&nio a respeito de individuos. "S6- 
mente por intermedio de nomes gerais e que se pode transmi- 
tir qualquer informagao, predicado ou atributo, mesmo de um 
indivfduo e com muito maior razao de uma classe" (1). To- 
davia, o conceito nao recebe o meSrqo estatuto que Ihe seria 
atribuido por uma filosofia que acreditasse em sua especifici- 
dade ontologica. Nada existindo alem dos corpos e suas re- 
presentagoes, somente existe o conceito universal desprovido 
de toda autonomia, se for inserido entre os varios atributos de 
um indivfduo como parte, separavel pela atengao, de todos os 
atributos que constituemj a ideia de objeto singular. Nao se 
distinguindo em, ultima analise o atributo das sensagoes que o 
constituem, isto e, de sua representagao mental, a nogao geral 
deve fazer parte da representagao concreta (2). 

Aristoteles ja encarara a relagao entre o singular e o uni- 
versal como u|ma relagao da parte ao todo, pois se chamlam 
substancias segundas as especies nas quais as substancias pri- 
meiras estao contidas (3). Esta inclusao da parte no todo nao 
tinha, porem, o sentido tao material que o empirismo Ihe im- 

(1) — S. of L. IV, 3,4. 
(2) — E.H.Ph. pgs. 373-374, 386-387; trad. pgs. 367-368, 379, 381 etc. 
(3) — Aristoteles — Categorias: 5, 2 a 15. Entenda-se por parte tambem um mo- 

mento atributivo qualquer da coisa. Podemos dizer entao que vermelho d 
uma parte ou um momento do Uvro. Para exprimir exatamente parte no 
sentido da teorla dos conjuntos, usaremos a palavra pedago. Parte ter& 
entao uma conotapao geral que se subdivide em momento atributivo e pe- 
dago. Para uma definigao rigorosa, cf. Husserl — Log. Unt. 3a. Invest!- 
gagSo e Aristoteles — Metafisica, Livro Z, 10. 
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primiu. Na tradigao aristotelica, os escolasticos faziam! dela 
uma relagao especialissima que vai do particular ao universal 
ou, como diziam, ut partes subjectivae in toto attributive; de 
sorte que nunca um dos tertnps seria encarado coimo uma espe- 
cie de pedago do outro. Na filosofia contemporanea encontra-se 
tambem a mesma formulagao do problerrta. Em Husserl, por 
exemplo, a essencia e o fato estao subordinados a relagao da 
parte ao todo. E' obvio que em todos esses sistemas filosoficos 
o ceme da questao esta em se saber cqmo e definida esta rela- 
gao. se e objetiva ou subjetiva, se psicologica ou transcenden- 
tal. Pode-se dizer que este capitulo e, qm grande parte, utna 
tentativa de elucidar o que Mill pensa a esse respeito. 

Constitui uma das mais interessantes peculiaridades do 
empirismo, o fato de ter invertido a relagao tal como a enten- 
diam os antigos. O conceito e entendido agora como um- peda- 
go da representagao do singular, parte cuja natureza continue 
a mesma que a do todo sensivel. O que era parte toma-se 
todo e vice-versa. A coisa singular, amalgama de sensagoes en- 
trelagadas, e o unico ser perduravel objetivamente; a nogao 
geral subsiste apenas como pedago da representagao total con- 
servando, mesmo depois de tematizada de per si, sua natureza 
sensivel. Cabe-nos desse modo estudar, em primeiro lugar, 
como se opera esta separagao, quais sao os fato res que ai in- 
tervem' e finalmente como o pedago consegue subsistir sem vol- 
tar a fundir-se de novo no todo sensivel que Ihe deu origem 

No processo de formagao do conceito, Mill, citando Hamil- 
ton. considera quatro etapas fundamientais; 1) — uma plurali- 
dade de objetos apresenta-se no espirito diretamente por in- 
termedio das sensagoes ou por outras representagoes subsidia- 
ries; 2) — os objetos sao comparados pelo entendimento e as 
diversas qualidades julgadas semelhantes ou dessemelhantes; 
3) — por efeito de um ato de vontade (a atengao) o espirito 
concentra-se nas qualidades ja reconhecidas como semelhan- 
tes. deixando de considerar aquelas dessemelhantes; 4) — ocor- 
re entao uma sintese no espirito que funde qm uma unica apa- 
rencia as multiplas representagoes semelhantes. Afora a pri- 
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meira etapa, que comporta atos da sensibilidade, as tres outras 
nao compreendem atos distintos independentes, constituindo 
uma unica operaqao. Sao porem destacadas e separadamente 
enunciadas sontente para que se possa entender e descrever 
todos os aspectos sob os quais o fenotueno pode ser aborda- 
do (4). 

"A formaqao de um conceito nao consiste em separar os 
atributos, ditos seus componentes, de todos os outros atributos 
do mesmo objeto e assim nos permitir conceber estes atributos 
separados de todos os outros. Nao os concebemos, nao os pen- 
samos, nao os apreendemos de nenhum modo como uma coisa 
a parte mas unicamente como formando, em combinaqao com 
muitos outros atributos, a ideia de Urni objeto individual. Mas; 
rnesm,o os concebendo como parte de um agregado maior. te- 
mos o poder de fixar nossa atengao sobre eles e negligenciar os 
outros atributos com os quais pensamos que estao combinados. 
Enquanto dura efetivamente a concentraqao de uma atengao 
bastante intensa podemos temporariatnente nao ter consciencia 
de alguns outros atributos e podemos, entao, embora por pouco 
tempo, ter presente no espirito somente os atributos que cons- 
tituem o conceito" (5). Nao ha, desse modo, autentico despe- 
dagamento da representagao singular que resulte em um de- 
puramento dos momentos essenciais constituintes do conceito. 
E possivel dirigir conforme se queira, gragas portanto a um 
ato de vontade, a atengao para um grupo de atributos de um 
corpo ou mesmo para um so dentre eles, de uma forma tao 
violenta que passamos a levar em consideragao somente aque- 
las propriedades diretamente ligadas ao nosso interesse. Se. 
por exemplo, raciocinarmos sobre o triangulo em geral ao efe- 
tuarmos as operagoes puramente matematicas, deixamos de 
prestar atengao nas caracterxsticas sensx'veis do objeto tragado 
no papel e ate mesmo numa serie de relagoes matematicas pre- 
sentes no triangulo particular, como seu tamanho, a medida 
de seus angulos etc., para apreender unicamente aquelas pro- 

(4) —i E.H.Ph, pg. 376: trad. pg. 370. 
(5) —i E.H.Ph. pg. 377; trad. pg. 371. 
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priedades diretamente vinculadas a definigao e mantidas jun- 
tas por seu intermedio. 

A abstragao e portanto, em primeiro lugar, um avivamen- 
to brutal de certas caracteristicas da coisa presentada e, a fim 
de que outras qualidades sensfveis nao se misturem com as 
propriedades constituintes do conceito, este avivamento deve 
ultrapassar de longe aquele inerente a sensagao atual. Mill 
se ve entao obrigado a recorrer a nogao de ato, que tantas ve- 
zes procurou expulsar de sua psicologia e que, dentro dela, fi- 
nalmente nao pode possuir nenhum estatuto bem definido. Sao 
eles resultados exclusivos da voligao e somente sao concebi- 
dos como atos da vontade. "Ora, a primeira formagao de um 
conceito e toda nova operagao de juizo ou raciocinio em geral 
(ainda que nem sempre) exigem um esforgo mental, uma con- 
centragao da consciencia sobre certos objetos determinados, 
concentragao que depende da vontade e que se chama atengao. 
Quando ela ocorre, diz-se, acertadamente, que a miente e ativa. 
Mas, depois da repetigao freqiiente deste ato de vontade, as as- 
sociagoes as quais da origem estao suficientemente consolida- 
das para agir de modo espontaneo. O esforgo da atengao toma- 
-se assim cada vez mais fraco, desaparecendo finalmente, e a 
operagao, que no principio era voluntaria, toma-se, segundo a 
expressao de Hartley, secundariamente autopaatica. Termina- 
da esta transformagao, o que resta do fenomeno mental perdeu 
o carater de um ato e toma lugar entre os estados passives. 
Nada mais e senao pura representagao mental de um objeto. 
E este difere daqueles que sao copiados de acordo com os sen- 
tidos em um unico ponto, a saber, certas de suas partes adqui- 
riram artificialmente maior intensidade e realce ou, ainda, e 
um fasciculus de representagoes da imaginagao ligadas pelo 
vinculo de uma associagao artificialmente produzida. Quando 
o fenomeno mental tomou este carater passive, chamamo-lo 
conceito ou, mais familiar e vagamente, ideia, e sentimo-lo, por 
assim dizer, nao como o espirito modificado mas como qual- 
quer coisa no espirito. Nesta ultima fase de sua existencia nao 
podemos mais considera-lo propriamente como um ato mas 



— 119 — 

apenas corpo o produto de u,m ato anterior, pois agora tem lu- 
gar serp qualquer atividade consciente e toma-se um sujeito 
sobre o qual uma nova atividade pode exercer-se por interme- 
dio de um ato de atengao voluntaria, atengao que concentra a 
consciencia sobre ele ou sobre algumas de suas partes" (6). 

Encontramo-nos diante da primeira e, sem duvida, a mais 
importante concepgao da universalidade que se encontra na fi- 
losofia de Mill. O conceito, e por ele so entenderemos o con- 
ceito universal, e parte da representagao singular destacada 
pela atengao, parte que, gragas ao maior realce que Ihe vem 
do fato de estar sujeita a u|m ato de vontade, e capaz de deter- 
minar cam toda exclusividade o curso do conhecirpento, fa- 
zendo com que todos os outros mementos dispensaveis caiam 
no olvido (7). Todo o raciocinio consiste, portanto, em com- 
por e decompor, em longas cadeias de pensamento, partes de 
percepgoes, sem fazer ai intervir uma so vez aquelas proprie- 
dades dos corpos que nao sejam cqmuns a todos os objetos si- 
milares. 

Dado isto, poder-se-ia pensar que a primeira etapa na for- 
magao do conceito fosse inteiramente dispensavel. Se o con- 
ceito nada mais e do que parte concreta da representagao in- 
dividual, poderiamos supor que para sua constituigao nao se- 
ria imprescindfvel a previa comparagao das varias representa- 
goes semelhantes. Bastaria prestar atengao, com toda a forga 
do espirito, em uma ou em varias propriedades de um corpo, 
abstraindo de nossa consideragao todas as outras, para que esta 
parte atendida exercesse de agora eim diante a fungao do uni- 
versal. Seja, por exemplo, a lemfbranga de ujml Hvro branco. 
Se conseguissemos isolar o atributo branco do resto do corpo, 
teriamos em maos todos os requisites necessaries para que esta 
parte funcionasse como um universal. No entanto, o simples 
seccionamento de uma parte da representagao, sem levar em 
conta outras representagoes semelhantes, contraria frontalmen- 
te a lei de associagao inseparavel, pois nao ha nenhumla forga 
do espirito capaz de cindir uml estado de consciencia cujos ele- 

(6) — E.H.Ph. pg. 451; trad. pgs. 442|3. 
(7) — E.H.Ph. pg. 377; trad. pg. 371. 
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mentos sempre ocorrem ao mesmo tqmpo. Mas, se foi provada 
a necessidade de uma comparagao previa de representagoes si- 
milares, impoe-se uma reelaboragao do conceito de parte, 
pois ve-se agora claramente que a nogao geral nao e simples 
parte separavel qualquer, mas entra em relagao com a totali- 
dade de elementos semelhantes, relagao esta cuja natureza de- 
ve ser elucidada. 

Sao partes de u/ma representagao complexa as sensagoes 
que a constituem. Como a cada grupo de sensagoes semelhan- 
tes deve corresponder uma propriedade objetiva, uma repre- 
sentagao complexa e formada por um conjunto daqueles gru- 
pos, isto e, por um feixe de atributos. E' evidente a identifica- 
gao firmada pel© empirismo entre estado de consciencia e seu 
conteudo, pois a lei de composigao do estado mental e dada 
pela lei de composigao que deteipiina quantos atributos a coi- 
sa possui. Nao existe apenas um paralelismo noetico-noemati- 
co, a cada ato e suas modificagoes correspondendo um conteudo 
e suas modificagoes respectivas, mas um(a completa identifica- 
gao dos dois aspectos do fenomeno psiquico que se funda, em 
ultima analise, no carater derivado da intencionalidade. Fica 
assim franqueada a passagem de um aspecto para o outro sem 
nenhum impedimento. 

Apresentando-se ao espirito ura(a pluralidade de objetos se- 
melhantes, para que o conceito se constitua e mister que a 
atengao se oriente precisamente para aquelas caracteristicas 
das coisas que se subordinam a uma relagao de semelhanga. 
Nao se pode ir alem dessa aparencia de similitude pois, como 
ja vimos, a semelhanga e um dado ultimo do espirito. A parte 
realgada pela atengao, co|mposta por um feixe de atributos, 
ganha entao urqa essencial referencia a todas as outras partes 
a ela semelhantes que pertengam a outros objetos distintos, em 
virtude da constante atuagao de forgas associativas. A parte 
de uma representagao singular deve existir portanto dupla- 
mente nesta qualidade de parte: por um lado e pedago de uma 
representagao singular, por outro e parte dinamica, por assi|m 
dizer, de um todo formado pelas representagoes dos objetos se- 
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melhantes. Sob este segundo aspecto, a universalidade nao 
consiste em um mero avivarbento da parte considerada mas. 
gragas a ele, na potencialidade universal de umca parte repre- 
sentar no espirito todas as outras partes que a ela se asseme- 
Iham (8). O conceito nao e, pois, uma universalidade total- 
mente constituida, mas uma potencialidade universal de repre- 
sentar semelhangas. E' uma certa unidade psicologica que in- 
corpora em si mesma uma multiplicidade infinita. 

A relagao estabelecida entre uma parte dada e a multipli- 
cidade de partes sdmlelhantes nao vincula univocamente esta 
aquela, podendo a parte ser substituida por outra qualquer 
pertencente a classe de semelhanga ja formada (9). Esta e 
uma condigao essencial que se refere tanto a representagoes 
diferentes do mesmo objeto ocorridas em momentos distintos, 
como a possibililade de se trocar uma representagao por outra 
semelhante, cujo conteudo total seja uma objeto diferente do 
objeto representado pela primeira. De fato, se considerarmos 
em primeiro lugar varias representagoes semelhantes de um 
mesmo objeto, a mesma parte realgada nao e uma so, mas tantas 
quantas forem os estados de consciencia em questao. A bran- 
cura deste unico livro sobre a mesa surge no espirito como 
partes semelhantes distintas, conforme forem distintas as di- 
ferentes sensagoes que tenho da brancura do livro em momen- 
tos diversos. De outro lado, se passarmos a encarar, por exem- 
plo, a brancura de varies objetos brancos distintos, a parte se- 
paravel consiste num amontoado de sensagoes de branco de 
proveniencias as mais diversas. 

Embora o conceito exista imicamente na qualidade de par- 
te atendida da nogao individual, ao pensa-Io, nao apagamos in- 
teiramente da consciencia os outros atributos desatendidos. 
Permanecem ali na representagao individual, ainda que deles 
nao se faga nenhum uso. Nao tern lugar, desse modo, aquela 
completa especificidade e autonomia do conceito pretendida 
pelos racionalistas, de tal forma que fossemos capazes de pen- 

(8) — E.H.Ph. pg. 373; trad. pg. 367. 
(9) — E.H.Ph. pg. 370; trad. pgs. 364|5. 
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sa-lo completamente isolado das representagoes singulares dos 
objetos neles subsumiveis. Nao e possivel conceber, por exem- 
plo, um triangulo que nao seja nem acutangulo, nem retangu- 
lo, nem obliquangulo, mas simplesn^ente o triangulo em geral. 
Na verdade, Mill repete a critica de Berkeley contra a univer- 
salidade do triangulo em geral para reafirmiar que, dada a re- 
presentagao singular de triangulo (ou, o que e equivalente 
de um ponto de vista empirista, a representagao de um trian- 
gulo singular, de sorte que como singularidade deve se enqua- 
drar em um dos tres casos possiveis assinalados), somente le- 
vamos em consideragao os atributos comuns a todos os trian- 
gulos, quaisquer que sejam seus modos de realizagao. E', pois, 
exclusivamente dmj virtude desta abstragao que adquirimos a 
capacidade de pensar o triangulo sem o enquadrar num dos ca- 
sos considerados. Deve-se distinguir, porem, esta licenga to- 
mada exclusivalmente com fins operatorios de uma efetuagao 
real da consciencia. Sob este ultimo aspecto, nao se pensa o 
triangulo, mas sim um triangulo particular. 

Lembrando-nos, entretanto, que a parte atendida nao per- 
manece semjpre a raesma na consciencia, sendo irrevogavel- 
mente substituida por outra semelhante, ainda que se trate da 
mesma propriedade objetiva, nao podemos deixar de nos con- 
vencer de que o conceito, como um todo de partes semelhan- 
tes, adquire uma certa autonomia diante da parte da represen- 
tagao que o concretiza. Se quizermos, entao, dar conta do du- 
plo aspecto sob o qual a parte se apresenta, esta nogao ha de 
sofrer uma transformagao radical. Nao basta que certos atri- 
butos sejami separaveis do todo sensivel e atendidos isolada- 
mjente. A fim de elucidar aquele segundo aspecto, e mister ex- 
plicar como a parte destacada e capaz de participar de todas as 
partes constituintes do todo dinamico subordinado a mesma 
relagao de semelhanga. 

Todo estado mental e, ele mesmo, um fenomeno individual 
-e, sob este aspecto, a percepgao nao se distingue da representa- 
gao do conceito. Por mais complexa que seja a representacA 
do universal, ela e sempre um estado particular de consciencia, 
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de sorte que apenas seu conteudo pode ser dito geral. Isto pos- 
to, se Mill quisesse permanecer na esfera do subjetivo, isto e, 
na esfera imanente a consciencia, era necessario que examinasse 
como a representagao singular do universal se funda na repre- 
sentagao singular do singular, compondo uma singularidade 
mental mais complexa do que a singularidade formada pelo 
ato de perceber. A totalidade singular que menta o universal, 
inteiramente noetica, formaria assim uma cqmplexidade hie- 
rarquizada por esta nogao de fundagao. Mas enveredar por es- 
te caminho supoe aceitar a intencionalidade como dado ultimo 
do espirito e transpor, destarte, as barreiras do empirismo. 

Confundindo, por um lado, o subjetivo e o objetivo, o noe- 
tico e o noematico, enfim, o ato e o conteudo, e nao Ihe sendo 
possivel negar a singularidade de cada estado de consciencia, por 
outro, Mill deve encontrar um meio pelo qual o estado psiquico. 
que se presenta neste instante, represente todos os outros es- 
tados semelhantes possiveis. A propria palavra representagao 
sugere esta fungao de representar todas as representagoes que 
Ihe sao se(melhantes, transformando-se assim em signo da ins- 
taurada classe de semelhanga. Esta transformagao correspon- 
de, pois, a necessidade de incorporar em um unico momento 
mental concreto uma irradiante referencia a uma multiplicida- 
de infinita. Sabemos que a fungao representativa do signo 
nada mais e do que artiffcio de economia que permite ao espi- 
rito humano, irremediavelmente finito, abarcar a multiplicida- 
de do sensivel. Mas, a esta necessidade essencial do emprego 
do signo, soma-se ainda outra complementar que se manifesta 
no nivel do seccionamento da representagao em atributos in- 
teressantes e desinteressantes. Para que a atengao nao se en- 
gane dirigindo-se a outros atributos alem dos previamente con- 
siderados e nao se faga mister repetir o esforgo da atengao to- 
das as vezes que de novo o meamo conceito e pensado, urge o 
emprego do signo. em particular signos artificiais do tipo da 
palavra (10), embora a imagem e ate mesmo a sensagao possam 
desempenhar este papel (11). 

(10) — E.H.Ph. pgs. 37718; trad. pgs. 371|2. 
(11) — E.H.Ph. pg. 385; trad. pg. 379. 
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O signo mais amplamente utilizado, o nome, guarda ainda 
hoje sua fungao primitiva enumeradora. O npn^e serve, em 
geral, para designar uma coisa singular cpmo se fosse a marca 
de giz, tragada pelo ladrao das Mil e Uma Noites sobre cada 
coisa. O nome e, como veremos em| seguida, originalmente no- 
me proprio (12). Mas em virtude da enorme quantidade de 
coisas a serem notmjeadas e de serem tantas as limitagoes de 
nosso espirito, em virtude dos interesses da praxis, que nos 
levam a toda sorte de manipulagao intelectual das coisas: o ato 
de nominagao nao pode ter prosseguimento se nao comegar- 
mos a juntar objetos, desprezando as diferengas irrelevantes 
para nos dirigir para as similitudes mais salientes. Cada pas- 
so, porem, dado no sentido de abstrair e negligenciar novas 
caracteristicas, precisa ser acompanhado pela m'tida demar- 
cagao efetuada pela atribuigao de um nome respective ao con- 
junto de qualidades sob nossa consideragao exclusiva. O ato 
de nolminagao revela-se, portanto, estimulador da perquirigao 
das semelhangas entre os objetos, o nome, instrumento im- 
prescindivel de sua fixagao. 

Sem empreender o estudo sistematico do problema da clas- 
sificagao cientifica, lembremos, apenas de passagem, que o con- 
ceito, alem de fazer economia da enumeragao infindavel de 
objetos, exerce ao meSim(o tempo uima fungao classificatoria, 
criando autenticos generos naturais, na medida em que cir- 
cunscreve clara e nitidamente todas as coisas em classes de 
semelhangas mais ou menos bem definidas. Quase sempre as 
coisas sao pensadas conjuntamente, inseridas dentro de uma 
ordenagao natural que obedece a um principio objetivo funda- 
mentado na perquirigao de similitudes. Dados estes generos 
naturais circunscritos pelos conceitos, o problema de uma clas- 
sificagao natural se resume em descobrir uma ordenagao que, 
levando em conta as similitudes ja institm'das, chegue a dis- 
po-las sistematicamente, baseando-se igualmente na eleigao de 
atributos comuns. Nao que a ciencia nao deva proper classi- 
ficagoes inteiramente artificiais, mas aquela natural, que cor- 

(12) — S. of L. 1,2,5, e E.H.Ph. pgs. 383-389; trad, pgs 377-382. 
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responde a ordem estabelecida pela natureza do proprio pen- 
samiento humano, deve gozar de todos os privilegios (13). 

Vejamos. eim/ resume, as ideias fundamentals que ja fo- 
ram analisadas. Embora o signo nao participe do conceito co- 
mo um de seus mementos representativos, exerce a fungao 
primordial de atar em um unico feixe toda a serie de sensagoes 
semelhantes por ele indicadas. O proprio conceito, depois de 
o signo realizar sua imprescindivel tarefa, nada miais e do que 
este feixe de representagoes ligado pelo elo de uma associagao 
artificial. E' possivel descrever os processes que ocorrem no 
espirito quando se pensa por nocoes gerais da seguinte forma; 
o aparecimento de um signo previamente associado a um cir- 
culo de representagoes similares, concomitantemente dado com 
uma representagao pertencente a classe de semelhanga consti- 
tuidora do circuito, desperta a expectativa de todas as repre- 
sentagoes semelhantes possiveis indicadas. 

Nao se instala, portanto, na consciencia, umo entidade 
claramente constituida que pudessemos denominar conceito. 
O mpsmo material sensivel de sempre, com que percebemos e 
nos lembramos das coisas, e tambem utilizado no pensamento, 
embora de modo muito mais artificial. Exprfmindo-nos com 
rigor, nao diriamos entao que pensamos por conceito, porem, 
com muito mais acerto, afirmariamos que pensamos por signos 
acompanhados de representagoes (14). "Por esta e por outras 
razoes creio que se deve abster, todas as vezes que a precisao 
for necessaria, de empregar as palavras conceitos, nogoes ge- 
rais e outras expressoes do mesmo sentido, qualquer que seja 
sua conveniencia no curso ordinario das discussoes filosoficas. 
Mormente sustento que unicanaente se ganha em confusao ao 
introduzir na logica o termo conceito. No lugar de conceito de 
uma classe, deveriamos sempre falar na significagao de um 
nome generico (class name)" (15). 

O conceito e pois encarado como uma fungao de sintese 
associativamente interpretada. Primeiramente se exerce o tra- 

(13) —• S. of L. 1,7,1; E.H.Ph. pg. 385; trad, pg. 379. 
(14) — E.H.Ph. pg. 390; trad. pg. 384 
(15) — E.H.Ph. pg. 388; trad. pgs. 381 2. 
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balho analitico da atengao, destacando, gragas a golpes de von- 
tade, as partes seimelhantes de varias representagoes. Somente, 
entao. intervem o signo, poder redutor que reune certas repre- 
sentagoes numa potencialidade unica, ou melhor, na capacida- 
de que possuem os objetos semelhantes de receberem a mesma 
designagao. fiste poder de sintese, nao se originando de um 
trabalho transcendental nem se subordinando a uma legalidade 
de essencias, possui todas as qualidades de um trabalho mera- 
mente empmco, cujos resultados habituais sao feitos e desfei- 
tos pela interagao das forgas psicologicas atuantes. Se, no en- 
tanto, o conceito como poder de sintese e, no im'cio do proces- 
so constitutivo, todo atividade, passo a passo ,conform(e se ate- 
nua o esforgo dispendido pela atengao, vai perdendo este ca- 
rater ativo, ate se tornar, como ja vimos em um texto acima 
citado, uma passividade automatica. 

3 — Signo e significado: 

Antes porem de prosseguimtos no estudo dos processes 
mentals que constituem o conceito, devemos precisar o sentido 
de termos tao confusos e obscuros como signo, significagao, si- 
nal etc.. Pelo que foi dito acima, e de se esperar que o signo 
seja o instrumento pelo qual tomamos consciencia de uma ma- 
neira resumida do conjunto de sensagoes semelhantes, como 
se fosse uma lente divergente que nos permitisse aludir a uma 
certa multiplicidade sensivel. Ate agora, cada passo que da- 
vamos na compreensao do papel do signo na formagao do con- 
ceito e da percepgao levava-nos a apreender pouco a pouco 
sua natureza dinamica, de sorte que podemos dizer que ja 
conhecemos sua fisiologia; os aspectos anatomicos de sua na- 
tureza, no entanto, tem-nos escapado totalrrqente. Desconhe- 
cendo-os, nao estamos por isso em condigoes de decidir se a 
palavra, o estigma, o sinal, o signo seriam todos especies de um 
mesmo genero. Para banir definitivamente a ambigiiidade que 
sempre acompanha estes teUmos, e precise entao analisar as 
situagoes mais frequentes e mais tipicas em que o signo apa- 
rece, estabelecendo-se assim seus momentos fundamentals. No 
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entanto, o que parece tao simples e nao deixa antever nenhu- 
ma dificuldade instranspomvel, ao ser empreendido, nos ope- 
ra os maiores obstaculos, provenientes, nao de enredamentos 
destringaveis a poder de muito esforgo e persistencia, mas de 
incompatibilidades inarredaveis, oriundas da propria circuns- 
crigao do campo de analise. 

De fato, se, de um lado, e possivel tentar a definigao do 
signo exclusivamente na esfera do comportamento humano. de 
outro lado, porem, e igualmente possivel efetuar uma analise 
introspectiva de nossas vivencias de sinal, de signo, de simbo- 
lo, imicamente na base de suas diferengas fenomenicas. Se, 
entao, passarmios para o estudo de um dado universo seman- 
tico, por exemplo ,a linguagem) humana, e obvio que os resul- 
tados a que chegaremos dependerao da definigao postulada, 
nao sendo possivel nem mesmo comparar uns aos outros. De 
sorte que, conforme elegermos a regiao da realidade em que o 
signo e definido, chegaremos a posigoes irredutiveis umas as 
outras, sem que se possa adicionar os resultados obtidos pelas 
duas investigagoes antagonicas. Vejamos emi pormenor como 
esta questao se coloca. 

Nao se encontrando em Mill nenhuma tentativa de definir 
com precisao o que entende por signo ou por simbolo, pode pa- 
recer anacronismo insolito iniciar seu estudo apelando para 
uma definigao behaviorista. Todavia isto se justifica se lem- 
brarmos, em primeiro lugar, que nosso intento ao escrever esta 
monografia nao e parafrasear a filosofia de Mill mas, atraves 
de um|a reflexao que a tematize, focalizar algumas das inten- 
goes fundamentals que animam o empirismo. E o empirismo 
modemo nao se refugiou, pelo menos em parte consideravel. 
num behaviorismo que elimina toda e qualquer analise pre- 
cisa dos atos de consciencia? Mas, em segundo lugar, a justi- 
ficativa deste apelo sera plenamente confirmada no desenvol- 
vimento de nossa propria exposigao, quando teremos a oportu- 
nidade de mostrar como o psicologismo introspectivo de Mill 
se utiliza da nogao de signo tal qual e exclusivamente definivel 
dentro da esfera do comportamento. 
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Dizemos que algo e um signo, quando alguma coisa e subs- 
tituida por outra que adquire o valor da primeira. A este pro- 
cesso Charles Morris da o nome de semiosis. "A mais efetiva 
caracterizagao do signo e a seguinte: S e signo de D para I, na 
medida em que I toma consciencia de D, em virtude da presen- 
qa de S" (16). A semiosis e portanto um process© mediate de 
se tomar algo em consideragao que, na qualidade de compor- 
tamento, pode vir a ser esclarecido pelo reflexo condicionado. 
Nele intervem os seguintes elementos essenciais: 1) — S, o 
sinal veiculo mediador; 2) — I, os interpretes na qualidade de 
agentes; 3) — D, os designata, como aquilo que e levado em 
consideragao. Acrescenta-se a esses elementos ainda o inter- 
pretante, que consiste nas disposigoes engendradas no inter- 
pret© ao responder, por um comportamento determinado, a 
presenga do signo (17). 

O carater behaviorista da teoria torna-se patente quandn 
se examina o alcance e o sentido do interpretante. Esta nogao 
substitui, para todos os efeitos, as ideias ou conceitos equiva- 
lentes, enquanto entidades tratadas pela metafisica, reduzin- 
do-as a comportamentos controlaveis pela observagao (18). 
Desta forma, na medida em que as ideias, as essencias ou as 
significagoes, deixam de se ntostrar no espago comportamental- 
mente definido pela semiosis e, portanto, se esquivam a uma 
observagao exata, perdem completamente o interesse cientifi- 
co. Pouco importa que, de fato, essas ideias sejam accessiveis 
a introspecgao e se apresentem como mementos unitarios no 
processo psicologico de se tomar consciencia do signo. Do mes- 
mo modo que a fisica nega as aparencias sensiveis para ir 
buscar o fenomeno fisico puro, matematicamente determdna- 
vel, a semiotica acedera ao estatuto de ciencia, acredita Morris, 
quando se recusar a considerar tudo aquilo que nao for acces- 
sivel a observagao controlada objetivamente. 

A semiosis, enquanto processo unitario, comporta tres di- 
mensdes fundamentais: 1) — a sintatica, que estuda as rela- 
(16) — Charles Morris — Foundations of the Theory of Signs — International En- 

cyclopedia of Unified Science, Vol. 1, n. 2, pg. 4. 
(17) — Ibidem. 
(18) —i Francesco Barone — 11 Neopositivismo L6gico, pg. 332. 
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goes formais entre os signos; 2) — a semantica, que considera 
os signos em relagao com sens designata; 3) — a pragteatica, 
que leva em consideragao o signo juntamente com seus inter- 
pretes, examinando assim sua insergao nos m'veis da biologia 
e das ciencias sociais. Ha contudo certos conceitos que nao 
sao definiveis em uma unica dimensao e requerem, assim, 
uma analise global que incorpore todas elas. A propria nogao 
de signo e mp dos exemplos mais interessantes. Se no seu 
exame desatendermos a um dos tres m'veis em que opera, 
mergulharemos em toda a especie de obscuridade. O mesmo 
se da com o conceito de linguagem, tornado como um sistema 
semiotico particular. Todo signo, ainda que seja dado isolada- 
mente, mantem mesmo potencialmente relagoes semioticas com 
um sistema de signos mjais ou menos bem determinado. Desse 
modo ,ate mesmo o signo isolado e virtualmente um signo lin- 
guistico (19). E cada linguagem so se toma compreensivel se 
for estudada em todas as suas dimensoes, sem que se acentue 
demasiadamente apenas um de seus aspectos. 

Nao ha, portanto, nenhumla diferenga essencial entre o si- 
nal de trafico, por exemplo, e um signo da especie da palavra 
ou um simbolo algebrico na medida em que todos eles sao de- 
finidos pela mesma estrutura semiotica, que se processa sem- 
pre segundo as mesmas etapas fundamentals. Cada signo so- 
mente tern sentido, todavia, quando fizer parte de uma lingua- 
gem, cujo universo autonomo e determinado pela mutua cor- 
relagao de seus termos. A cor vermelha so se transforma em 
sinal quando e tomada como elemento da linguagem compos- 
ta por todos os sinais de trafico; a palavra somente e signo 
quando se incorpora na sintaxe do portugues ou do francos e, 
finalmente, o simbolo algebrico apenas quando for inserido 
num sistema formal axiomaticamente definivel. Mas, no signo 
em geral, seja ele sinal ou simbolo, afora esta caracterizagao 
linguistica, nao se ha de considerar peculiaridades irrelevantes 
tais como o tipo de mjensagem que o signo transporta, nem a 
natureza dos designata significados. Para que se obtenha uma 

(19) — Charles Morris — opus cit. pg. 10. 
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definigao do signo, que independa da regiao ontologica a que 
vai ser aplicado, basta instaurar um modelo comportamental- 
m£nte determinado do processo semiotico e considera-lo em 
todas as suas tres dimensoes. 

E' precisamente esta redugao dos diferentes caracteres de 
ser dos signos a umja rpesma estrutura comportamental que a 
fenomenologia se recusa a efetuar. Se se quer estabelecer um 
modelo operacional que nos permita averiguar e controlar os 
comportamentos humanos e animals diretamente ligados a in- 
tervengao do signo, justifica-se a desconsideragao de tudo o 
que o signo corqporte que nao seja observavel por uma psico- 
logia behaviorista. No caso particular da lingua, fenomeno ti- 
picamente humano, o modelo obtido pela analise do comporta- 
mento linguistico em sendo estrito, permitira, sem duvida, a 
manipulagao deste mesmo comportamento. Mas nos dara ela 
acesso a todos os aspectos da lingua, a todos os seus recantos 
enquanto objeto de cultura? Em que mledida a estrutura se- 
miotica, que se enquadra perfeitamlente a todo tipo de signo, 
ao ser aplicada a objetos fenomenicamente tao diversos como 
a lingua humana e o sinal de trafico, nao violenta aquilo que 
eles tern de mais especifico? Nao nos cabe agora examinar a 
tentativa de certos linguistas behavioristas de reduzir a lin- 
guagem inteira a comportamento, nem averiguar se subrepti- 
ciamente nao sao introduzidos outros elementos nao comporta- 
mentalmente definiveis, cuja apreensao estivesse ligada a in- 
tuicoes nao empiricas. Mesmo que este tipo de linguistica se 
coroasse de bom exito, nao ficaria ipso facto negada a possibi- 
lidade de uma exploragao descritiva dos modos de apresenta- 
gao da palavra a minha consciencia particular, que estao sem- 
pre acompanhados de processes irredutiveis a qualquer forma 
de comportamento, escapando portanto a observagao controla- 
da por aparelhos. A semiotica, enquanto ciencia do comporta- 
mento linguistico no sentido mais alto, ainda que nao se res- 
trinja a uma analise exclusivamente pragmatica, isto e, ape- 
nas biologica e socio-cultural, mas se complete pela sintaxe e 
pela semantica, nao invalida o exame fenomenologico dos di- 
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versos tipos de signo. Ademais, e patente a prioridade episte- 
mologica da atitude adotada pela fenomenologia se comparada 
a "ingenuidade" de ump mera ciencia do signo. Se esta ciencia 
se forma gragas a elaboragao de um modelo formal aplicavel 
a fenomenos aparentemente tao diversos, tudo o que se faca 
para mostrar como estes fenomenos se enquadram em regioes 
ontologicas diversas, e como eles mesmos constituem especies 
distintas muitas vezes incomunicaveis, possui inegavel anterio- 
ridade filosofica. 

Vejamos, entao, como o problema aparece a luz da feno- 
menologia. As distingoes por que iniciaremos podem parecer, 
a primeira vista, desprovidas de todo intefesse filosofico. Mas 
sao na verdade tao decisivas que formam o ponto inicial de 
qualquer estudo logico pretendendo partir do exame da lin- 
guagem. Uma exata fixagao do sentido dos termos: sinal, signo 
e sfmbolo, leva-nos, como veremos adiante, a intelecgao da 
idealidade da camada das significagoes, tarefa que constitui a 
primeira preocupagao tanto da Logica Formal e Logica Trans- 
cendental, como das Investiga^Ses Logicas. Neste ultimo livro 
em particular, a primeira investigagao e inteiramente dedica- 
da ao problema. 

Este estudo se inicia pela discussao do duplo sentido da 
palavra signo (Zeichen). Embora todo signo seja signo de algo, 
nao e qualquer um que transporta consigo umla significagao 
(Bedeutung), a que se da o nome tambem de sentido (Sinn). 
Embora um distintivo qualquer ou um sinal de trafico apre- 
sentem-se, enquanto signos, como substitutes de coisas menta- 
das por eles, em si mesmo nao exprimem nada e nem; indicam 
nenhum sentido especifico. Pelo contrario, a expressao (Aus- 
druck), se por esta palavra entendermos o discurso ou parte 
dele, ou ainda todo signo essencialmente da miesma especie (20), 
significa e exprime algo diferente, refere-se a uma autentica 
significagao que nao se identifica com o objeto expressado. 
E' precise, portanto, distinguir dois tipos de relagao signo —- 
significado; 1) — a relagao sinal (Anzeige) — objeto signifi- 

(20) —• Husserl: Logische Untersuchungen: 1,5, pg. 30. 
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cado, que vincula diretamente dois objetos; 2) — a relagao 
signo-sentido-entidade expressada, que faz intervir um termo 
medio, cuja natureza cabe-nos ainda explicar. Do mesmo mo- 
do diferenciaremos a fungao indicativa ligada ao sinal. da fun- 
gao significativa inerente a expressao, muxto embora no dis- 
curso comunicativo as duas fungoes aparegam intimamente li- 
gadas. 

Encontra-se no signo puramente indicative "a circunstan- 
cia comum a certos objetos ou situagoes objetivas (21), de cuja 
exdstencia alguem possui conhecimento atual, de indicar a esse 
alguem a existencia de certos objetos ou situagoes objetivas, no 
sentido de que a convicgao de que os primeiros existem e vivida 
pela dita pessoa como motivo (motive de certo nao apreendido 
por intelecgao) para a convicgao ou presungao da existencia 
dos segundos" (22). Esta circunstancia estabelece uma unida- 
de descritiva entre os diversos momentos do sinal, que sao pen- 
sados conjuntamente como o sao, da mesma forma, os termos 
do juizo, embora entre os momentos do sinal nao se firme 
nenhuma relagao intelectiva, que funde entre eles uma regu- 
laridade ideal. Nada mais ha do que uma unificagao associati- 
vamjente explicavel. 

Alem de comportarem uma parte fisica de natureza niti- 
damiente indicativa: o fonemia ou a letra, as expressoes estao 
ligadas por associagdes a um conjunto de vivencias psiquicas 
que transformam estes fonemas ou estas letras em expressoes 
de algo (23). Nao se pode sem mais chamar essas vivencias de 
sentido ou de significagao antes de as submeter a um exame 
rigoroso, no intento de averiguar se todos os seus momentos 
sao de fato exclusivamente psicologicos. Comb exemplo desta 
falta de rigor descritivo, que caracteriza enfim todo o empiris- 
mo, cita-se o trabalho ja mencionado de Morris, onde o sentido, 
em sua dimensao pragmatica, encontra-se definido pelas ex- 
pectativas suscitadas pelo objeto funcionando como simbo- 

(21) —i Traduzimos Sachverhalt — por situa^ao objetiva. O termo designa o cor- 
relato noemAtico do ato de julgar. 

(22) —i Idem: 1,2, pg. 25. 
(23) — Idem: 1,6, pg. 31. 
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lo (24). Nao ha duvida de que toda expressao no discurso co- 
municativo funciona como sinal de pensamentos alheios. 
pois percebemos imjediatan^ente que aquele que fala, pensa e 
imagina tambem. Em virtude desta particular fungao indica- 
tiva da linguagem, designada por Husserl como fungao notifi- 
cativa (kundgebende Funktion) (25), conseguimos manter co- 
mercio com outras pessoas, conhecendo nao so objetos e si- 
tuagoes objetivas, mas tambem inumeras vivencias alheias. 
Para que tenhamos notfcia dessas vivencias alheias, e mister 
que vejamos os outros como pessoas, de sorte que a fungao nc- 
tificativa pressupoe enfim a empatia (Einfiihlung). 

No entanto, nao utilizamos expressoes apenas no discurso 
comunicativo. Muitas vezes, no silencio de nossas almas soli- 
tarias continuamos a pensar, nao mais acompanhando nossos 
pensamentos por palavras articuladas mas apenas por repre- 
sentagoes de palavras que nao se convertem, assim, em sinais 
para o mutuo entendimento e, muitas vezes, para o desenten- 
dimento humano. O sentido da expressao e tudo o que a ele 
estiver ligado nao pode entao se confundir com a fungao noti- 
ficativa simplesmente inexistente. Nao existe agora sinal al- 
gum. fonema ou letras, de modo que nada havera de motivar 
a convicgao na existencia do significado. Ja que se estabele- 
ceu, como condigao imprescindivel para que se desencadeie a 
fungao indicativa em geral, a existencia do sinal, no discurso 
solitario havera uma expressao sem sinal algum. Deve-se ter 
cuidado para nao confundir a palavra representada, que nao 
existe, com a palavra realmente existente. Do mesmo modo 
que nao se deve confundir as presentagoes da fantasia com o 
objeto fantasiado — a representagao do centauro com o proprio 
centauro imaginado — nao se ha de ton^ar a representagao do 
sinal em lugar do proprio sinal existente (26). O sinal veiculo 
em termos de Morris, o significante material possui a perdu- 
rabilidade de todo objeto empfrico e se diferencia das multi- 
plas representagoes que dele nos dao notfcia. Isto posto, a re- 
presentagao do sinal, ela mesma, nao esta apta a executar a 
(24) — Morris, opus clt. pg. 47. 
(25) — Husserl, opus cit.: 1,7, pg. 3. 
(26) — Idem I, 8, pg. 38, 
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fungao de sinal pelo simples fato de que ela nunca mais se re- 
pete. As mesmas representagoes ou as representagoes seme- 
Ihantes so adquirem a similitude, tantas vezes citada, por se 
referirem todas elas ao mesmlo objeto ou a um de seus aspectos 
particulares. E', pois, inteiramente ilicito transformar a pro- 
pria representagao em sinal, quando a perdurabilidade neces- 
saria para que algo funcione como sinal nao Ihe pertence de 
forma alguma. Foi somente em virtude da constante confu- 
sao operada pelo empirismo entre representagao e seu conteu- 
do que se pode pensar que a representagao do signo fosse ca- 
paz de desempenhar a fungao indicativa. 

Se voltarmos, porem, a examinar os mpmentos constituin- 
tes da expressao e a considerarmos igualmente no discurso co- 
municativo e na vida solitaria, constataremos a existencia dos 
dois invariantes seguintes: 1) — a propria expressao fisica ou 
mentalmente determinada; 2) — seu conteudo significativo ex- 
pressado. Este segundo elemento exige ainda elucidagao mais 
cuidada. 

De um ponto de vista meramente descritivo, o fenomeno 
concreto da expressao se manifesta, de um lado, como um fe- 
nomeno fisico simplesmente e, de outro, por atos que empres- 
tam significagao e eventualmente plenitude intuitiva. Gragas 
a estes atos deixa a expressao de ser apenas mero ruido para 
mentar algo objetivamente. Caso este algo se presente por in- 
termedio de intuigoes concOmlitantes ou, inadequadamente, por 
intermedio de imagens, o ato de mengao recebe cumprimento 
intuitive que realiza, assim, a referencia indicativa a uma dada 
entidade. Faltando tal plenitude, nao desaparece totalmente o 
ato de emprestar significagao que, embora irrealizado, perma- 
nece atuante na qualidade de mengao a uma entidade nunca 
alcangada (27). 

Impoe-se desta rrtaneira a distingao entre atos vazios e 
atos plenos, que norteara toda e qualquer exploragao fenome- 
nologica da consciencia. A consciencia de alguma coisa pode 
subsistir unicamente como intengao vazia, cega porque nao 

(27) — Idem, 1,9, pgs. 37 3. 
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foi esclarecida pela presenga da intuigao empi'rica ou intelctual. 
O puro ato psiquico de emprestar significagao, doador de senti- 
do, podera ter lugar, por exemplo, na leitura de um abstrato 
teorema da teoria dos conjuntos, cuja significagao, embora a- 
preendida, nao fosse acompanhada por imagens concomitantes 
que a concretizasem ou fosse apenas seguida por representa- 
Qoes tao desconexas e particulares ao leitor que nao seriam, su- 
ficientes para preencher, mesmo de uma maneira imperfeita e 
inadequada, a menqao vacua pura. Se, na verdade, o ato signi- 
ficativo puro acontece raramente na vida do espfrito, nao e por 
isso que se confunde com as representaqoes preenchedoras in- 
tuitivamente plenas ou com as diversas imagens que Ihe sao 
concomitantes. No que conceme a estas ultimas, podenamos 
cogitar que elas fossem a propria significagao. No entanto, pa- 
ra que nos convengamjos da especificidade do ato significativo 
em relagao a todos os outros estados de consciencia que o se- 
guem, basta-nos lembrar que as vivencias acompanhadoras 
nao se ligam ao ato significativo por um vinculo essencial, pois 
a mesma significagao, de que reiteradamente tomamos cons- 
ciencia, cerca-se cada vez por imagens diferentes (28). 

O ato significativo puro, momento psiquico real de uma 
consciencia concreta, nao se identifica, contudo, coimf a signifi- 
cagao para a qual ele se dirige. De que forma se diferencia o 
sentido mentado do ato real que o menta? Prosseguir nesta 
diregao e conseguir confirmar a distingao presumida e trans- 
por os limites do empirismo e abandonar, de uma vez, o uni- 
verse psicologico tal como fora instaurado por Locke. Pois os 
escritos desse autor fizeram com que, durante miuito tempo, se 
acreditasse que tudo o que ocorre na mente deve ipso facto ser 
de natureza psiquica e, cotmo tal, redutivel a um con junto de 
representagoes. Deste momento em diante nao se rompe a es- 
fera impermeavel da imanencia do espirito. Na verdade, dis- 
tingue-se o material sensivel originario da imensa construgao 
da memoria que sob re ele se assenta. Mas, desde que o mate- 
rial sensivel donde tudo provem restringe-se a irremediavel 

<28) — Idem, 1,17 pg. 61. 
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imianencia das sensagoes, nao ha mmos de se atingir o trans- 
cendente. A consciencia fecha-se sobre si mesma como uma 
redoma opaca, onde panorama e horizonte sao apenas fantas- 
magorias engendradas em sua loucura coerente. Aceitar, en- 
tretanto, este postulado filosofico so teria cabimento depois de 
uma investigagao rigorosa da consciencia, que comprovasse 
de uma vez sua validade. 

Ora, para Husserl, se examinarmos cuidadosamente os atos 
significativos nao podemos deixar de constatar que todos eles 
mentam uma entidade transcendente de natureza nao psiquica. 
fiste algo mentado patenteia seu carater ideal, sua idealidade 
comp diremos de agora em diante. se for comparado aos mdl- 
tiplos atos concretos que a ele aludem. Se dissermos, por exem- 
plo: "O oceano banha Brasilia", este enunciado possui uma 
autentica significagao, que se distingue, por um lado, dos di- 
versos estados de consciencia pelos quais a mentamos e, por 
outro, da situagao objetiva referida na significagao. No exem- 
plo citado, embora o sentido seja perfeitamente delimitado e 
inteligivel, nao existe nenhuma situagao objetiva correspon- 
dente. Da mesma maneira, portanto, pela qual uma represen- 
tagao presenta-se imediatamente ao espirito, tarpbem se pre- 
sentara o conteudo desta representagao. Somente quando se 
tematiza o proprio estado de consciencia e que este conteudo 
e de fato psiquico. Todas as outras vezes, porem, pertencera a 
uma das mais diversas regioes do ser. Destarte, ao passarmos 
do estudo do ato para o da significagao mentada, a analise sub- 
jetiva da lugar a objetiva (29). 

Nao nos cabe agora fazer o exame complete do problema 
do sentido, que nos forgaria a estudar a fenomenologia inteira. 
Basta-nos mostrar como a analise rigorosa dos dados do espi- 
rito, tais cqimo se apresentam imediatamente, leva-nos a afir- 
mar a polaridade das representagoes. Estas cindem-se, entao, 
de uma parte em um momento psiquico e, de outra, em um mo- 
men to objetivo. No que conceme as expressoes, o momento 
objetivo divide-se, por sua vez, num momento eidetico, a signi- 

(29) — Idem I, XI, pgs. 42 3. 
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ficagao, e num outro de natureza qualquer. Todos esses mo- 
men tos sao partes dependentes de umi mesmo todo e seria 
absurdo a existencia de um so capaz de subsistir de per si. Em 
particular, o reino das significagoes so "existe" como corre- 
late noematico dos atos que emprestam significagao e somente 
na qualidade de seus conteudos reais ou possiveis constitui-se 
cofmo transcendencia eidetica. 

A significagao, enquanto idealidade, mantem com os mul- 
tiples atos significativos que a mentana o mesmo tipo de rela- 
gao que a especie vermelho mantem com as inumeras superfi- 
cies coloridas de vermelho (30). Simetrica(mjente, varias signi- 
ficagdes podem referir-se a mesma situagao objetiva. Por 
exemplo, "O vencedor de lena" e "O vencido de Waterloo" 
sao duas significagoes eideticas distintas que aludem ao mes- 
mo objeto empirico: Napoleao. No entanto, a propria signifi- 
cagao nao e tema direto do ato significativo que, pelo contra- 
rio, se dirige exclusivamente a situagao objetiva. Mas, como 
esta situagao nao pode ser nem expressa nem pensada a nao 
ser por intermedio de uma significagao qualquer, todo objeto 
empirico e toda situagao objetiva, em geral, vem-se transpor- 
tados para o reino do "Logos", para o conceptual e, assim, para 
o geral (31). Ate mesmo a expressao de um fato singular, na 
medida em que e feita atraves de significagoes, pertencera pois 
ao reino do conceito, a camada nocional, que vela transliicida- 
mente a visao direta da coisa presentada pela percepgao. 

O algo mentado pela expressao pode apresentar-se atual- 
mente ao espirito gragas a intuigoes que o acompanhajmi ou, 
como no caso de um, cumprimento inadequado, gragas apenas 
a imagens. Para que se tenha consciencia de que a significa- 
gao agora preenchida pela intuigao permjanece a mesma signi- 
ficagao anteriormente mentada vacuamente, e mister que. no 
conteudo do ato intuitivo, um mesmo momento significativo 
correspondente se destaque do objeto intuido. Como e a mes- 
ma significagao que surge agora totalmente preenchida, o con- 
teudo da intuigao divide-se em duas partes: 1) — aquela que 

(30) — Idem, T, 31, pg. 100. 
(31) — Husserl: Ideen... I, pg. 257. 
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coincide com a significagao vazia, que Husserl denomina sen- 
tido impletivo (32); 2) — aquela outra que garante ao objeto 
uma singularidade concreta. Cumprida a referencia ao objeto 
"podem-se assinalar como expressadas ainda duas coisas: por 
um lado, o proprio objeto mentado, por certo, desta ou daque- 
la maneira, por outro lado, em sentido proprio, o correlate 
ideal do ato de cumprimento significative, ato que o consti- 
tui" (33). A este correlate conceptual, que habita o conteudo 
da intuigao (empirica se descermos ate as origens) comlo parte 
dependente e heteronoma, Husserl da o nome de essencia, 
quando todos os seus momentos puramente significativos, isto 
e, apenas mentados, receberem o impacto do preenchimento 
intuitivo. Nao sendo a essencia nada mais do que este sentido 
impletivo (34), a significagao purificada de elementos intuiti- 
vos nao e a rigor uma essencia mias, secundariamente podera 
assim ser chamada, se admitir um perfeito cumprimento (35). 

Ja que todo fate empirico e habitado pela essencia como 
momento conceptual tematizavel por si proprio, todo fato em- 
pirico toma-se exprimtivel no puro reino das significagoes. Na 
verdade, este dominio e mjuito mais rico do que o mundo do? 
objetos empiricos porque, depois das significagoes terem sido 
criadas, sao susceptiveis de serem articuladas, de acordo com 
certas regras morfologicas, em enunciados complexes que po- 
derao ou receber cumprimento categorial, como por exemplo 
o conceito matematico, ou nao receber preenchimento algum 
possivel, formando assim um absurdo. Posta de lado, porem, 
a intuigao empirica ainda nao expressa num enunciado, tudo 
aquilo de que tomamos consciencia e apreendido por interme- 
dio de uma camada de nogoes, do estrato do Logos, que encobre 
assim toda sorte de entidades, desdobrando entre a consciencia 
singular e o mundo o veu claro e transparente, mas muitas ve- 

(32) — Traduzimos erfullende Sinn por sentido impletivo, como sugerem Manuel G. 
Morente e Jose Gaos que, em sua excelente traducao das Investigacoes Lo- 
gicas, formaram a palavra a partir da forma latlna implere. 

(33) —i Husserl — Logische Untersuchungen I, 14 pg. 50; para o problema do 
cumprimento ou preenchimento veja-se a primelra secgao da Sexta Inves- 
tigagao que, por ser um llvro rarissimo, s6 nos e acessivel na quase tao 
rara traducao espanhola cltada. 

(34) — Idem I. 21, pg. 72. 
(35) — Idem, VI, 29, pg. Ill do 6o vol. da traducao cltada. 
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zes traigoeiro, do conceito. "Umi medium intencional proprio 
se nos apresenta que, conforme sua propria essencia, possui a 
caracteristica de refletir, por assim dizer, toda outra intencio- 
nalidade segundo forma e conteiido, de reproduzir em cores 
originais e de imaginar assim sua propria forma de conceptua- 
lidade" (36). 

4 — A significagao reduzida ao atributo, a essencia: 

O temor de um platonismo mal compreendido parece ter 
influenciado a historia da filosofia no sentido de fazer com que 
os filosofos evitassem um encontro face a face com a idealidade 
da significagao, tal como se apresenta a uma analise desar- 
mada da consciencia, e com as conseqiiencias que disso decor- 
rem. O empirismo, de sua parte, passou simplesmpnte a ne- 
gar a existencia do eidetico sob todas as suas formas, recusan- 
do-se a levar em consideragao o estrato do Logos. Esta des- 
consideragao e, no final de contas, o prim/eiro motor que o ani- 
ma. 

Como toda filosofia se assenta, mais cedo ou mais tarde. 
numa serie de fatos que, em ultima instancia, sao testemunha- 
dos pela evidencia pessoal, nao ha nenhum argumento teorico 
que se possa contrapor ao empirista que, ao ser arguido se 
percebe ou nao a significagao como ideia, responde pela ne- 
gativa. Estamos numa situagao analoga aquela em que o nos- 
so intelocutor, dotado de perfeitos orgaos dos sentidos, decla- 
rasse nao ver o objeto colocado em| sua frente. Mas, se no pia - 
no da praxis estao a nossa disposigao varies recursos, mesmo 
os mjais violentos, para que fique convencido da existencia 
maciga do objeto presentado, no piano puramente teorico e 
numa filosofia em que os argumentos provenientes da praxis 
fossem excluidos de antemao, nenhum modo ha para forgar o 
interlocutor a ver o que "nao ve". O filosofo tern toda a liber- 
dade de responder como quiser, ou melhor, como as influen- 
cias ideologicas o levarem a querer, a questao quid facti. 

(36) — Husserl — Ideen... I, pg. 257. 
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Recusada as significagoes qualquer autonomia ontologica, 
desaparecem por sua vez todos os motives que nos levam a 
distinguir a palavra como uma especie diferente de signo. O 
esquema da fungao indicativa, comportamlentalmente definido. 
toma-se aplicavel a todas as esferas dos seres, onde algo apa- 
rece como substitute de outra coisa qualquer. Nao ha assim 
nenhuma razao para que se estude a parte as expressoes lin- 
guisticas. Isto nao imjplica, todavia, no desaparecimento com- 
plete do problema da significagao. Ate mesmo os autores, co- 
mo Morris por exemplo, que acreditam ser sua discussao teo- 
ricamente dispensavel (37), tern; que se haver com o fato de 
que expressoes diferentes aludem de maneiras diferentes a 
uma mesma coisa significada. Mas o problema e transferido 
agora do logico para o piano psicologico, pois por significagao 
se entendera sempre aqueles estados de consciencia que acom- 
panham a expressao articulada. Usando-se da terminologia 
fenomenologica, dir-se-a que a fungao notificativa, em vez de 
indicar as vivencias de quern pronuncia o enunciado, indicara a 
propria significagao deste mesmo enunciado, considerada como 
uma dentre aquelas vivencias. Vejamos, no caso particular de 
Mill, como esta transformiagao e efetuada. 

Os nomes nao atuam apenas como marcas, que atrairiam a 
atengao para a semelhanga da representagao com a representa- 
gao passada, e como signo dessa similitude para outro inter- 
locutor. Exercem ainda a fungao de designar o objeto (deno- 
tagao) e de aludir indiretamente aos atributos desse mesmo 
objeto (conotagao) (38). A denotagao institui um vinculo en- 
tre o nome e a coisa denotada sem que haja a interposigao de 
qualquer elemento conceptual, pois, ao me exprimir, minha 
crenga se dirige diretamente ao seu objeto e nao a sua ideia. 
Nos termos do proprio autor, "quando emprego o nome com o 
proposito de exprimir uma crenga, essa crenga concerne a pro- 
pria coisa e nao a minha ideia dela" (39). Na verdade, nao e 
a coisa, ela mesma, mas a concepgao (conception) da coisa que 

(37) — Morris — opus cit. pg. 43. 
(38) — S. of L. 1,2,5. 
(39) — S. of L. 1,2,1. 



comparece diante de nos convocada pelo nome. Mill, porem. 
que pretende nao confundir nunca a coisa com sua propria 
concepgao, isto e, com as representagoes dessa coisa, acredita 
que se deve por de lado a concepgao para se ater exclusiva- 
mente ao objeto significado ele mesmo, ja que o objeto da 
crenga e a propria coisa e nao o fenomeno psiquico (40). Em 
suma, Mill nega a significagao corpo ideia porque nao e temati- 
zada no ato da expressao. No entanto, e precisamente esta 
passagem da concepgao para a coisa, designada por Husserl de 
ato significative, que requer urpa elucidagao. No que concer- 
ne a Mill, somente sera este esclarecido quando estudarmos, lo- 
go abaixo, o sentido dos nomes proprios. 

As palavras se diferenciam no enunciado conforme exer- 
gam ou nao a fungao designadora. Temos assim. por um lado, 
os nomes, sejam eles formados de utnla so ou de varias pala- 
vras, que, desempenhando na sentenga o papel de sujeito ou 
de objeto, aludem diretamente a coisa para afirma-la ou nega- 
la. Ai se incluem tambem os adjetivos quando em fungao pre- 
dicativa pois, mesmo se forem empregados separadamente, es- 
tarao sempre acompanhados por um substantive oculto. Por 
exemplo: "O circulo e redondo" e forma eliptica da proposigao; 
"O circulo e um objeto redondo". Ha. contudo, por outro lado. 
palavras que nao exprimem nenhuma coisa que possa ser afir- 
mada ou negada, tais como de, para, verdadeiraffnente, os pro- 
nomes em geral exceto os diretos e ate miesmp os adjetivos 
quando empregados isoladamente. De fato, nao se diz que "O 
pesado caiu", nem que "O verdadeiro e afirmado", a nao ser 
que utilizemos essas palavras figuradamente, subentendendo 
objeto na primeira e enunciado na segunda frase. As palavras 
que nao aludem diretamente a coisa recebem o nome de ter- 
mos sincategorematicos e os seus opostos, os nomes, sao cha- 
mados termos categorematicos, conforme a tradigao dos logi- 
cos escolasticos. Evidentemente nao levamos em consideragao 
o uso dos sincategorematicos como nomes de si mesmos, isto 
e, em, suppositio materialis (41). 

(40) —> Ibidem. 
(41) — S. of L. I, 2,2. 
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Alem, de designar diretamente o objeto, ha certos nomes 
que indicami ainda no objeto designado a existencia de um ou 
de varios atributos. Sao os nomes ditos conotativos. Branco, 
comprido, virtuoso, por exemplo, denotam coisas como papel, 
neve, regua, homem, etc. e conotam os atributos brancura, 
comprimento, virtude. Branco e predicado da coisa, mas nao 
do atributo brancura. Branca e a coisa e nao a brancura. Ao 
se dizer, enrretanto, que o objeto e branco, implicitamente se 
emmcia que o mesmo objeto possui o atributo brancura. Do 
mesmo modo, virtuoso e nome da classe de certos homens, ca- 
da um dos quais provavelmente possui seu nome proprio, mas 
e somente em vista de todos os seus membros possuirem o atri- 
buto virtude que sao assim denominados (42). 

Sao conotativos todos os nomes gerais concretos, como ho- 
mem, mlesa etc. pois conotam conjuntamente ujrua porgao de 
atributos. E' raro um nome conotar apenas um unico atributo. 
Em geral alude a muitos deles sem que sejam precisados de 
uma forma explfcita, de sorte que a conotagao de um nome 
normalmente e ambigua dando origem a toda especie de ma- 
lentendidos. A nao ser que se lide com uma linguagem artifi- 
cialmente criada onde todos os termos sao bem definidos. Sob 
certas condigoes, entretanto, nao e totalmente inconveniente a 
falta de um perfeito delineamento da conotagao "e casos havera 
em que os objetivos da linguagem sao mais alcangados por ela 
do que por uma comjpleta precisao. Na medida em que, por 
exemplo na historia natural, individuos ou especies, de carater 
nao muito bem marcado, podeml ser agrupados junto daqueles 
individuos ou especies muito mais fortemente caracterizados, 
que ostentam a mais proxima simlilitude no conjunto de suas 
propriedades" (43). 

Para Mill sao ainda conotativas certas expressoes que 
exercem a fungao de nomes proprios, mas transmitem ao mes- 
mo tempo um certo conhecimento sobre a pessoa ou coisa no- 
meada. Trata-se do que em logica mjodema correntemente 

(42) — s. of L. 1,2,5. 
(43) — Ibidem, 
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se denomina descrigao (44). "O pai de Socrates" equivale a 
palavra Sofronico mas, ao contrario desse ultimjo nome, a ex- 
pressao conota uma propriedade de uma certa pessoa. 

Os nomes proprios nao transmitem conhecimento algum 
sobre o designatum e nao sao, portanto, conotativos. Desem- 
penham o papel estrito de signo, do mesmo mpdo que o ladrao 
das Mil e Uma Noites mlarcava a casa que iria roubar. 

Pois bem, a significagao (meaning ou signification) do no- 
me reside exclusivamente em sua conota^ao e de modo nenhum 
em sua denotagao. "Quando enunciamos o nomle proprio de al- 
guma coisa, quando dizemos, apontando para este homem, es- 
te e Brown ou Smith, ou, apontando para uma cidade, esta e 
York, nao comunicamos ao ouvinte, pelo simples fato de agir 
assim, nenhuma informagao sobre eles, exceto seus nomes... De 
outro modo, quando declararmos os nomes conotativos de um 
objeto, quando dissermos: "A cidade e feita de marmore", 
transmitiremos ao ouvinte uma informagao talvez totalmente 
nova, simplesmnte atraves da significagao (signification) do 
complexo nome conotativo "feito de marmore". Tais nomes 
nao sao signos de simples objetos criados porque tivemos a oca- 
siao de pensar e de falar desses objetos individualmente, mas 
signos acompanhados de um atributo. fiste signo seria como 
uma especie de libre que vestisse todos os objetos que a pos- 
suissem reconhecidamente. Nao sao simples niarcas mas, alem 
disso, sao marcas significativas. A conotagao e que constitui 
seu significado (signifiance)" (45). Todos os nomes gerais con- 
cretes, todas as descrigoes sao, deste modo, significativos, na 
rqedida que aludem sempre a atributos que formam suas res- 
pectivas significagoes. Isto e, denaminam atributos e nao coi- 
sas. Mas, a nao ser em casos muito especiais, sao varios os atri- 
butos conotados, de sorte que cada significagao e constituida 
por um con junto de atributos associativamente enfeixados. A 
estes atributos Mill da o nome de essencia (46), pretendendo 

(44) — Tecnicamente Mill emprega o termo descrigao para as definigoes defeituo- 
sas, onde o nome da classe e definido por alguns de seus acidentes e nao 
por sua essfencia. S. of L. I, 8,4. 

(45) — Ibidem. 
(46) — S. of L. 1,6,2. 
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resolver, assim, o problema da predicagao essencial e acidental 
e, por conseguinte, preparando o terreno para a posterior dis- 
tingao entre juizos analiticos e sinteticos. Em contraposigao a 
Aristoteles e aos escolasticos, nao entende por predicado essen- 
cial aquele que necessariajrxente deve ser imputado ao objeto 
e sem o qual este nao poderia ser tal como e, nem por predicado 
acidental aquele que o objeto pode ou nao possuir. Esta forma 
de impossibilidade que define a essencia e para Mill uma con- 
vengao de linguagem, nada havendo, portanto, que nos force 
a tomar a racionalidade, em vez de outro atributo qualquer 
que sempre acompanha a nogao de hofmem, como predicado 
essencial pertencente a sua definigao. Assim, todos os atribu- 
tos aludidos pela conotagao sao incorporados a essencia. "A 
essencia de homem simplesmente significa a totalidade dos atri- 
butos conotados pela palavra, qualquer um desses atributos 
tornado singularmfente e uma propriedade essencial do ho- 
mem" (42). Entretanto, esta solugao e completamente inocua 
e artificial .ComJo a significagao nao e ela mesma mentada pe- 
la palavra, mas sim a coisa significada, como os atributos que 
comumente imputamjos a um objeto dependem do grau de fa- 
miliaridade com que cada pessoa o pensa, familiaridade esta 
determinada por sua experiencia individual e pelo conjunto de 
conhecimentos de uma epoca, nao e possivel tragar um limite 
nitido entre os predicados essenciais conotados e aqueles que 
depois Ihe sao acrescentados pelo progredir do conhecimento 
da coisa. Em suma, a diferenga entre estes dois tipos de predi- 
cado converte-se em mera questao de habito e, quando se tra- 
tar de uma linguagem artificialmente criada, de conveniencias. 

A esta dificuldade acresce ainda outra. Os nomes proprios, 
nao sendo conotativos no sentido exposto, ficam desprovidos 
de toda e qualquer significagao, servindo imicamente na qua- 
lidade de sinais, de sorte que os individuos em geral nao pos- 
suem essencia (48). Esta sera uma conseqiiencia inevitavel se 
a fungao signaletica do nome proprio ficar demonstrada, de 
modo que este tipo de nominagao ocorrera fenomenologicamen- 
(47) — Ibidim. 
(48) — S. of L. 1,6,3. 
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te sem o auxilio de urn sentido intermediario entre o sinal- 
-veiculo e a coisa apontada. Mas vejamos como Husserl estudou 
esta questao na Primeira Investigagao Logica. 

De seu ponto de vista, gragas a fungao notificativa, o no- 
me proprio como qualquer outra expressao atua tambem como 
sinal. Mas a fungao notificativa e apenas auxiliar da fungao 
significativa, isto e, dos atos que emprestam sentido. Primeira- 
mente nao nos interessa a representagao notificada, na sua 
qualidade de fenameno psiquico concomitante, mas nossa aten- 
gao se dirige diretamente ao objeto referido. Ora, o nome pro- 
prio nao atua como sinal em referencia ao objeto, mas sim em 
relagao as vivencias concomitantes. "Isto se torna perfeitamen- 
te claro se lembrarmos que a essencia do sinal cabe assinalar 
um fato, uma existencia, enquanto que o objeto nomeado nao 
precisa apresentar-se como existente. Quando Mill, prolongan- 
do sua analogia, poe o norrte proprio e a representagao da pes- 
soa nomeada essencialmente na mesma conexao que o trago de 
giz com a casa — acrescentando porem que, ao mesmo tempo 
que esta conexao ocorre para nos e logo que o sinal fere nossa 
vista ou surje no nosso pensamento, poderiamps pensar no 
objeto individual — a analogia se parte em dois precisamente 
por causa deste complemento" (49). Em; suma, Husserl mostra 
como a confusao de Mill, que tern origem na falta de uma des- 
crigao precisa do fenomeno, decorre primeiramente da confusao 
entre existencia e a representagao da existencia e, depois, do 
fato de nao considerar a nova intencionalidade subrepticiamen- 
te introduzida, aquela que vai do pensamento ao objeto pensa- 
do. Como tal o signo alude apenas aos pensamentos e nao ao 
objeto pensado. 

Ignorando a tendencia realista de Mill, verificamos que a 
relagao que se estabelece entre as sensagoes reais e as sensa- 
goes contingentes deve ser concebida nos moldes de uma relagao 
de signo a coisa significada. Se ainda mais nos lembrarmos de 
que o conteudo da sensagao contingente nao pode, por sua pro- 
pria natureza, apresentar-se como existente, a objegao de Hus- 
serl. acima mencionada. atinge, tambem a teoria associacionista 
(49) — Husserl — Log, Unter^uch I, 16, pgs. 59 oD 
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da percepgao. No proprio nucleo da percepgao encontramos, 
assimj, uma serie de momentos meramente significativos e nao 
apenas assinalados como pretende Mill, isto e, a percepgao e 
composta tanto por momentos presentes plenamente intuidos, 
como por momentos conceptuais mencionados vacuamente. A 
nao ser em casos especiais, a percepgao em geral comportara 
sempre uma dose de inadequagao provocada por seu conteudo 
intelectual. Isto posto, abrem-se novas e amplas perspectivas 
para o estudo da percepgao e sua plenitude intuitiva, assim 
como das relagoes entre o entendimento e a sensibilidade. fiste 
fato e suas importantes conseqiiencias foram explorados por 
Husserl na Sexta Investigagao Logica. 

5 — Uma replica possivel a objegao de Husserl: 

O ceme da objegao de Husserl a teoria do conceito de Mill 
consiste no reproche de que este, ao caracterizar a relagao do 
conceito a sua extensao pelo binomio sinal-coisa significada, 
nao leva em consideragao o fato de que, no discurso nao pro- 
nunciado, a existencia do sinal-veiculo, como condigao sine 
qua non do estabelecimento da relagao, e substituida pela me- 
ra representagao dessa mesma existencia. Mas, para que o ar- 
gumento seja valido, ha de se tomar a intencionalidade como 
dado ultimo e irredutivel do espirito, sem o que a distingao 
entre estado de consciencia e seu conteudo intencional perde o 
sentido. Ora, por varias vezes tivemos a ocasiao de esclarecer 
que este "defeito" do empirismo decorre do ponto de vista ge- 
netico sob o qual encara todos os fenomenos psiquicos, fazendo 
da genese o fator primprdial de sua explicagao, de sorte que a 
propria intencionalidade e ela mesma constituida. Nao seria 
possivel, entao, imaginar uma resposta empirista as contesta- 
goes da fenotnienologia que fosse de bom grado subscrita por 
Mill? Antes, porem, de empreendermos tal tarefa, vale a pena 
mencionar rapidamente algumas objegoes que poderiam ser 
desenvolvidas contra a tese de Husserl que institui a significa- 
gao como ideia pura. Ainda que essas objegoes nao se enqua- 
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dremi no universo psicologista, facilmtente sao nele transponf- 
veis. 

E' obvio que, para Morris, a questao se resolve no modo de 
circunscrever sua propria problematica. Tudo o que escapar 
da esfera do comportamento deve ser relegado ao segundo pia- 
no. Corqo as representagoes das palavras sao unicairtente ac- 
cess! veis por via da introspecgao, metodo cujas desvantagens 
sao por demais conhecidas, nao convem sobrecarregar o estudo 
da semiosis e, em particular, o da linguagem, com especulagoes, 
a proposito de um discurso que nao se manifesta objetivamen- 
te, isto e, o discurso da alma solitaria. Como ciencia, a semio- 
sis restringe-se ao estudo do signo articulado, devendo deixar 
para um outro tipo de psicologia, se esta for possivel, o pro- 
blema de se saber como somos capazes de pensar por '"ima- 
gens" de letras e de fonemas. No entanto, isto ja o forgaria a 
limitar seu terreno de aplicagao, pois Morris pretende que seus 
miodelos sejam tambem aplicaveis ao estudo da percepgao. 

Ainda mais, aceita a distingao entre o sinal e a palavra, 
implicitamente passamlos a reconhecer a "existencia" do es- 
trato do Logos e a possiblidade de se considerar o eidetico en- 
quanto tal, o que pode parecer ao cientista um retorno ao que 
comumente se designa por verbalismo da filosofia tradicional. 
As significagoes puras subordinam-se a ordenagao determinada 
pelas relagoes de genero e especie, relagoes estas que corres- 
pondem a uma ontologia de tipo aristotelico, que se funda na 
predominancia gnoseologica do objeto da percepgao. Sao as 
ideias diretamente ligadas as coisas visiveis que se encaixam 
em generos sucessivos, cuja mutua dependencia e apreendida 
por intelecgao. Pelo contrario, a ciencia .mtoderna nasce quan- 
do se substituem] objetos e relagoes puramente evidentes por 
esquemas abstratos operacionais que deles dao conta, reduzin- 
do-se as aparencias mais diversas a um unico modelo formal, 
fistes modelos matematicamente determinaveis inserem-se nu- 
ma teoria. cuja estrutura nao pode mais ser descrita pela rela- 
gao genero-especie. De sorte que, assim como na fisica o con- 
ceito de campo explica uma porgao de fenomenos, que ninguem 
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a primeira vista cogitaria por em relagao, poder-se-ia dizer que 
o esquema semiotico, tal como foi definido por Morris, reduz 
tipos de signos aparentemente diversos a um mesmo esquema 
cientifico, deixando de lado outras peculiaridades irrelevantes. 
Destarte, mesmb que nos pusessemos de acordo sobre a exis- 
tencia de certas significagoes eideticas, intuitivamente apreen- 
si'veis, estariamos no direito de rejeita-las como aparencias im- 
prestaveis para a elaboragao cientifica. 

Se se pretende chegar a uma teoria cientifica do signo, e 
perfeitamente licito proper um modelo abstrato e operacional 
que violente os dados evidentes e, talvez, que nao leve em con- 
sideragao a diversidade essencial das regioes ontologicas a quc- 
se aplica. Nao se trata, porem, apenas de estabelecer uma cien- 
cia do signo que se alinhe as outras ciencias ja constituidas, 
mas de elucidar as nogoes de conceito e de significagao (em 
Mill e em Husserl identificam-se essas duas nogoes), confor- 
me sao empregadas tanto na elaboragao de uma ciencia qual- 
quer, como no pensamiento cotidiano de cada um de nos. A 
ciencia, tal como a entendem os proprios cientistas, e um sa- 
ber parcelado que, para chegar a sua auto-consciencia, ha de 
se subordinar a uma teoria geral que tenha entre suas tare- 
fas mais importantes a elucidagao do conceito. E' precise nao 
se esquecer, portanto, da anterioridade da problematica filo- 
sofica pura, a fim de nao Ihe aplicar metodos validos apenas 
no amjbito das ciencias. Se quisermos fundar o conhecimento 
cientifico, nao devemos dele langar mao como se fosse a ulti- 
ma instancia da verdade, a nao ser que se suponha que o conhe- 
cimento cientifico efetuado ja realizou todas as formas possi- 
veis do saber. 

Mas uma analise do conceito e inconsistente se nao levar 
em consideragao o pensamento como obra comum da humani- 
dade e o proprio processo pelo qual este pensamiento e consti- 
tuido. E nesta tematizagao do processo e inevitavel o retomo 
a propria consciencia individual, a consciencia situada pela 
qual o miundo me aparece, para que se a explore sistematica- 
mente e, em particular, seus atos cognoscitivos. Deste ponto 
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de vista, ate mesmb a volta a consciencia psicologica, tal qual 
Mill a entende, adquire sentido muito mais profundo do que a 
tentativa neopositivista de resolver todos os problemas gnoseo- 
logicos no nivel de atomos de percepgao de situagoes. No en- 
tanto, se Mill chega a propor a consciencia como tema de suas 
investigagoes, nao admite, todavia, que a evidencia seja ela 
mesma criterio ultimo de verdade. A suposigao de uma qui- 
maca mental, que altera a originariedade do emergente na 
consciencia, e razao suficiente para que suspeite de todo dado 
enquanto tal que, por isso mesmo, deve ser substitm'do por um 
processo genetico. Mas, se a explicagao genetica tern como fi- 
nalidade dar conta do dado emergente tal como se presenta, 
quando quisermos aferir sua validade somos forqados a compa- 
rar os resultados a que chega o processo artificialmente cons- 
truido com os dados psiquicos presentados, cujo unico acesso 
ha de ser propiciado pela evidencia. E', desse rqodo, impres- 
cindivel o apelo, mais cedo ou mais tarde, a uma evidencia, de 
sorte que a propria ideia de uma qufmlica mental reclama a ta- 
refa previa de explorar sistematicamente os dados da conscien- 
cia tais como se dao a um exame desarmado. Nao tern, de ou- 
tra parte, cabimento algum a rejeigao parcial da evidencia co- 
mo criterio de verdade dos problemas do conhecimento, por- 
que, fazendo-se imprescindivel em certas etapas da explicaqao. 
nao saberiamos distinguir quais as aparencias que deveriam 
ser tomadas como corretamente evidentes e quais as que foram 
adulteradas. Em suma, se a rejeiqao total da evidencia corta 
todas as vias de acesso aos fenomenos da consciencia, sua re- 
jeiqao parcial e absurda e impraticavel. Impondo-se como uni- 
co ato do espirito que fornece material para uma reflexao so- 
bre si mesmo, da-se ao mesmo tempo como criterio ultimo e 
inarredavel de aferiqao da objetividade e da verdade deste 
mesmo material. Pouco importa que uma possivel genese ma- 
cule a originariedade historica do dado psicologico. Desde que 
nos proponhamjos a explorar sistematicamente a consciencia, e 
inevitavel cumprir a previa tarefa de descrever tudo o que nela 
se passa. A analise fenomenologica possui, entao, indiscutivel 
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prioridade diante de qualquer exame psicologico de tipo gene- 
tico. E', no entanto, apenas u(mia anterioridade filosofica, sem 
que se negue a validade e ate mesmo a importancia extraordi- 
naria desse tipo de estudo diacronico. Observamos finalmente 
que, devendo ser reconhecida ate mesmo pelo psicologismo env 
pirista, a inadiavel analise previa se apresenta como um(a con- 
digao de sua propria realiza^ao como filosofia. Sob este as- 
pecto, a fenomenologia husserliana prolonga o universo do em- 
pirismo ingles, abrindo nele Uiin|a brecha irremediavel que 
atinge o proprio nucleo de suas intengoes filosoficas. 

E' obvio que a evidencia, considerada como o cumprimen- 
to das intengoes significativas, com(o o preenchimento da signi- 
ficagao pela intuigao correspondente, nao e ato pontual que 
num dado instante presenta corretamente o objeto desdobrado 
em todos os seus horizontes. Toda evidencia sofre as miesmas 
vicissitudes da percepgao sensivel, um de seus tipos particula- 
res, que nem por isso deixa de ser a primeira via de acesso ao 
mundo real. Nao se exclui, de outra parte, a possibilidade de 
que as significagoes assiim, apreendidas, em ultima instancia, 
possam sofrer, no interior da filosofia e das ciencias que delas 
se ocupam, um process© de dinamiizagao fundado no escalona- 
mento de evidencias interrelacionadas e as vezes antagonicas. 
Isto ja implicaria, no entanto, em extravasar o ambito de uma 
filosofia da consciencia, em reconhecer processos dinamizado- 
res das significagoes vividas que operam fora do eu e que por 
fim emprestariam a nogao de existencia, que e a base onde se 
fundam as analises husserlianas sobre a significagao, um signi- 
ficado diferente do que e adm(issfvel dentro do psicologismo de 
Mill e do intuicionismo de Husserl. So assim e possivel deixar 
de encarar a existencia como a atualizagao ou o preenchimjento 
de uma significagao vazia para ver nela uma dimensao do pro- 
prio conceito, tal como acontece na logica matematica, onde a 
existencia pode provir da negagao de um quantificador uni- 
versal . 

Se voltarmos porem a antiga discussao do problema do 
sentido, verificamos que resta a Mill, como ultimo recurso pa- 
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ra salvaguardar sua posigao, aceitar como evidente a distingao 
entre a representagao do sinal existente e sua propria exis- 
tencia, reduzindo-a, contudo, a uma miera distingao verbal (50). 
De fato, a existencia representada separa-se da representa^ao 
apenas por ser aquela a fusao de muitas destas, de sorte que, 
no fundo, o sinal e ele mesmio sua propria representaqao. O 
que distingue, no discurso da alma solitaria, a representaqao 
do signo de sua percepgao no discurso articulado e mera ques- 
tao de intensidade do estado de consciencia, provocada pela 
utilizagao mais intensa do proprio signo. Nao e porque o sinal 
nao e dado perceptualmente no discurso nao articulado que se 
ha de distinguir a palavra de um sinal qualquer, sendo comple- 
tamente indiferente que o sinal se apresente na percepgao ou 
apenas em imagem. 

Na verdade, esta resposta se alicerga na identificagao pri- 
mjtiva entre estado de consciencia e seu conteudo que acarre- 
ta, por sua vez, a confusao dos outros dados da evidencia. Em 
ultima analise, tudo se resume na escolha empirista que aban- 
dona a evidencia como criterio absolute. Mas esta argumenta- 
gao contra Husserl tern a vantagem de se apoiar nas proprias 
bases do empirisimo e derivar de suas confusoes mais primiti- 
vas. 

Identificada a palavra ao sinal e atribuindo-lhe, desse mo- 
do, a mesma estrutura comportamentalmente definida, e su- 
ficiente a notificagao da vivencia alheia para que, entrando 
em funcionamento o mtecanismo sinaletico da percepgao, efe- 
tuassemos todo o circuit© associative que nos leva a represen- 
tagao do conceito, sem que se faga mister considerar atos pro- 
priamente significativos. E!m outros termos, pode-se abolir a 
consideragao dos atos doadores de sentido, se se imaginar 
atuando o seguinte circuito associative: a palavra e sinal de 
representagoes alheias presumivelmente presentes, mas — co- 
mo estas representagoes mentadas estao associadas a um circuio 
de representagoes contingentes formlado pelo gnipo de possi- 
bilidades permanentes de sensagao que consiste na percepgao 

(50) —• Cf. neste cap. paragrafo 8. 
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do objeto — estas mesmas representagoes sao, por sua vez, si- 
nais do proprio grupo, isto e, do proprio objeto que se ve, des- 
ta forma, secundariamente mencionado. De sorte que, pronun- 
ciada a palavra, esta desencadeia a presungao (a crenga) de 
vivencias alheias existentes que, de sua parte, devem provo- 
car a crenga na percepgao do grupo, isto e, do proprio objeto. 
Em virtude das leis do esquecimento, a crenga, em lugar de 
percorrer todo este caminho indireto, acaba por se dirigir nao 
mais a vivencia, mas ao proprio objeto, criando-se associati- 
vamente uma nova esp^cie de ipengao as coisas. Surge entao 
o ato significativo tal comio Husserl o descreveu, por um lado, 
como o produto da associagao e, por outro, sem que seja neces- 
sario aceitar a idealidade das significagoes. 

Alem dos dados que explicitamente aparecem admitidos 
nesta possivel teoria de Mill que acabamos de for jar, e obvio 
que esta pressuposto o acordo da intersubjetividade. 

6 — Outra objegao; 

Se e possivel completar a teoria de Mill a fim de que res- 
ponda as objegoes de Husserl, ainda que de mbdo tao artifi- 
cial, aceitando-se apenas as confusoes que formam a razao de 
ser do psicologismo empirista, dai nao se deve concluir que sua 
doutrina da significagao esteja isenta de toda dificuldade. Pro- 
curaremos ressaltar, ao contrario, uma incoerencia que a afeta 
diretamente. 

"Nome concrete e aquele que representa uma coisa. nome 
abstrato e aquele que representa um atributo de uma coi- 
sa" (51). Joao, o mar, esta mesa sao nomies de coisas, branco 
por sua vez e nomje de varias coisas, de modo que sao todos 
concretos. Brancura porem e o nome cornium a todos os obje- 
tos brancos, de maneira que, designando um atributo, deve ser 
dito abstrato. Considerando, alem disso, que os nomes podem 
ainda ser conotativos, quando denotant um sujeito e implicam 
um atributo (branco denota todos os sujeitos brancos e implica 

(51) — S. of L. 1,2,4. 



— 153 — 

o atributo brancura), ou ainda nao-conotativos, quando signi- 
ficam apenas um sujeito ou apenas um atributo, cabe-nos per- 
guntar qual e o estatuto psicologico do nome abstrato nao-co- 
notativo. isto, do nome abstrato que designa um unico atri- 
buto (52). Em outras palavras: podem os nomes abstratos se- 
rem divididos em gerais e em singulares? Se isso for possivel, 
como os nomyes abstratos singulares, verdadeiros nomes pro- 
prios de atributos, conservam urpa significagao psicologica- 
mente explicavel? 

Os nomfes que denotam muitos atributos sao seguramente 
gerais. A palavra cor, por exemplo. e o nome geral para o 
branco, o vermelho, o amarelo etc.. "Quando porem um atri- 
buto invariavel, no que concerne ao seu grau e a sua especie. 
e designado pelo nome — comp visibilidade, tangibilidade, uni- 
formidade (equality), a qualidade de ser quadrado, a qualidade 
de ser branco como o leite — este nome dificilmente pode ser 
considerado geral pois, embora denote um atributo de objetos 
muito diferentes, o proprio atributo e considerado como unico 
e nao multiplo. Para evitar logomaquias desnecessarias, o me- 
Ihor com certeza seria provavelmlente considerar esses nomes 
nem como gerais nem como individuals, colocando-os numa 
classe a parte" (53). Acontece, entretanto, que a logomaquia 
diz respeito a tradugao psicologica de uma distingao puramente 
logica, de modo que nao temos o direito de evita-la. C^-.o o 
proprio autor reconhece, e em suas fungoes predicativas que o 
nome deve ser primordialmente considerado. E'. pois, dentro 
da predicagao que surge a diferenga entre extensao e compre- 
ensao que, so em seguida, deve encontrar tradugao psicologica 
adequada. Ora, ao perguntar se os nomes abstratos possuem ou 
nao denotagao, Mill desliza do piano logico para o psicologico 
passando a encarar o nome isoladamente como marca de um 
conjunto de fenomenos psfquicos. Embora trate da chegar a 
proposigao como uma totalidade a partir dos nomes considera- 
dos elementos, como veremos no proximo capitulo, nem todas 

(52) — Cf. neste cap., paragrafo 8. 
(53) —• Ibidem. 
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as distingoes logicas poderao ser legitimamente conservadas. E* 
o que se da cami a distingao dos nomfes em abstratos e gerais. 

Sabeimos que a nogao geral e constitui'da por um feixe de 
atributos e que, no ato do pensarpento universal, nos atejrrios 
exclusivaPaente a estes atributos, sem que estejain presentes 
no espirito de um modo concreto os objetos singulares que os 
possuem. Sabemos tambem. de outra parte, que o nome geral 
e marca de todos os objetos singulares constitutivos de sua ex- 
tensao. Ora, o nome geral, ele mesmo, comp fonqma ou trago 
no papel nao tem extensao alguma. Quern a possue e a nogao 
geral. Ao conotar sua significagao cofrpo conjunto de atributos, 
isto e, ao conotar sua compreensao, o nome geral aludira a 
propria nogao geral, ao proprio conceito e nao aos objetos sin- 
gulares sob seu dominio. Neste caso nao ha diferenga alguma 
entre o conceito e sua significagao. E o proprio autor tem cons- 
ciencia desta identidade; "E' precise notar, entretanto, que a 
extensao nao e algo intrinseco ao conceito, e a soina de todos 
os objetos, cujas i/mjagens concretas encerram o conceito; mias 
a compreensao e o proprio conceito e nao tem outro sentido 
senao aquele de exprimjr nossa representagao mental da soma 
dos atributos que o compoem" (54). Destarte, ao pensarmos a 
nogao geral, nao ocorre nenhuma referencia direta aos objetos 
da extensao, mas apenas uma alusao aos atributos constituintes 
de sua significagao. O nome geral e, portanto, [marca dos atri- 
butos e nao dos objetos singulares, de forma que seria possi- 
vel dizer que o nomp denota o conceito e a significagao, desa- 
parecendo completamente neste caso a denotagao que implica 
imediatamente uma inferencia aos individuos subsumidos. 

Mill percebera que entre o nom(e geral concreto e seu cor- 
respondente nome abstrato ha uma estreita dependencia. "Se 
o nome e abstrato, sua denotagao e a miesma que a conotagao 
do concreto correspondente... Desde que os nomtes abstratos, 
na ordem de sua criagao, nao precedam mas sigam os concretos, 
como comprova o fato etimjologico de que quase sepapre aque- 
les sao derivados destes, podemos considerar sua significagao 

(54) — E.H.Ph. pg. 389; trad. pg. 382. 
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como determinada peia significagao do concreto corresponden- 
te e deia dependendo" (55). Mas, no proprio nome geral concre- 
to, a denotagao, se for psicologicamente interpretada, nao se di- 
ferencia da conotagao. Dado isso, ja que nao subsiste psicologica- 
mente a diferenga entre nomes abstratos e gerais, os nomes abs- 
tratos singulares devem ser nomes cuja generalidade nao e afeta- 
da pelo fato de o nome designar apenas uma tributo. A confusao 
so tern sentido se se confundir generalidade logica, definida no 
interior da proposigao, e a univocidade de um sinal que designa 
um atributo universal. Ao contrario do que afirraa Mill, Locke 
e mais coerente quando faz desaparecer todas essas distingoes. 

7 — O representante simbolico: 

Estudado o aspecto conotativo da nogao geral, isto e, aque- 
le que diz respeito aos atributos constituintes de sua signifi- 
cagao, cabe-nos agora retomar o problema da interrelagao des- 
ses mesmos atributos, na mledida em que formjam, um todo 
dinamincamente sintetizado. De acordo com a ja mencionada 
teoria do nome e as analises do segundo paragrafo deste capi- 
tulo, o circuito associativo necessario para que se pense concei- 
tualmente ou por signos deve ser descrito do seguinte modo: 
o notne geral e sinal da existencia de uma representagao que 
funciona duplamente cojnlo parte: 1) — a atengao separa da 
representagao total a parte formada pelos atributos constituin- 
tes da significagao; 2) — esta parte concreta da representagao 
atual e ainda parte dinamica da totalidade produzida pela alu- 
sao a todas as partes semelhantes das representagoes possiveis 
em geral, isto e, a parte da representagao presente e considerada 
como elemento vicariante da instaurada classe de semelhanga. 
Desde que Mill nao exige que o signo empregado no conceito 
seja fabricado artificialmente e que a imagem e ate mesmo 
uma sensagao possam exercer a fungao semantica, nada ha que 
nos imjpega de encarar a propria representagao atual como 
signo de todas as outras representagoes semelhantes possiveis. 

(55) — S. of L. IV. 4,2. 
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For duas vezes, entao, o signo intervira no discurso conrunica- 
tivo: 1) — na relagao entre a palavra e a representagao indi- 
cada; 2) — estas representagoes presumivelmente atuais sao 
signos de todas as outras que Ihe sao similares. Dedicarednos 
este paragrafo ao estudo do segundo item. 

Nao encontramos em nenhum dos livros de Mill uma de- 
finigao precisa de signo ou de simbolo. Mas, para que designas- 
se pela meama nogao fenomenos descritivamente tao diferen- 
tes era mister que se orientasse por algumas ideias fundamen- 
tais que, parecendo-lhe tao corriqueiras, nao Valeria a pena es- 
tuda-las em particular. Se observarmos os mais diversos em- 
pregos desses termos, constataremos que todos eles se baseiam 
na ideia comum de que algo atual esta no lugar de algurr^a 
coisa ausente. Em terrnlos psicologistas, uma representagao 
atual, seja ela a sensagao do signo ou um estado de conscien- 
cia paralelo, representa outras vivencias possiveis. Devemos 
entao proceder a um exame rigoroso desta ideia de represen- 
tagao e do papel que desempenha na constituigao do conceito. 

No quarto capftulo da Segunda Investigagao Logica, Hus- 
serl estuda comfo o empirista transforma a representagao uni- 
versal em artificio utilizado a fim de se pensar numerosos es- 
tados de consciencia ppr intermledio de um so. A representa- 
gao (Vorstellung), na qualidade de estado mental, e confun- 
dida neste caso com a representagao (Representation) do tipo 
daquela que o representante comercial exibe na praga, como 
titulo que Ihe permite operar em nome de urpa dada firma. O 
conceito nada mais e assim do que o estado rpental peculiar, 
que possui a propriedade especialissirqa de falar em nome de 
todas as representagoes semelhantes. Esta ideia capital para o 
empirismo consiste em uma das pegas imprescindiveis para a 
elaboragao do sistema. Husserl cita um texto de Locke em 
que ja aparece claramente expressa: "E' obvio que o geral e o 
universal nao fazem parte da existencia real das coisas, mas 
sao invengoes e criagoes do entendimento feitas por ele para 
seu proprio uso e dizem respeito somente aos signos, enquan- 
to palavras ou ideias. As palavras sao gerais..., quando usa- 
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das como sinais de ideias gerais e sao assim aplicaveis indife- 
rentemente a muitas coisas particulares, e as ideias sao gerais, 
quando forem estabelecidas como representantes de miuitas 
coisas particulares; ... sua natureza geral nada mpis sendo do 
que a capacidade criada pelo entendimento de significar ou re- 
presentar ipuitos particulares, porque a significagao que pos- 
suejn nada mais e do que uma relagao que a elas e adicionada 
pela mlente humana" (56). 

Todo signo e pois para Mill, assim como para o empirista 
em geral, uma representagao atual que possui a propriedade de 
representar estados de consciencia ausentes a ela setmielhantes. 
Ja haviamos apontado o equivoco desta ideia de representan- 
te ao estudarmos, na teoria da percepcao, co£no a sensagao e 
tomada na qualidade de representante mental do objeto em 
si (57). Agora, ainda que a mestna ideia surja reelaborada e 
amplificada, retoma sem sofrer nenhuma modificagao estrutu- 
ral. Apenas sua estrutura e aplicada ao inverso. De fato, se a 
multiplicidade das sensagoes e das percepgoes representava um 
objeto unico, agora cada representagao singular possui a pro- 
priedade de substituir na mente a ipultidao das representagoes 
semelhantes. Mas, tanto na teoria da percepgao como na do con- 
ceito, sempre se reconhece a possibilidade, criada pela associa- 
gao, de um! estado mental tomar o lugar do outro. 

Mill nao pode, pois, diferenciar de uma forma especifica o 
signo da palavra e, ate mesmo, do simbolo matematico. De um 
ponto de vista puramiente descritivo, enquanto os dois primei- 
ros possuemi a transparencia que conduz o espirito instantanea- 
mente a considerar a coisa significada, o simbolo e opaco e se 
apresenta de um modo imediato, valendo por si so dentro de 
um universo delimitado pelo jogo de regras pre-estabelecidas. 
Embora as incognitas, por exemplo, substituam algo na equa- 
gao algebrica, ao pensa-las, temos em mente apenas o x e o y 
como objetos definidos pela estrutura em que estao inseridos. 
Referindo-se a um texto de Leibniz, onde este filosofo explica 
a distingao entre pensamento cego ou simibolico e pensamento 

(56) — Locke; Essay III, 3,11 — Husserl: Log. Untersuch. II, 28, pg. 1756 
(57) — Cf. 1,5. 
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intuitive, Mill 'declara estar de acordo com o fato de que, 
"quando o pensamento e inteiramente simbolico, a significa- 
5ao da palavra e afastada do pensamento, permanecendo ape- 
nas a palavra, co^no acontece cottn o caso da algebra citado por 
Leibniz" (58). Mas nao pretende estabelecer nenhump dife- 
renga especifica entre as duas forraas de pensamento, desde 
que nas duas o nome continue a desempenhar o papel de subs- 
titute da intuigao. Entre o pensamento puramente simbolico, 
por exemplo, e o discurso comunicativo em geral nao se ha 
de apontar senao a diferenga de grau de utilizagao do nome 
nesta fungao substitutiva. "A doutrina mais razoavel e se- 
guramente aquela ^m que o nornle e instrumento nas duas (for- 
mas de pensamento); a diferenga esta em que numa ele tem o 
papel inteiro a desempenhar e, na outra, uma parte apenas, tal- 
vez mesmo o papel minimo para o que foi planejado e ajusta- 
do, isto e, de nos lembrar aquelas partes de nossas representa- 
goes concretas em que esperamos que precisaremps prestar 
atengao" (59). 

Para que fosse confirmada a teoria empirista do conceito, 
seria necessario que se carrtprovasse a atuagao das representa- 
goes como substitute representante, por intemKedio da descri- 
gao imparcial do que se da na consciencia ao se pensar uma 
nogao geral. Ora, isto nao se confirma de modo algum. Tra- 
tando da mesma questao, em referencia a Berkeley e nao a 
Mill, Husserl nos mostra que nunca temps consciencia de um 
estado de consciencia como substitute da coisa. Esta e outra 
ocasiao para a fenomenologia, mais uma vez, acusar o empi- 
rismo associacionista de nao cuidar suficientemente das ana- 
lises descritivas em; que se fundamenta. De fato, diz-se comu- 
mente que uma pessoa e representante quando esta em condi- 
goes de emipenhar total ou parciaimente a responsabilidade de 
sua firma num dado negocio. No que conceme as representa- 
goes, porem, troca-se esta atualidade por uma virtualidade 
"O que e apenas patente nisto tudo e que a operagao, levada a 
cabo pela ideia singular presente, poderia do mlesmo modo ser 

(58) — E.H.Ph. pg. 392, nota 1; trad. pg. 385, nota 1. 
(59) — E.H.Ph. pg. 393; trad. pg. 386. 
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efetuada por outra pois, na realidade, qualquer outra poderia 
servir igualmente de fundamento da abstragao, de fundamen- 
tagao intuitiva da significagao universal. O pensamento de 
substituigao representativa nasce, portanto, por intermedio da 
reflexao de que qualquer ideia singular e equivalente para esta 
fungao e de que, se tivenmos elegido urr(a, qualquer outra po- 
deria tom'ar seu lugar e vice-versa. Sempre que realiza^mos 
uma significagao universal intuitiva, este e um pensamento 
possivel mas de forma nenhumia real, ainda mais porque supoe 
no conceito a universalidade que deveria substituir" (60). 

Mill teria resposta pronta a esta objegao: a reflexao exi- 
gida para que a representagao substitua outra deve ter ocorri- 
do no espirito no momento da constituigao do conceito, mas 
foi depois esquecida por causa da intervengao do automatismo 
do habito. Ou ainda, langando mao de uma formia corrente de 
explicagao do associacionismo: de fato, ocorre a reflexao ne- 
cessaria, mas, com o passar do tempo, torna-se tao automatica 
que dela nao se tern mais consciencia. Esta especie de argu- 
mento ja nos e familiar, pois a encontramos ao tratar da teoria 
da percepgao. No fim do paragrafo nono do primeiro capitulo. 
a prioridade descritiva do todo em relagao as suas partes cons- 
tituintes e explicada pelo esquecimento da fungao semantica do 
proprio signo. Os signos "acabqm por desempenhar esse pa- 
pel de signo com tal rapidez que sao instantaneos em relagao as 
nossas sensagoes, parando completa'mente de atrair a atcngao"' 
Por outro lado, a universalidade que a reflexao supoe nao ha 
de ser aquela universalidade eidetica tal como Husserl a en- 
tende, mas aquela constituida pelo conjunto das partes serae- 
Ihantes das representagoes possiveis, despertada em virtude 
do poder de expectativa enquanto propriedade fundamental do 
espirito. Esta universalidade refere-se finalmente aquela to- 
talidade que denominamos dinamica, que se explica, deste mo- 
do, co(mo o conjunto das substituigoes possiveis atuando entre 
as representagoes semelhantes. gragas a uma reflexao incons- 
ciente. A objegao de Husserl termina, assim, por nos sugerir 

(60) — Husserl — Lofc. Unt. II, 29, pg. 178|9. 
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uma possi'vel solugao associacionista para o problema dessas 
totalidades. 

8 — O Atributo: 

Tendo-se em vista que o conceito foi definido como um fei- 
xe de propriedades associadas, passemios ao estudo detalhado 
da nogao de atributo. Por causa do papel de ligagao entre a 16- 
gica e a teoria do conhecimento que Mill Ihe confere, esta no- 
gao conservara sempre uma ambigiiidade irremediavel devida 
a esta fungao de relacionar dois dominios que nao se reduzem 
um ao outro de modo tao simples. Por um lado, o atributo e to- 
rnado como uma propriedade objetiva, um) fenoimeno cotoplexo 
constituido de partes coexistentes ou sucessivas, cujo fraccio- 
namento em possibilidades permanentes de sensagao determina 
sua definigao. Por outro lado, estas propriedades da coisa apa- 
recem como o fundamento do atributo como parte da proposi- 
gao e do conceito. De um ponto de vista fenomlenologico, Mill 
nao distinguiria a representagao do singular da representagao 
categorial, confundindo desta forma a fungao psicologica do 
atributo com a universalidade logica pertencente ao proprio 
conteudo da significagao. Para o emjpirista, trata-se ao contra- 
rio de identificar o atributo em sua fungao logica no interior da 
proposigao, uma forma categorial portanto, com o conglomerado 
de sensagoes fornecido pela percepgao. 

Incompreensivel se nao for investido de suas fungoes den- 
tro da proposigao, o atributo so pode ser estudado como tal, 
quando o encararmos como parte do discurso apofantico, isto e, 
de um discurso que aspira a verdade. Algo e afirmado ou ne- 
gado de algo na proposigao, a saber, um atributo e imputado 
positiva ou negativamente a uma substancia. Quando dizemos 
por exemplo: "O ceu e azul", o sentido, e todo o sentido que 
empresto a frase, e que o ceu possui esta cor particular. Nao 
estou referindo-me ao genero azul quanto a sua extensao, nem 
estou procurando conhecer e nunca, em geral, sabemos neces- 
sariamente quais os objetos azuis que existem ou se existe 
ainda outra coisa azul exceto o ceu. Nao penso senao na sen- 
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sagao azul. Julgo que o azul produz esta sensagao em minha 
faculdade de sentir ou (para exprimir este sentido em lingua- 
gem tecnica) que a qualidade que responde a sensagao de azul 
ou o poder de excitar a sensagao de azul e atribuido ao ceu" 
(61). Sentirruos uma dada sensagao de azul acompanhada de 
outras, todas provenientes do mesmo ceu. A imputagao do atri- 
buto a coisa e efetuada sopiente a partir desta sensagao, mjas e 
precise distinguir comj piiuito cuidado a sensagao experimenta- 
da e o proprio atributo. Outros objetos azuis provocarao ou- 
tras sensagoes da mesma qualidade, assim como o mesmo obje- 
to azul causa, em, tempos diferentes, semelhantes sensagoes do 
mesimo azul, distintas contudo ilmas das outras. Dai a identi- 
ficagao da fungao logica com a ontologica, passando o atributo 
a ser definido como o fato fisico capaz de excitar sensagoes se- 
melhantes, desde que os orgaos sensoriais estejam em seu esta- 
do normal. Ou melhor, o atributo e o poder de causar sensagdes 
semelhantes (62). 

Tudo o que dissennos a proposito da nogao de poder justi- 
fica sua imediata identificagao com o conceito de possibilidade 
permanente da sensagao, ja que cada atributo irredutivel do 
corpo corresponde a uma possibilidade determinada. Mas tenha- 
-se em mente que as duas nogoes guardam sempre aquele equi- 
voco que as transforma quer num. conglomerado de sensagoes 
associadas, quer num fator real do corpo independente da 
consciencia. Nao ha deste modo uma diferenga radical de es- 
sencia entre o atributo e a sensagao, que venha claramente te- 
matizada por Mill, surgindo apenas a relagao criada pelas for- 
gas associativas que vai do contingente para o atual. "Pois, se 
nao conhecemos e nada podamos conhecer a respeito dos cor- 
pos a nao ser as sensagoes que estes excitam em nos ou em 
outros, estas sensagoes devem ser tudo o que no fundo pode- 
mos designar como seus atributos. E as distincoes, que verbal- 
mente fazemos entre as propriedades das coisas e as sensagoes 
que delas recebemos, devem ter origem mais na conveniencia 
do discurso do que na natureza dp que vem significado pelos 

(61) — E.H.Ph. pg. 481|2; trad. pgs. 471|2. 
(62) — S. of L. 1,3,13; 1,5,4; 1,5,6; III, 5,4; etc. 
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termos"' (63). Isto posto, e facultada a Mill a passagem do atri- 
buto para a propria substancia entendida como um grupo de 
atributos, pois a orientaQao objetiva ou subjetiva das signifi- 
cagoes empregadas depende apenas das conveniencias de ex- 
pressao. E com; isto fica tambem aberta a passagem da logica 
para a ciencia das coisas psicologicamente constituidas. As 
propriedades propriamente logicas do atributo, provenientes de 
sua participagao na unidade categorial da proposigao, passam a 
ser tomadas ou na qualidade de manifestagoes de fatores reais 
psicologicamente determinaveis, ou na qualidade de simples 
bagatelas verbais. 

Voltemo-nos todavia a um outro aspecto do problema. 
Spencer levantou serias objegoes a unicidade do atributo; Mill, 
porem, as responde tendo em vista sua teoria da substancia. 
No entanto, sem se aperceber, sera levado a adotar uma acepgao 
diferente de universalidade, incompativel com a que defende- 
ra ate entao. VejamJos quais sao as criticas de Spencer. 

Sendo o atributo identic© as sensagoes e sendo, por outro 
lado, Socrates e Alcebiades homens diferentes, o atributo ho- 
m|em que Ihes e igualmlente imputado, na ^nedida em que a 
humanidade de um, se manifesta aos nossos sentidos por in- 
term^dio de sensagoes distintas daquelas que nos revelam a 
humanidade de outro, nao deveria ser considerado como o mes- 
mo atributo. A cada homejm singular Spencer faz corresponder, 
portanto, uma humanidade diferente. Mill retruca nos seguin- 
tes termos: :"A questao entre Mr. Spencer e eu e raeramente 
de linguagem;, pois nenhum de nos (se entendo corretamente 
as opinioes de Mr. Spencer )acredita que o atributo seja uma 
coisa real, possuindo uma existencia objetiva. Acreditamos 
que e um jmodo particular de nomear nossas sensagoes ou nos- 
sas expectativas de sensagoes, quando encaradas em sua rela- 
gao com o objeto exterior que as excita" (64). Toda responsa- 
bilidade da unicidade logica do atributo e, por conseguinte, sua 
perdurabilidade ontologica sao conferidas aos diferentes modos 
de etnprego dos narrtes. Trata-se da ja mencionada peculiari- 

(63) — S. of L. 1,3,9. 
(64)— S. of L. II. 2,3, nota 1. 



— 163 — 

dade da palavra de servir de comutador da atengao que se di- 
rige, assim, quer objetivamente para a qualidade da coisa, 
quer subjetivamente para a meamia coisa pulverizada mental- 
mente numa serie infindavel de sensagoes. Mill pretende re- 
duzir as divergencias entre sua posigao e a de Spencer a uma 
formula diferente do uso de nomes, desde que a,mbos os auto- 
res, nao reconhecendo ao atributo nenhumja idealidade auto- 
noma, contrapoem-se unicamente por terem tornado diregao 
inversa no estudo do mesmo fenorrteno. Acresce que Mill leva 
ao absurdo a identificagao do atributo a sensagao. "Mas... a 
propria humanidade de um homem deveria ser considerada co- 
mo atributos diferentes agora e mleia bora nUais tarde, pois as 
sensagoes pelas quais ela mesma m)anifestar-se-a aos meus 6r- 
gaos nao serao a continuagao de minhas sensagoes presentes, 
mas sim sua repetigao, consistindo em( sensagoes novas exata- 
mente semelhantes as presentes, embora nao identicas" (65). 

Em oposigao a Spencer, Mill reafii^mja portanto a unicidade 
do atributo em face das multiplas sensagoes que o realizam. 
Entre sensagao e atributo ocorre a mesma vinculagao existente 
entre a unicidade da ideia, ou da coisa percebida e a multipli- 
cidade dos estados de consciencia que a "representam", enfim, 
entre o objetivo e o subjetivo. "As coisas comparadas sao mui- 
tas, mas aquilo que e comum a todas deve ser concebido como 
unico, embora correspondendo a sensagoes de sons numerica- 
mente distintas em cada mom,en to em que e pronunciado" (66). 
Levando em consideragao que o atributo somente existe como 
parte da substancia concreta e nunca como substancia inteira, 
nao ha mjeios de se distinguir a unicidade do atributo da unici- 
dade da ideia em geral por um lado e da unicidade do momento 
objetivo da coisa percebida por outro. Em outros termos; nao 
se pode diferenciar o atributo universal, por exemplo, a bran- 
cura, do atributo singular, este momento branco da coisa. Ou 
melhor, confere-se ao atributo singular a universalidade da 
ideia. De outra parte, nao sera mais possivel conceber a uni- 
versalidade apenas como se fosse a fungao de sintese que en- 

(65) — Ibidem. 
(66) — Ibidem. 
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feixa varios estados de consciencia, pois, se assim fosse, nao ha- 
veria diferenga entre um conceito geral e a coisa percebida. 
AmSbos se apresentam coitno uma unidade que se manifesta por 
intermedio de multiplas sensagoes. Mill, porem, confere ao 
atributo, e por conseguinte ao conceito, a nova caracteristica de 
ser a consciencia da similitude das sensagoes. "Os nomes dos 
atributos sao, em ultirqa analise, nomes de semfelhangas de 
nossas sensagoes (ou de outros sentimentos)" (62). Ora, como 
observou Husserl, todo problema consiste eton se saber o que e 
esta consciencia de semelhanga diferente das sensagoes. 

Mill reconhece que esta semelhanga em/ si somente e apre- 
endida se for vinculada a um ou a varios estados de consciencia 
que a realizam (68). Isto nao significa apenas que e necessario 
um estado de consciencia que nos ponha diante da semelhanga, 
o que e por demais obvio, mas tambam que a consciencia da 
similitude e constituida a partir de sensagoes basicas. Esta 
unidade objetiva, que conserva todas as caracten'sticas do ei- 
detico, e no entanto para Mill puramente relacional, nao pos- 
suindo nenhum outro tipo de autonomia nem mesmo aquela que 
e conferida pela consciencia da relagao. Em suma, e um miste- 
rio psicologico. Se fosse possivel, dentro da logica de Mill, ex- 
pressarmo-nos em termos exclusivamente formjais, diria/mos 
que esta nogao e constituida nao pelo con junto das partes se- 
melhantes mas, pelo contrario, pela propria relagao de seme- 
lhanga. Se, por exemplo, fizermos da frase: "possuir a mesmh 
cor" uma relagao logicamente anterior aos objetos coloridos e 
— langando mao de uma definigao ostensiva: "isto e branco" — 
passaitmos a definir o atributo brancura, este nada m/ais sera 
do que a relagao que delimita a classe dos objetos brancos reais 
ou possiveis. A classe de semelhanga assim definida pela rela- 
gao dariamos o nomjs de conceito, de sorte que desapareceria, 
a primeira vista, a nogao geral, na qualidade de entidade auto- 
noma, para dar lugar a uma classe de objetos singulares reuni- 
da por uma relagao previamente estabelecida. No piano da 
"ingenuidade" cientifica, este processo perfeitamente valido 

(67) —. Ibidem. 
(68) — E.H.Ph. pgs. 370, 375; trad. pgs. 364|5.. 369. 
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pode servir, na verdade, de artificio pelo qual se alivia a logica 
formal da necessidade de tehiatizar, corrto uma entidade a par- 
te, o universal, evitando-se assim a multiplicagao de seres imi- 
teis. fiste e, em ultimja analise, o principio de abstragao de 
Russell. 

Para evitar delongas, nao nos convdm; discutir as diferen- 
gas existentes entre o principio de Russell e a teoria da univer- 
salidade do conceito em Mill, que se acumulam, em particular, 
na orientagao compreensivista deste autor contraposta a ex- 
tensionalista daquele. Mas sera interessante lembrar de passa- 
gem a equivalencia de estruturas, erqbora operetm em, pianos 
diferentes. Para Russell trata-se de um recurso operatorio de 
que langa mao para constituir qrqa teoria das classes sem que 
se suponha "inutillmente" a existencia do conceito como enti- 
dale autonoma diferente da coisa empirica e que devesse assim 
ser tematizada no nivel objetivo (noematico) da logica formal. 
Nada mais e portanto do que um artificio matematico sem 
qualquer imjplicagao metafisica, embora se tenha inspirado, co- 
mjo e obvio, em1 um empirismo radical. Ao inves, Mill procura 
explicar psicologicamente como somos capazes de pensar o uni- 
versal. Deste seu ponto de vista, o principio de abstragao de 
Russell nao resolve a questao proposta, mas apenas a transfere 
para um piano superior, pois a relagao que define a classe de 
senfelhanga conserva a Imesma universalidade que pretendeu 
explicar. Se o problema de Russell e fixar uma relagao formal 
de semelhanga, para Mill, no entanto, e descobrir como esta se- 
ipelhanga pode manter sua unicidade quando inserida no fluxo 
da consciencia. Ja vimos (69) como a relagao de semelhanga e 
reinterpretada como um tipo de conexao sui generis, cujo fun- 
damento nao e fortnado por algo exterior aos elempntos rela- 
cionados, mas unicamente por estes mesmos elementos. A se- 
melhanga e um lado do espirito ultimo e irredutivel, que nao 
se diferencia do sentimento de semelhanga. Mill, porem, ao su- 
per que o conteudo semelhante de varias sensagoes participa de 
cada ump delas na qualidade de propriedade psicologica apre- 

(69) — Cf. 1,9. 
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ensivel pela introspecgao, acredita ter deslindado o emaranha- 
do de dificuldades em que o empirismo se enreda ao fazer desta 
nogao o ponto de apoio de sua filosofia do conceito. 

9 — O conceito e a coisa: 

A facticidade irredutivel da consciencia consiste, para Mill, 
no material sensivel originario. Nesta base, por urn) lado, cons- 
titui-se o mjundo como a fom^a que as conhecidas leis da asso- 
ciagao imprimem ao conglomerado de sensagoes contingentes, 
engendrando-se, por outro, o eu empirico na qualidade de for- 
ma onde se incrusta o fluxo das sensagoes contiguas. Mas nao 
e so. O hqmem man tern constante cqm(ercio com as coisas, com 
outrem e consigo mesmo, necessitando entao de instrumentos 
que Ihe poupem a enulmjeragao infindavel das coisas, que Ihe 
fomegam meios de compara-las, de apreender as inumeras uni- 
foimidades existentes e chegar, assim, ao enunciado de leis 
gerais a que se curva tudo o que existe na natureza. Por isso 
foram criadas as nogoes gerais. 

O conceito nasce do seccionamento da representagao atual, 
executado pela atengao que incide sobre ela. O pedago obtido, 
ligando-se ao sinal, passa a representar o feixe de atributos as- 
sociativajmente dependentes, proporcionando a cada ujn de nos 
a capacidade de prever todos os outros estados de consciencia 
semelhantes. Uma unica representagao tomou o lugar de uma 
multiplicidade de sensagoes contingentes. Dentro desta pers- 
pectiva nao ha diferenga radical entre o conceito e a percepgao 
da coisa, pois obedecem igualmente ao mesmo esquema formado 
pela associagao: uma atualidade desencadeia a expectativa de 
todo um circuito virtuallnente atuante. Apenas no conceito o 
nome tern atuagao muito maior e, em vez da associagao se pro- 
duzir por contigiiidado, predomina a relagao de semelhanga. 

Tanto a coisa percebida como a ideia podem ser realizadas 
na m;ente por varias representagoes diversas. Para que se per- 
ceba um livro, basta que se tenha presente uma de suas sensa- 
goes possiveis que tern origem em qualquer um dos orgaos dos 
sentidos. A lombada ou o volume aberto ostentando suas pa- 
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ginas nos dao noticia do mesmo livro. Do mesmo mlodo, e indi- 
ferente que a mestrUa nogao geral de triangulo seja concretiza- 
da no espirito pela imjagem de um triangulo acutangulo ou pela 
de um triangulo retangulo. No entanto, se igualmente a parte 
atual alude a totalidade de sensagoes possiveis associativamen- 
te constituida, por que nao ganha o conceito a mesma subsis- 
tencia e perdurabiiidade da coisa emjpirica? 

O fato de intervir na constituigao do conceito a semelhan- 
ga, em vez da contigiiidade, faz com que o algo comum aos va- 
ries objetos, a semelhanga ela mesma, seja pensado coano parte 
da representagao inteira; de sorte que a nogao geral deve sua 
inexistencia empirica a este carater de parte qualitativa. Dai 
sua "existencia" apenas como processo mental de sintese. Mas 
nao deixa a similitude, que encama certas peculiaridades co- 
muns as coisas, de conservar certa autonomia. Passo a passo, 
recebe todas as qualidades devidas a significagao tomada comto 
ideia pura. Sua universalidade imanifesta-se indiferentemtente 
na diversidade vicaria dos estados de consciencia semelhantes 
que a realizam no espirito. Em certo mpmento ate se tern a 
impressao de que a totalidade dinamica, de onde nasce o atribu- 
to, possui maior realidade do que o estado de consciencia que a 
representa. Inverte-se entao o esquema constitutive. A irvulti- 
plicidade dos sentiraentos refere-se a uma unidade de semie- 
Ihanga, da frnesma maneira que, na percepgao, varias sensagoes 
dirigem-se a mesma coisa. Nem por isso o atributo ganhou em 
idealidade, pelo contrario, Mill acredita no fundo que a unici- 
dade do atributo provem do fato de ser parte dependente da 
coisa realisticamente interpretada. O atributo e, enfim, uma 
propriedade objetiva da coisa, um| poder de deixar no espirito 
pegadas sucessivas. Mas como sao mjuitos os objetos que pos- 
suem a meama qualidade, a esta qualidade comumj damos um 
nome comum. 

De nao haver nenhumj veu de significagoes que encubra o 
mundo emjpirico, de nao se reconhecer nenhuma transcenden- 
cia transparente do conceito, nao decorre que a consciencia de- 
calque o mundo em todos os seus contomos. Sbtoposta a toda 
filosofia de Mill, encontra-se a ideia de que o estado de conscien- 
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cia representa quer a coisa inteira atraves da percepgao, quer 
u!ma parte apenas quando for conceito. Mas nesta fungao re- 
presentativa surge uma fenda imprescindivel onde o signo e 
inserido, de tal foitma que a passividade da consciencia toma 
agora outro sentido. O espelhamento do mundo, que para 
Mill e sua fungao natural, passa agora a atuar em todas as dire- 
goes, como se fosse um espelho partido que refletisse varias 
vezes a miesimia coisa, revelando suas facetas mais escondidas. 

Porque a representagao e em ultima analise seu conteudo 
e, se assim nao fosse, nao se poderia falar de sensagoes seme- 
Ihantes em vez de sensagoes de semelhanga, a representagao 
deve estar sijnbolicam^nte em lugar de alguma coisa, seftn, que 
este algo esteja mentado transparentemente por ela. Em sumo, 
a substituigao representante ha de fazer as vezes da intenciona- 
lidade. Todo o trabalho da consciencia se resume, entao, em 
transformar o sentilnento atual em sinal de outros possiveis, 
em substituir o dado pela virtualidade presumida. Assiim e 
que do mesmp (modo que o vermlelho e sinal de perigo, a sen- 
sagao de cor e sinal da coisa. Mas a introjegao do esquema do 
sinal para que passe a operar na consciencia, do ponto de vista 
da fenomenologia, faz-se as custas de uma de suas caracteris- 
ticas essenciais, daquela que prescreve a existencia do sinal- 
-veiculo para o desencadeamento do processo. Para o empiris- 
ta, entretanto, que vai indiferentemente da sensagao para o seu 
conteudo e vice-versa, nao ha dificuldade alguina em transfor- 
mar esta existencia reclamjada na sua representagao mental. 
Consuiriado o equivoco, a mesma estrutura simbolica explica- 
vel pelo reflexo condicionado translada-se para a consciencia, 
metamorfoseada em potente estagao sinaletica. O espirito e o 
poder de entabular signos e possui a capacidade de resposta da 
mesma especie que um organismo qualquer. Em lugar de coi- 
sas enfeixadas por circuitos eletricos, tem-se representagoes 
vinculadas por forgas associativas. Nao e estranhavel, portanto, 
que, quando os empiristas abandonaram as analises introspecti- 
vas do espirito, tenham procurado no comportajnento linguisti- 
co e, por conseguinte, na linguagem como um sistema de sinais, 
o remedio da filosofia. 



CAPITULO QUARTO 

O PENSAMENTO L6GICO 

1 — Introdugao: 

Adotando as principals teses de Mill ate agora examinadas, 
nao se tera dificuldade em aceitar a teoria da proposigao e a do 
raciocinio que as seguem. Sao conseqiiencias logicas dos pres- 
supostos do sistema, mas nem por isso estarao contudo isentas 
de contradigoes. Mill empreendera a tarefa, ingrata a todos os 
empiristas, de tentar dma explicagao convincente do pensa- 
mento formal, reconhecendo ao raesmo tempo a maioria das 
qualificagoes que os idealistas Ihe imputavam. O proposito, po- 
rem, era mais ambicioso do que as possibilidades do empirismo 
enquanto sistema filosofico e era inevitavel que se contradis- 
sesse neste ou naquele ponto. Neste sentido, a logica de Mill 
vem completar este movimento filosofico cOrrto se fosse sua 
chave de cupula, consistindo na primeira e mais notavel tenta- 
tiva de tragar um inventario complete da logica tradicional de 
uma perspectiva psicologista. Nao e pois estranho o calor com 
que foi recebida, a profunda repercussao que teve no pensa- 
mento cientifico do seculo passado e a transformagao de algu- 
mas de suas teses em moeda corrente do mundo intelectual an- 
terior a Grande Guerra, marcado por ilm arraigado psicologis- 
mo. 

Assistiremos a transmutagao do pensamento formal em 
pensamento material, a transformagao das articulagoes deduti- 
vas em procedimentos indutivos, os unicos verdadeiramiente 
produtores para um empirista e, portanto, os unicos capazes de 
colaborar para o avango das ciencias. Mas ao mesmo tempo 
que isto se verifica, veremos surgir um certo tipo de autono- 
mia da linguagem ligada a um certa concepgao do pensamento 
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simbolico, que possui ainda profundas raizes no pensaJn^ento 
contemporaneo. 

2 — A proposi^ao e a cren^a: 

Conforme a tradigao aristotelica, da-se o nome de propo- 
sigao a parte do discurso na qual o predicado e afirmado ou 
negado do sujeito. Nao fazendo nenhum reparo a esta defini- 
gao, Mill aceita-a como ponto de partida para seu estudo. Deste 
modo, dois termos sao imprescindiveis para a construgao de uma 
sentenga: o sujeito e o predicado, embora sua expressao grafi- 
ca ou oral possa as vezes nao os indicar clarajmente. Nao bas- 
ta, no entanto, a mpra justaposigao de dois tertnos. E' preciso 
que fique patente a intengao de se fazer de urn deles o sujeito 
e do outro o predicado, intengao que e expresa pela flexao do 
verbo. Na proposigao: "O fogo queimja", a transfonmagao de 
"queimar" em "queima" e realizada com o intuito de mpstrar 
que a propriedade de queimar foi atribuida ao fogo. A forma 
rrtais comujm e nxais clara, todavia, de indicar a predicagao 
consiste no emprego do verbo ser em fungao exclusivamente 
copulativa. Conforme sua propria essencia, a copula nao tern 
outro papel alem de indicar a predicagao. Se esta fungao do 
verbo ser tivesse sido nitidamente diferenciada daquela que 
indica a existencia do sujeito, muitas e muitas confusoes teriam 
sido evitadas em filosofia (1). Era suficiente que se percebesse 
que, como todas as outras, a proposigao existencial possui su- 
jeito e predicado. Deve-se tomar a sentenga: "O livro e", como 
forma eliptica de: "O livro e um objeto existente" (2). 

Nem todas as partes do discurso possuem, contudo, a pro- 
priedade de proper afirmativa ou negativamente algo em des- 
taque, de consistir enfim numa assergao. Esta peculiaridade e 
todavia essencial as proposigoes dos enunciados por elas com- 
postos. O conceito, por exemplo, em sua forma pura nao e as- 
sertive, porquanto consiste apenas numa criagao do espirito, na 
representagao em nos de um fenomeno, ou melhor, parte dessa 

(1) — S. Of. L. I, 4,1. 
(2) — S. of. L. I, 1,2. 
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representagao marcada por um signo. Na qualidade de con- 
cepgao mjental nao traz em si mesmo nenhuma proposta efe- 
tuada, nenhuma proposigao operada por um ato do espirito que 
se refira a algo autonomo. O conceito, enfim, se nao for engen- 
drado por urrna proposiqao anterior, nao comjporta crenga de 
qualquer especie. Pelo contrario, todo juizo (3) e u^n ato men- 
tal que instaura uma situagao de fato. "Quando julgamos ou 
afirmamos, surge um novo elemento; a realidade objetiva a 
ujm novo fato mental: a crenga. Nossos juizos e as assergoes 
que os exprirpem nao enunciarq unicam(ente puros mpdos de 
conceber as coisas mental(mente, mas tambera a convicgao ou 
a persuasao de que os fatos, tais como sao por nos concebidos, 
existem efetivamente ..." (4). 

Arremate-se agora o que havialT^os anteriormente (5) dito 
a respeito da crenga. A simples concepgao, mera imagelm re- 
presentante neutra, transforma-se pelo ato de julgar em um 
estado mental positive ou negative acdmpanhado da crenga 
ejm, algo, em geral transcendente a propria consciencia a nao 
ser que, refletindo sobre si mesmo, o conteudo do juizo Ihe seja 
imanente. E', portanto, da propria natureza do juizo apresen- 
tar-se comp ujna operagao objetivante que, alem de juntar dois 
termos em uma nova unidade mental, afipma ou nega do su- 
jeito a condigao de existente consistindo em suma no ato psi- 
quico que adiciona a mera concepgao o nnomento objetivamien- 
te da crenga. Se compararmos estas consideragoes com as que 
dizem respeito a constituigao psicologica do mundo objetivo, 
verificamos que esta constituigao somente se completa pela 
agao do juizo, que faz a exterioridade da coisa transcendente 
irromper na imanencia enclausurada da consciencia. Nao se 
inteirando do papel desepupenhado pelo juizo enquanto ato que 
se reporta a umj conteudo objetivado e pressupondo, sem mais, 

(3) — Seria preferivel designar julgamento o ato ou a capacidade de julgar e 
juizo, o resultado dessa operagao. Como o empirismo, porem, nao distin- 
gue com precisao os dols mementos, nem faz da dlferenga tema de seu 
estudo, continuamos a empregar a palavra juizo indistintamente tanto para 
o ato como para o conteudo. Em se tratando todavla de Kant ou de Husserl, 
a distingao se impoe e devomos regozijar-nos pela existencia em portugues 
dessas duas palavras. 

(4) — E.H.Ph. pg. 403; trad. pg. 396. 
(5) — Cf. I, 3. 
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que esta representagao como qualquer outra se sujeita inteira- 
mente as leis de associagao, Mill nao se ve obrigado a salientar 
aquela fungao objetivante quando estuda em especial a consti- 
tuigao do nnundo. Basta-lhe o habito, nao apenas para trans- 
formar as conexoes mais constantes numa aparencia de a priori, 
mas tambem para exterioriza-las. Alem do mais, comb vere- 
mos em seguida, a esta teoria psicologista da proposigao con- 
trapor-se-a outra realista totalmente incompativel com a pri- 
raleira. 

De outra parte, a importancia atribuida ao juizo no pro- 
cesso transformador da representagao qualquer, enquanto me- 
ra concepgao, numa representagao acreditada e verdadeira 
completa tan to a teoria do conceito quanto a da percepgao. Nas- 
cendo a crenga do juizo e necessitando este no rainimo de dois 
termos (6), como pode o conceito, na qualidade de termo uni- 
co, trazer a marca da crenga e ser entao urn conceito verdadei- 
ro? A solugao dada por Mill ao problema apela para o recurso, 
sempre a mao e por isso mesmo de pouco valor explicativo, de 
fazer intervir operagloes mentals implicitas no processo de 
constituigao ja esquecido. "E' possivel encontrar nos concei- 
tos o elemento de crenga ou de realidade, mas ele nao pode ter 
neles surgido se antes nao se encontrasse nos juizos pelos quais 
os conceitos foram constituidos. Se a crenga na realidade nao 
se encontrasse nesses juizos desde a origein, nunca poderia 
juntar-se a eles por meio dos conceitos. A crenga e um elemen- 
to essencial do juizo, mas pode estar presente ou ausente em 
um conceito" (7). Em suma, a consciencia de semtlhanga das 
multiplas representagoes seria neutra, nem afirmativa nem ne- 
gativa, se nao se fizesse sentir o efeito objetivante dos juizos 
implicitos na sua constituigao. Tudo indica que Mill identifi- 
cou a comparagao das representagoes semielhantes, suposta na 
sua teoria do conceito, comj autenticos juizos consecutivos (8); 
de sorte que suas teses sofreriam do mesmo circulo vicioso que 
o autor desmascara no pensamento de Hamilton: o juizo parti- 
cipa da constituigao do conceito e, por outro lado, pelo mlenos 

(6) — s. of L. I. 1. 2. 
(7) — E.H.Ph. pg. 404; trad. pg. 397. 
(8) —' E.H.Ph. pgs. 406, 409 nota 1; trad. pgs. 399, 402 nota 1. 
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dois conceitos participam da formaqao de um juizo. No entan- 
to, desde que se recuse a teoria classica do juizo que pressu- 
poe conceitos para a sua formagao, desaparece por completo 
aquela circularidade mjencionada. E' o que Mill se propoe a 
fazer. Para este autor, o juizo nao e uma comparagao de con- 
ceitos, mas a verifica^ao intuit!va de um fato real, e o reconhe- 
cimento enfim de uma sucessao, de urr^a coexistencia ou da 
semplhanqa entre fatos. Na medida em que espelha intuitiva- 
mente uma relagao de causalidade ou uma outra especie de uni- 
formidade objetiva qualquer, nada o impede de ser anterior ao 
proprio conceito. Em suma, os conceitos sao formados por jui- 
zos comparatives que captam semelhangas entre estados men- 
tais diversos. Mas outras especies de juizos ha que, do mesmo 
modo, espelham conexoes materiais sem originar umi conceito. 
Essas e que sao as autenticas proposigoes. Qs termps univer- 
sais desses novos juizos nao devem ser considerados conceitos 
na acepgao rigorosa do termo, mas representantes de forgas 
objetivas, cujas conexoes vem expresses pela vinculagao gra- 
ma tical desses tenriios. 

Considerando que a percepgao igualmente reclame varias 
comparagoes entre as sensagoes constituintes, e possivel esten- 
der-lhe a medma explicagao dada acima para o conceito. A 
percepgao seria, pois, o resultado de inumeros juizos incons- 
cientes, que reunissepn, npma totalidade as multiplas sensagoes 
virtuais ou presentes. Destarte, entre a percepgao e as mais 
complicadas composigoes do pensarqento prbpriaraente dito, 
tragar-se-ia uma continuidade absolute, distinguindo-se uma 
etapa da outra som^ente pelo grau de complexidade de colmpo- 
sigao dos mesmos elementos componentes. O raciocinio nada 
mais seria do que um con junto de percepgoes altamente vin- 
culadas entre si. Foi Binet (9) quera levou as ultimas conse- 
qiiencias esta teoria associacionista. 

Esquegamos por alguns instantes as enormrs dificuldades 
em que redunda esta tese, para comentar o alcance das solugoes 
propostas em face dos problemas que tenta resolver. Primeira- 
mente, Mill se ve diante da ingrata tarefa de explicar como 

(9) —i A. Binet; La psychologle du raisonnement, Paris, F. Alcan, 1911. 
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uma concepQao mental qualquer recebe com justeza a marca 
de objetividade, ou, em termos diferentes, como se assegura que 
a representagao de uma coisa e de fato representagao de uma 
coisa existente. Dentro da tradigao psicologista da filosofia in- 
glesa, Mill adiciona a mera concep^ao o momento psicologico 
da crenga, gragas a intervengao do juizo na qualidade de unico 
ato objetivante. Esta exclusividade atribuida ao juizo justifi- 
ca-se somente se considerarrnios que a proposigao e a unica das 
operagoes logicas capaz de receber o atributo "verdadeiro", ou 
seu contrario, o "falso". Mas nada garante que a verdade, apre- 
sentada pela percepgao ou pelo conceito acreditados, possua a 
mesma natureza psiquica que o mencionado valor "verdadei- 
ro" da proposigao. Dispensando a descrigao completa dos atos 
mentais que presentamj uma realidade objetiva (unica manei- 
ra de provar aquela exclusividade atribuida ao juizo), o autor 
ve-se forgado entao a to mar todo estado mental acreditado e 
portanto objetivo, pelo rrtenos aparentemente, como o resulta- 
do da agao esquecida ou inconsciente de juizos implicitos. 

No entanto, de um ponto de vista constitutive, falta ainda 
explicar por que o juizo, que do mesmo modo e um estado men- 
tal, possui a estranha propriedade de se amoldar fielmente a um 
fato. Ora, este problelma nao e absolutamjente levantado por 
Mill. Nao se preocupando em elucidar a fungao dos conceitos 
que inegavelmente comfpoemi um juizo qualquer, limita-se a 
afirmar, contra os conceptualistas, que o juizo nao e unfa com- 
paragao de conceitos, mas o enunciado de uml fato objetivo. Te- 
mos a ympressao de que dois fatores o impedirajn de tomar 
consciencia deste problema tao grave: 1) — de um lado, sua 
concepgao do estado mental representante, da percepgao, em 
particular, que se liga diretamente a coisa pressupostamente 
representada; 2) — de outro, confornUe a inclinagao realista de 
seu pensamento, a crenga na existencia de forgas objetivas 
ocultas, de carater num(enico, das quais o juizo nada (mais seria 
do que o reflexo fiel. Isto posto. passamos a uSma concepgao 
realista do juizo, encarado simplesmente como reflexo, onde o 
problema da constituigao da crenga desaparece por completo. 
Vejamos como este deslocamento de perspectivas se efetua. 
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3 — As proposigdes reals: 

E' de enorme imjportancia para a filosofia considerar o 
conteudo mentado pelo ato de crenga. Cootno toda crenga e 
setnjpre crenga de algujma coisa, a analise da proposigao nao 
sera completa enquanto nao estudar o que ela exprime. Evi- 
dentefrnente, sem propor a questao em termos intencionais co- 
mo acabamjos de fazer, Mill se preocupou em estabelecer com 
exatidao aquilo que vem declarado pela sentenga escrita ou 
oral. 

Desde Descartes, afirma ele, os filosofos tem tpmado a 
proposigao, ou melhor, o juizo por ela expresso, como se fosse 
um ato de relacionar duas ou mais ideias, justapondo-as, com- 
parando-as, firmando enfim entre elas uma vinculagao qual- 
quer. Na verdade, as ideias sao imjprescindiveis para a exis- 
tencia do juizo, mas nao basta sua mera justaposigao para que 
o obtenhamos. Uma seqiiencia de ideias (por exemplo: as 
ideias de montanha e de dourado) por si so nao gera crenga al- 
gumja, de sorte que a proposigao nao dispensa umj ato mental 
de sintese que alude diretamente aos fatos a elas subjecentes. 
Para Mill, na historia da filosofia talvez nao se apresente maior 
erro do que quando os filosofos reduzem a teoria da proposigao 
apenas aos aspectos eideticos que o fenqmeno apresenta (10). 
"Determjinar o que acontece no caso da afirm(agao ou da nega- 
gao, alem da justaposigao de duas ideias, e um dos mais intrin- 
cados problemas metafisicos. Mas, qualquer que seja sua so- 
lugao, podemos nos aventurar a afirmar que nada temj a ver 
com o que significa a proposigao [import of proposition], pela 
simples razao de que as proposigoes (exceto, algumas vezes, 
quando a ^ente e o proprio assunto tratado) sao assergoes a 
respeito nao de nossas ideias, ntas a respeito das coisas elas 
mesmas" (11). Em suma, o objeto da crenga e o fato conce- 
bido e nao a ideia como representagao mental, de sorte que a 
proposigao, em vez de correlacionar ideias, estabelece um elo 
material vinculando coisas. "fiste fato nao precisa ser exterior. 

(10) — S. of. L. I, 5, i. 
(11) — Ibidem. 
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podendo ser tanto um fato da experiencia extema como men- 
tal. Mas, xnegmo assim, o fato e uma coisa, enquanto seu con- 
ceito e beimi outra, e o juizo se refere ao fato e nao ao conceito. 
O fato pode ser puramente subjetivo, como aquele que sonhei 
na noite passada, mas o juizo nao e a cognigao de uma relagao 
entre a representagao eu e o conceito ter sonhado, e porem a 
cognigao de uma lennbranga real de um( acontecinxento 
real" (12). 

Para maior facilidade, prescindiremos dos fatos propria- 
mente mentais acessiveis pela reflexao do espirito. Mas, como 
veremos no decorrer deste paragrafo, gragas a redugao dos fa- 
tos exteriores aos seus momientos mentais representatives, fi- 
nalizarejmos por inventariar por corn|pleto todos os fatos da 
consciencia, de modo que esta restrigao nao redunda em pre- 
juizo para a generalidade de nossas conclusoes. 

A argumentagao de Mill contra os conceptualistas, que fa- 
zem do juizo apenas uma correlagao de ideias, baseia-se na 
constatagao imediata de que o ato de julgar nao alude direta- 
mente as ideias demandadas pela proposigao, mas aos proprios 
fatos a elas subjacentes e por elas propostos como acreditados 
ou nao. Atribui portanto um privilegio ao metodo descritivo, 
que nao se mantem quando se trata da natureza deste mesmo 
fato, pois, em vez de explorar sistematicamente e rigorosamen- 
te tudo o que a consciencia to ma como objeto intencional de 
crenga, passa a considera-lo de acordo com as teses empiristas 
de sua psicologia. A descrigao serve-lhe, assim, de arma dubia 
para combater a subjetividade em que a teoria da proposigao 
(quando esta e encarada somente como justaposigao de ima- 
gens) irremediavelmente se enclausura; mas e abandonada 
desde que este objetivo pclemico e alcangado, pois o autor ne- 
gligencia as descrigoes precisas dos conteudos mentados para 
classificar, enfim, todos os fatos possiveis conforme as ordena- 
goes possiveis em que as sensagoes se apresentam e conforme 
as suas mais profundas propriedades. A exterioridade objetiva 
mundana a que se chega atraves da analise intencional ve-se 
entao substituida pelo fluxo ordenado de sensagoes, reincidin- 

(12) — E.H.Ph. pg. 405; trad. pg. 398. 
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do-se entao na subjetividade inexoravel em que o sistemia se 
encerra, enquanto se imantem fiel a seus propositos psicologis- 
tas . Vejamos, em porjmenor, esta transmutaqao do fato em pro- 
priedades de sensagoes. 

As sentengas constituidas por dois nomes proprios expri- 
merp a circunstancia de ambos os nomes designarem o nu^smo 
objeto, consistindo um caso a parte a que nao se deve atribuir 
maior importancia. Cita-se como exemplo: "Tulio e Cicero", 
onde, em vez do fato, exprime-se uma identidade de designa- 
gao. 

Quando, porem, sao conotativos os nomjes empregados, 
nossa atengao nao se dirige diretam(ente ao objeto designado 
em sua totalidade, mas exclusivamente aquelas qualidades cir- 
cunscritas por suas respectivas conotagoes. Isto se da ate mes- 
mo no caso mais simples etn que se imputa a um nome proprio 
um nome conotativo. A afirmativa: "Socrates e sabio", so e 
verdadeira porque Socrates e sabio sao nomes aplicaveis a 
mesma pessoa, coincidencia, todavia, que nao provem da signi- 
ficagao da palavra sabio pois, quando ela foi fixada, nunca se 
poderia prever que, um dia, um homiem chamado Socrates che- 
garia a possuir as qualidades que definem a sabedoria. "Acon- 
tece que os nomes se ajustam a mesma pessoa, por causa de 
um certo fato que nao era conhecido nem/ como existente quan- 
do os nomes foram criados. Se quizermos conhecer, porem, o 
que o fato e, encontraremos a chave na conotagao dos no- 
mes" (13). Somente o fato concrete assegurara a justeza da 
imputagao do atributo; no entanto, sua significagao se resume 
erru aplicar a pessoa os atributos conotados pela palavra sabio. 

E', porem, no tratamento das proposigoes reais universais 
que fica patente de uma vez o predominio da compreensao em 
prejuizo da tese da extencionalidade da proposigao. O sentido 
exato da sentenga: "Todo homem e mortal" repousa na indi- 
cagao de que todos os seres que possuem os atributos conotados 
pelo nomie homem possuem inevitavelmente os atributos cono- 
tados pelo nome mortal. E' evidente que, em si mesmp, a cono- 
tagao da palavra homem nao engloba os atributos da mortali- 

(13) — S. of L. I, 5, 2, 
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dade, de sorte que so a investigagao empirica constatara a ve- 
racidade da assergao. Mas o sentido da proposigao e form&do 
por este conteudo consignado pela experiencia, que se ve ex- 
presso pela relagao estabelecida entre as duas conotagoes, a 
ocorrencia de un\ atributo de uma sendo concomiitante com a 
ocorrencia de um atributo de outra. Mill esclarece, no entanto, 
que esta concomitancia e muito mais logica do que verdadei- 
ramente real, servindo os atributos da humanidade como sinal, 
como marca da futura ocorrencia dos atributos caracteristicos 
da morte. O importante, considera ele, e a justaposigao de 
atributos em fungao indicadora de umj elo entre os fenomenos 
globais assinalados apenas por duas ou mais de suas proprie- 
dades. 

Embora os juizos constituam, portanto, processes indica- 
dores dos atributos das coisas na medida emi que sua expres- 
sao normal se faz por interraedio de nomes gerais que denotam 
objetos concretos e somente por vias indiretas conotami os atri- 
butos, poderiamos ser levados a pensar qne a propria estrutura 
da linguagem nega a prioridade rriencionada do ponto de vista 
compreensivo na interpretagao da proposigao. Para Mill, no 
entanto, a forma de expressao do juizo nao afeta sua essencia 
constitutiva. "Isto em nada modifica a verdade obvia de que 
os objetos concretos nao nos sao conhecidos e distinguidos se- 
nao por atributos, e que os nomes concretos pelos quais os desig- 
namos nada mais significam do que atributos ou feixes de atri- 
butos... Quando afirmamos uma proposigao geral, nada ha mais 
em nossa mente do que atributos, sua coexistencia ou sua in- 
compatibilidade. Fica assim demonstrado que todos os juizos 
expresses por termos gerais sao juizos em compreensao, ainda 
que sejam expresses em extensao por causa de uma razao par- 
ticular" (14). Em sum(a, o ponto de vista extensive ou o com- 
preensivo de encarar a proposigao sao maneiras diferentes de 
abordar o mesmo fato que, por ser um conjunto de atributos, 
sempre sera expresso mais diretarmente pela segunda dessas 
posigoes. Mas reduzir o juizo a expressao de uma ordem entre 
atributos redundaria no retomo a uma posigao subjetiva, se a 

(14) — E.H.Ph. pg. 485; trad. pg. 475. 
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noQao de atributo em Mill nao sofresse daquela equivocidade 
ja mencionada que o transforma, ao rrv--smo tempo, nurr^a idea- 
lidade e numa propriedade objetiva concreta. Deste rqodo, a 
mera conjungao de palavras reflete um acontecimento do mun- 
do exterior, ou melhor, uma lei natural. 

Tendo em vista que toda proposiqao diz respeito tanto a 
uma ordemi determiinada de nossas sensagoes (15) (ordem que 
se reconhece como um dos postulados do sistema) como as 
propriedades fundamentais dessas sensagoes ordenadas, Mill 
tem em m(aos um principio classificador de todas as assergoes 
verdadeiras possiveis e, por conseguinte, dos atributos prijnor- 
diais e elefmentares de todas as coisas. De fato, e suficiente que 
procure sistemiaticarmente quais sao as propriedades fundamlen- 
tais das sensagoes e quais suas ordenagoes originarias. Se to- 
da proposigao real universal e formada por uma correlagao de 
atributos, se toda assergao sobre atributos se transforma na 
afirmagao exatamente equivalente que se refere ao fato ou ao 
fenomeno em que tais atributos se fundartty isto e, em um, sis- 
tema ordcnado de sensagdes: toda proposigao real universal 
diz respeito, em prirHeiro lugar, a ordem) de sucessao ou a de 
coexistencia, que regem a ocorrencia de todos os estados men- 
tais. "No entanto, a coexistencia e a seqiiencia podem ser afir- 
raiadas ou negadas nao somente dos fenomenos. mas tambem 
de mimenos ou de numenos e fenofmenos. E, tanto do fenome- 
no comio do mlmeno, devemos tambem afirmiar a mera exis- 
tencia. Mas que e um/ numeno? Uma causa desconhecida. Ao 
afirmar, portanto, a existencia do numeno, afinmamos a cau- 
salidade. Obtemos, assim, dois generos de fatos adicionais ca- 
pazes de sereml admitidos na proposigao. Alem das proposigoes 
que afirmam seqiiencia e coexistencia, outras ha que afirmam 
existencia e ainda outras causalidades. .." (16). Finalmente, 
temos que levar em consideragao que as sensagoes apresentam 
uma propriedade irredutivel a outras m)ais elementares: a se- 
melhanga, que assim se alinha entre as assergoes fundamentais 
possiveis. Os fatos classificam-se, destarte, em cinco generos 

(15) — E.H.Ph. pg. 410; trad. pg. 403. 
(16) — S. of L. I, 5,5 — O grlfo e nosso. 
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fundamentals: existencia, coexistencia, causalidade, seqiiencia 
e samelhanga. 

A existencia ja foi tratada anteriormente (17), sabemos 
assim que, de um lado, e a possibilidade de ser percebido, a 
possibilidade do fato vir a ser atualizado na consciencia; de 
outro, porem, e a declaragao basilar da existencia do mundo 
como fonte e causa de representagoes mentais. Dai Mill adotar 
as duas tendencias antagonicas — a idealista e a realista — que 
desvirtuam1 todo seu sistema. 

A categoria de causalidade se reduz a postulagao da ordelm 
irrevogavel e incondicional de sucessao (18), perdendo portan- 
to seu lugar a parte na classificagao dos fatos possiveis. A re- 
lagao de causa e efeito passa assim a exprijnir uma ordem de 
seqiiencia, isto e, uma ordem no tempo (19). Tendo em vista, 
contudo, a identificagao da causalidade com as tendencias obje- 
tivas, que nao somente causam a perdurabilidade do atributo 
mas ainda form am a travagao legal dos fenomenos da natureza, 
a categoria de causalidade bem mereceria manter sua posigao 
na classificagao geral. No entanto, isto significaria reconhecer 
explicitamente o realismo de que so se fez uso tacitamente. 

Distinguem-se tres especies diferentes de coexistencia de 
sensagoes: 1) — a coexistencia de efeitos provenientes da con- 
comitancia das causas; 2) — a coexistencia das ultimas proprie- 
dades das coisas; 3) — finalmente aquela que provem da colo- 
cagao dos objetos no espago. A primeira decorre do fato de 
certas causas atuarem no ralesmo instante eim lugares distintos, 
como acontece, por exemplo, quando se observa mjare alta em 
pontos diferentes do globo terrestre (20). A segunda exprime 
a simultaneidade daquelas propriedades das coisas que sao cau- 
sa de todos os fenomenos, embora nao sejam elas mesmas cau- 
sadas por outros. Nao que seja licito afirmar que tais proprie- 
dades sejam incausadas de todo. Para se atingir porem suas 
causas mais profundas seria necessario descer ate a origem de 

(17) — Cf. II. 2. 
(18) — Cf. II, 3. 
(19) — s. of L. Ill, 24, 1. 
(20) — S. of. L. Ill, 22, 1. 
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todas as coisas (21), o que nao compete nem a ciencia nem a 
filosofia. E' evidente que esta segunda especie de coexistencia 
alude ao con junto de atributos da coisa que, em virtude de sua 
existencia simultanea incausada, foama o genero natural. No 
entanto, a simultaneidade de existencia nao demanda a coe- 
xistencia atual no espirito de todos os estados mentais consti- 
tuintes de cada propriedade. Em outros termos: nao se exige 
que cada atributo do genero esteja presente na consciencia 
atraves de uma de suas sensagoes representantes; na maioria 
das vezes, a coexistencia e apenas virtual, pois continuamos a 
imputar um dado atributo a uma substancia particular, ainda 
quando nao esteja representado por sensagoes atuais. E' o que 
acontece, por exemjplo, quando afirmamos a brancura da neve 
em plena escuridao. Assim sendo, a coexistencia virtual se 
reduz, em verdade, a categoria de seqiiencia, isto e, a ordem 
no tempo. Todavia, aquela mesma coexistencia atual na qua- 
lidade de existencia sirniultanea — se lembrarmos que o concei- 
to de simultaneidade tarabdm e uma nogao temporal — consis- 
te do mesmo modo numa ordem no tempo. Em resumo, tanto 
a coexistencia virtual como a atual reduzem>-se a ordem no 
tempo, ficando asim o primeiro e o segundo caso reduzidos a 
formas da temporalidade pois, no que concerne ao primeiro, 
a simultaneidade das causas implica a simultaneidade de ca- 
deias causais distintas. 

Ha, no entanto, um| caso especialissimo de coexistencia que 
exprime, pelo contrario, uma ordem determinada de lugar. Se 
todas as ocorrencias do universe se subordinam a lei de causa 
e efeito — de sorte que acreditamos que a disposigao atual dos 
objetos no espago deriva da agao de causas cognosciveis atuan- 
do sobre objetos dispostos anteriormente de maneira distinta, 
e assim por diante — devemos sempre predicar a estes mesmos 
objetos uma certa colocagao, sem o que a propria nogao de 
causa seria inoperante. Na verdade, a colocagao das causas, 
num instante dado, decorre da agao conjunta das forgas atuan- 
tes no sistema, mas estas agem por sua vez sobre uma disposi- 
gao previamente determinada, de modo que a cada momento 

(21) — S. of. L. Ill, 22, 2. 
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do processo e possivel predicar uma certa colocagao, uma das 
quais pelo menos e imprescindivel postular para o conheci- 
mento do fenomeno. Esta e a concepgao classica da causalidade, 
tal como foi foiTnulada por Laplace e que corresponde a gene- 
ralizagao para todos os dommios da natureza do que Newton 
afirmara para certos sisteirtas fi'sicos. E' obvio que, para Mill, 
esta generalizagao se apresenta como um dado da ciencia de sua 
epoca. Reconhece, no entanto, que uma lei causal no sentido 
estrito prescinde da referencia a uma colocagao qualquer, em- 
bora as leis mais complexas, aquelas que se aplicam) ao mundo 
em sua totalidade, devam indicar a disposigao dos objetos no 
espago, "consistindo essa colocagao na existencia de certos agen- 
tes ou poderes em certas circunstancias de espago e de tem- 
po" (22). 

Alero de condigao indispensavel para o emprego da nogao 
de causalidade e, por isso mesmo, incluido entre os dados ori- 
ginarios do espirito, o conceit© de colocagao e objeto de uma 
ciencia que o estuda de per si. "A ordem de lugar dos efeitos 
de uma causa e (como tudo o mbis pertencente aos efeitos) 
uma conseqiiencia das leis dessa causa. A ordem de lugar ou, 
como a designantos, a colocagao das causas primitivas e (assim 
como a semielhanga dessas mesmas causas) em cada instante 
um fato ultimo, onde nao se pode tragar leis ou uniformidades. 
As unicas proposigoes gerais que ainda dizem respeito a ordem 
de lugar e as unicas que nada tern a ver com a causalidade sao 
algumas das verdades da geom(etria — leis pelas quais somos 
capazes de inferir da ordem de lugar de certos pontos, linhas 
ou espagos, a ordem de lugar de outros objetos que estao vin- 
culados aos primeiros por algum modo conhecido, independente 
por complete da natureza particular desses pontos, linhas ou 
espagos, a nao ser no que conceme a posigao e a grandeza. Do 
mesmo modo, sao independentes da causa fisica pela qual por 
ventura tern origem em cada caso particular" (23). De sorte 
que, afora as leis causais que regem a redisposigao dos corpos 
no espago, ha de se considerar certas proposigoes geometricas 

(22) — S. of L. Ill, 12, 2. Para o mesmo problema: III, 5, 9; III, 16,3; III, 24,4. 
(23) — S. of L. Ill, 24, 4. 
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que regulam esta mesma redisposiqao exclusivamente do ponto 
de vista da posigao e da grandeza. Em( outras palavras; nos 
fatos complexos estudados por leis causais encontram-se cer- 
tos fatos prirrutivos que se referem, s6ra|ente ao aspecto geom^- 
trico dos fatos complexos, mas que nao perdeljn por isso, de 
acordo com) sua propria natureza, o carater de fato sensivel 
apresentavel a ujma consciencia qualquer pela percepgao. No 
entanto, so alguns objetos da geometria enquadram-se na ca- 
tegoria de ordem de lugar. Um| balango complete dos objetos 
tematizados por essa ciencia demanda, porem, a analise da 
semielhanga como propriedade fundamental das sensacoes. 

Referimo-nos, muitas vezes, a semjelhanga e a seu contra- 
rio, a dessernelhanga, como se fossem um dado ultimo e irredu- 
tfvel do espirito. E o longo texto citado acima confirms, num. 
dos parenteses, o nosso testemunho. Como fato constatado, isto 
e, como conteudo acreditado do ato de juizo, ela ja foi estudada 
quando tratamos da constituigao do conceito. Cabe-nos agora 
investigar cada um; desses juizos de semelhanga, na medida 
em que se subordinam a uma meama categoria empirica. 

A semelhanga nao e uma igv ddade abstrata, mas sim a 
similaridade de certos momentos da coisa: a semelhanga da cor, 
da forma, etc.. Nesta qualidade, e apreendida emi gerai por 
um ato im'ediato da intuigao, pela simples presenga de sensa- 
goes concomitantes ou contiguas. Ha casos, todavia, emi que a 
comparagao nao pode ser imediata, pois os fenomenos estao 
afastados entre si no tempo ou no espago. Procede-se entao 
por meio de artificios, que vao desde o recurso mais grosseiro 
de dispor os objetos de tal modo que fique facilitada a compa- 
ragao ate o recurso mais refinado de os comparar a um ter- 
ceiro objeto tornado cqmo padrao ou como medida, se for re- 
clamado maior rigor. O carater totalmente intuitive da verifi- 
cagao da semelhanga, quando efetuada atraves de um terceiro 
termo de comparagao, desaparece por complete, pois se faz uso 
do raciocinio ou, pelo menos, daquela proposigao geral que 
reza que objetos iguais a um terceiro sao iguais entre si (24). 

(24) — S. of L. Ill, 24, 2. 
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Comto ate agora nos limitamos a considerar apenas a proposi- 
<jao, deixaremos este ultimo caso para mais tarde. 

Na sentenga: "O livro e branco", o fato afinmado e eviden- 
temente a brancura do livro, ocorrendo pois a predicagao de 
um atributo a um determinado objeto. Resolvendo-se a subs- 
tancia em um conglomerado de atributos, o fato declarado pela 
proposigao consiste na afirm^agao de que a brancura e um dos 
seus atributos particulares. Ora. todos os atributos sao, ao 
mesmjo tempo, capacidades de causar sensagoes e semelhangas 
apreendidas na diversidade do sensivel, de sorte que todos os 
fatos e todas as coisas comportam uniformidades de semelhan- 
ga que, quando consideradas exclusivamente de per si, cons- 
tituem os objetos empiricos da matematica. Do mtesmo modo 
que uma lei causal e a expressao universal de uma uniformi- 
dade singular observavel entre sensagoes contiguas, uma pro- 
posigao matelmatica expressara entao a uniforqnidade de seme- 
Ihanga, sendo tao empirica con^o a lei de causa e efeito. S6- 
mjente, porem, aquelas leis de semelhanga, puras, isto e, isen- 
tas de consideragoes causais ou de outra sorte, e que desfrutam 
da universalidade das proposigoes matematicas. Existem na 
verdade outros teoremas que dizemj respeito a semelhangas 
entre fenomenos, como a proposigao que reza que os raios ve- 
tores dos planetas descrevem areas iguais em tempos iguais 
etc., que nao devem ser considerados matematicos no sentido 
estrito. "Estas e outras proposigoes similares afirmam seme- 
lhangas da mesma natureza daquelas indicadas pelos teoremas 
da frnatematica. Mas a distingao esta em que as proposigoes 
matematicas sao verdadeiras para todo e qualquer fenomeno 
ou, pelo menos, sem distingao a proposito da origem, enquan- 
to que as verdades em questao sao afirm(adas somente de feno- 
menos especiais que tern origem de uma certa maneira. E as 
igualdades, as proporcionalidades ou outras semelhangas exis- 
tentes entre fenomenos devem ser, necessariamente, ou deriva- 
das da lei de suas origens — a lei de causalidade de que de- 
pendem — ou identicas a ela" (25). Em outros termos: nao ha 
diferenga radical alguma entre a lei fxsica e a proposigao mn- 

(25) — S. of L. Ill, 24, 3. 
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tematica, na medida em que tais leis naturals se referem, a se- 
mlelhanga dos fenomenos considerados, ou melhor, sob este 
aspecto a lei fisica se identifica a uma proposigao matemiatica. 
No entanto, a autentica lei fisica demanda certas relagoes de 
causa e efeito, que provocam a perda da generalidade absoluta 
da proposigao matematica em que se baseia. A relagao de se- 
m|elhanga, destarte, quando vinculada a relagao de causalidade, 
restringe seu campo de agao e seu dominio de aplicabilidade, 
circunscrevendo-se entao apenas uma camada do real e nao a 
regiao dos objetos quaisquer. Do ponto de vista de suas natu- 
rezas intrinsecas — diferenciando-se uma lei de causa e efeito 
de uma proposigao matematica exclusivamente porque aquela 
se assenta numa irredutivel seqiiencia de sensagoes e esta nu- 
ma igualmente irredutivel relagao de semelhanga — as duas 
leis exprimerm apenas maneiras diversas do mesmo fenomeno 
concrete ser abordado. Ha, entretanto. uma diferenga de grau 
de abstragao entre as duas leis, sendo as proposigoes matemati- 
cas as rnlais compreensivas de todas. 

Seja, por exemplo, a nogao de numero. A definigao deste 
conceito afiiftna a existencia de um fato fisico que concerne a 
uma dada possibilidade de composigao de um conjunto. "Cada 
um dos numeros, um, dois. tres, quatro etc. denota fenomenos 
fisicos e conota uma propnedade fisica desses fenomenos. Dois. 
por exemplo, denota todos os pares de coisas e doze, todas as 
duzias de coisas e conotam tudo o que as transforma em pares 
ou em duzias. E o que nisto as transfoitna e algo fisico, desde 
que nao se pode negar que duas magas sao fisicamente diferen- 
tes de tres magas, dois cavalos de um cavalo e assim por diante; 
nao se podendo negar, enfim, que sao fenomenos diferentes, 
tangiveis e visiveis. Nao estou pretendendo dizer em que sao 
eles diferentes, mas basta que haja ump diferenga de que 
sentidos possam tomar conhecimento" (26). Em nada, portan- 
to, a nogao geral de numero distingue-se de outra nogao qual- 
quer que designa um aspecto da coisa de um modo universal. 
E', em suma, uma forma especial de nominagao. "O que e 
entao conotado pelo nome numero? De certo algilma proprie- 

(26) — S. of L. HI, 24, 5. 
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dade pertencente a aglomeragao das coisas que designamos pelo 
nome e esta propriedade e a maneira caracteristica pela qual a 
aglomera^ao e constituida por partes e pode ser nelas separa- 
das "(27). Poderrjos dizer entao que um numero qualquer e o 
signo universal que designa uma das formas posslveis de um 
dado con junto constituir-se segundo suas partes. Sendo, con- 
tudo, varios os modos de formagao de um numero, e necessa- 
rio escolher um dentre eles, a partir do qual todos os outros 
possam ser deduzidos. Pelas vantagens que apresenta, este uni- 
co processo sera o seguinte: considera-se todo numero como 
sendo constituido pela adi<jao de uma unidade ao numero logo 
abaixo na ordem de grandeza. Obterm-se, assim, um processo 
regular de formagao e ordenagao de todos eles (28). 

O exemplo citado, apesar de sua insuficiencia do ponto de 
vista matematico, elucida magnificamente a maneira pela qual 
Mill reduz o conceito de forma a um dado empirico, sem que 
perca suas qualidades mais caracteristicas. As proposigoes 
aritmeticas sab "coextensivas a toda natureza; as propriedades 
do numero quatro sao verdadeiras para todos os objetos divi- 
siveis em quatro partes iguais e todos os objetos sao divisiveis 
desta maneira, quer atual quer idealmente" (29). Isto e, nada 
distingue o carater formal das proposigoes matematicas da lei 
geral de causalidade, do mesmo modo coextensiva a todos os 
fenomenos da natureza. Ambas sao propriedades da coisa, uma 
no que respeita as varias qualidades segundo as quais todos os 
objetos se parecetn, outra no que respeita a unica qualidade de 
todas as coisas vincularemrse entre si conforme uma sucessao 
inexoravel. Nao ha meios, portanto, para Mill, de constituir 
uma ontologia formal, cujo tema basilar fosse o objeto qualquer 
categorialmente definido, mas exclusivamente uma ontologia 
material, que comporta leis naturais a que se submete todo e 
qualquer objeto (30). Esta e uma conseqiiencia imediata de sua 
teoria do conceito que nao mantem qualquer especificidade da 
significagao, nem qualquer autonomia em face do objeto alu- 
dido por esta me^ma significagao. Ja que a nogao geral nada 
(27)^- Ibidem. 
(28) — Ibidem. 
(29) — S. of. L, III, 24, 6. 
(30) — S. of L. II. 4, 7 e II, 6, 2. 
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mais e do que unaa formula para designar as propriedades dos 
objetos singulares, nao e estranhavel que haja propriedades 
tais que digam respeito a todos os objetos da natureza, de sor- 
te que as chamadas proposigoes formais nada mais sao do que 
autenticas proposiqoes reais. 

Elucidada a natureza empirica do objeto matematico, vale 
a pena tentar uma explicagao global do sentido que a nogao de 
fato recebe na filosofia de Mill, na qualidade de conteudo ex- 
presso pela proposigao. A conotagao deste conceito e muito 
ampla, pois designa, em primeiro lugar, a sensagao unitaria. 
mero clarao mental representante da coisa; depois, as relagoes 
prirrutivas a que se subordinaml todas as sensagoes possiveis; 
por fun, os objetos concretos e suas interagoes transcendentes 
ao espirito. Enclausurando-se na subjetividade da consciencia 

tal qual foi instaurada por Locke como universo irapermea- 
vel, ainda que reflexo da coisa em si, de modo que nao e possi- 
vel assegurar uma diferenga nitida entre a imanencia e a 
transcendencia — Mill passa a mover-se numa faixa neutra e 
dubia, na medida em que nao parte da unidade psicologica da 
consciencia, mas de sensagoes neutras originarias. Pensa ele, 
assim, que Ihe e licito tomar por fato objetivo tanto a repre- 
sentagao ligada ao mundo, com(o a coisa que se presenta ao es- 
pirito atraves de inumeras dessas representagoes. Sem que 
se aperceba, deixa de considerar para efeito de sua argumenta- 
gao a perdurabilidade transcendente como propriedade indis- 
pensavel do fato, transladando-se por conseguinte, indiferente- 
mente, da coisa constituida para as sensagoes constituintes e 
vice-versa. As confusoes e as mais obscuras ambigiiidades, que 
marcam sua nogao de atributo, aparecem assim como conse- 
qiiencia inevitavel de seu ponto de partida empirista. A novi- 
dade que introduziu no pensamjento de seus predecessores 
(partir nao da consciencia psicologica definida por uma diver- 
sidade informe de sensagoes, mas de sensagoes originarias or- 
denadas rigidamente, novidade esta que pensou ser suficiente 
para recusar o nome de empirista e aceitar o de experimenta- 
lista), ainda que Ihe tenha permitido uma analise mais percu- 
ciente da nogao de forma, redundou na complicagao do concei- 



— 188 — 

to de fato, ja agravado pelas tradicionais dificuldades do emipi- 
rismo precedente. Conserva finalmente a indistingao obscura 
entre juizo e o proprio fato pois, nao desenvolvendo uma teoria 
do ato em contraposigao ao conteudo e, de outra parte, verifi- 
cando que ambos apresentam mesma estrutura e mesma origem. 
Mill nao possui criterios para distingui-los com seguranga. 
Na verdade, a subsistencia do fato diante do espirito provem 
da agao objetivante do juizo, mas este, por sua vez, nada mais 
e do que a sintese associativa dos estados da sensibilidade; bas- 
ta que mudemos a diregao de sua abordagem para que se con- 
vertam em estados meraimente subjetivos e imanentes. Por 
esta razao e que se pode classificar todos os fatos e, por conse- 
guinte, todas as possiveis proposigoes reais encaradas do ponto 
de vista de seus conteudos, fundamentando-se na determinagao 
das possiveis ordenagoes e relagoes originarias dos estados men- 
tals. E' verdade que na primeira classificagao mencionada 
(aquela que distribui os fatos em existencia, coexistencia, cau- 
salidade, seqiiencia e semelhanga) surge uma categoria que 
nao se enquadra de modo tao imediato nos pressupostos subje- 
tivistas do sistema, porquanto a consignagao de um lugar a 
parte para a causalidade alude aquelas tendencias objetivas de 
tipo numenico que por isso nao se resolvem em meras repre- 
sentagoes. Mas a redugao da causalidade a nogao de seqiiencia 
incondicionada poe termino as nossas esperangas de assistir a 
uma reviravolta na filosofia de Mill, que o livrasse da ambi- 
giiidade do universe subjetivo-objetivo em que submergira. 
Na ultima das classificagoes propostas — existencia, ordem no 
tempo, ordem de lugar e semelhanga (31) — nao sobra lugar 
para uma categoria que nao seja psicologicamente explicada, 
desde que em seu livro contra Hamilton, no capitulo consagra- 
do a Teoria Psicologica das Qualidades Primarias, Mill sugere 
uma explicagao para o conceito de espago na base de sensagoes 
de movimentos musculares. 

DevemOs ainda considerar outro aspecto da proposigao, an- 
tes de finalizar o seu estudo. Ate agora, nos limitamos a exami- 
na-la enquanto expressao de um fato constituido pela justapo- 

(31) — S. of L. Ill, 24, 1. 
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sigao de atributos associativamente vinculados, em suma, como 
enunciado de uma verdade objetiva de carater especulativo. 
No entanto, alem deste seu aspecto anatorrnico, e master consi- 
derar as novas propriedades que a proposigao ganha ao se in- 
serir na trama de urm raciocmio. Deste ponto de vista fisiolo- 
gico, embora a proposigao continue a aludir a uan fato, passa a 
ter a fungao de um memiorando para uso pratico (32). -'Quan- 
do a proposigao e considerada um memorando para uso pra- 
tico, encontraremos um modo diferente de exprimir um mesmo 
sentido. mjais adequado para indicar o papel que a proposigao 
desempenha. O uso pratico de uma proposigao consiste em in- 
formar-nos, em lembrar-nos o que devemos esperar em cada 
caso individual que se da no interior da assergao incluida na 
proposigao. A proposito deste objetivo, a proposigao: "Todos 
os homens soa mortais" significa que os atributos de homem 
sao evidencia ou nwca da mortalidade, uma indicagao pela 
qual a presenga deste atributo se toma manifesta" (33). Em!- 
bora sob este segundo aspecto a proposigao ainda se apresente 
como uma relagao de atributos, sendo portanto primordialmen- 
te entendida conforme sua compreensao, a generalidade com- 
preensiva do fato enunciado serve de padrao para os casos par- 
ticulares que ocorrerem nos mesmos moldes. O sentido em 
compreensao desempenha, pois, o papel de padrao para as ocor- 
rencias particulares contidas na sua extensao, de sorte que a 
proposigao, alem de ser a expressao de uma verdade, transfor- 
ma-se num instruipento de sua perquirigao. No decorrer do 
estudo do raciocinio ainda teremos a ocasiao de examinar em 
seus pormenores esta fungao exploradora do juizo. 

4 — Proposigoes verbais: 

Nem todas as proposigoes, entretanto, trazem consigo mes- 
mas uma alusao basilar a um fato fisico ou psiquico. Certas 
proposigoes lidam exclusivamiente com ideias, consistindo na 
explicitagao do sentido do sujeito, ou melhor, dos atributos que 

(32) — S. of L. I, 6, 5; II, 2, 4; II, 3, 5, 
(33) — S. of L. i, 6, 5. 
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constitueml sua essencia, de modo que, ao analisar a conota^ao 
do nome sujeito, afirtnam separadamlente os diversos atribu- 
tos que o nome afirma conjuntamente. El as sao ditas propo- 
sigoes verbals e, para quem ja tem conhecimento dos atribu- 
tos essenciais do conceito, nao trazem nenhuma nova informla- 
qao, tratando-se portanto de proposigoes identicas e meramen- 
te anallticas (34). 

Ja constatamos que o julzo, na qualidade de ato de crenga, 
de umi ponto de vista constitutivo, desempenha a indispensavel 
tarefa de sintetizar numa unica unidade mental suas varias 
representagoes const!tuintes. Caso dispensassemos a crenga, 
ideias isoladas poderiam sur^ir no esplrito obedecendo a uma 
ordem imutavel, sem que por isso obtivessemos um julzo re- 
presentante de um fato objetivo. No maximo, terlqmos uma 
associagao inseparavel imanente a propria consciencia, mas 
nunca um fato transcendente. Ora, as proposigoes verbals pa- 
recem fugir a esta regra estabelecida. "Desde que os nomes e 
suas significagoes sao inteiramente arbitrarios, tais proposigoes 
nao sao, estritamente falando, susceptlveis de verdade ou de 
falsidade, rrtas somente de conformidade ou de desconformida- 
de com o uso ou com a convengao. E todas as provas de que 
sao capazes sao provas de uso. provas de que as palavras foram 
empregadas por outrem na mesma acepgao na qual a pessoa 
que escreve ou fala deseja usa-las" (35). Donde se conclui que 
os juizos analiticos nao provocam nenhum estado de crenga no 
conteudo afirmjado ou negado, carecendo pois totalmente do va- 
lor verdade. "A existencia atual do sujeito da proposigao e, 
todavia, apenas aparente, nao sendo na verdade incluida na 
proposigao, caso seja esta essencial. Podemos dizer: "Um 
fantasma e um esplrito desencarnado" sem acreditar em es- 
plritos" (36). 

E' evidente que Mill procura manter-se de acordo com o 
senso comum; a sentenga elucidativa de uma significagao qual- 
quer nao estabelece ipso facto a existencia do conteudo expres- 
so pelo termo. Mas, em compensagao, ao aceitar certas propo- 

(34) — s. of L. I. 6, 2; E.H.Ph. pg. 416; trad. pg. 408. 
(35) — S. of L, I, 6, 1. 
(36) — S. of L. I, 6, 2. 
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sigoes cuja sintese nao foi operada por um ato de crenga, ficam 
abalados os fundamientos do sistema, arrmado a partir de uma 
analise exclusivamente psicologica de estados de consciencia. 
Vejamos, todavia, em que pe o autor deixou a questao. 

Investigando o duplo papel da copula, o autor aceita a teo- 
ria tradicional de que o verbo ser, em fun^ao exclusivamente 
copulativa, nao comporta alusao alguma a uma existencia con- 
creta qualquer que ela seja. No en tan to, no caso da proposiqao 
real, a crenqa que impreterivelmente a acompanha e um con- 
tra-senso se nao for crenga na existencia objetiva do fato, por- 
quanto, de um lado, a crenga e sempre crenga em alguma coi- 
sa. e, de outro, conforme seus pressupostos filosoficos, Mill es- 
ta proibido de admjitir outra sorte de existencia alem daquela 
individual presentada pela sensibilidade. Neste caso, o au- 
tor nao possui motives para manter a diferenga almejada nem 
criterios para estabelecer. Ora, isto se choca com o pensamen- 
to corrente. fundado na analise do dado, de que esta proposigao, 
logicafnente valida como outra proposigao real qualquer: "O 
fantasma e surdo", nao implica na crenga da existencia do fan- 
tasma. O mais estranho e que este resultado, imediatamente 
deduzido da teoria e que a desautoriza por complete, parece 
nao ter constituido problema algum para Mill, que continua dis- 
tinguindo as duas fungoes do verbo ser e a encarar o juizo co- 
rqo um ato de crenga. Acreditam.os que isto so foi possivel 
porque nunca tomou consciencia radical do problema da sinte- 
se que o juizo comporta. Os seus antecessores haviam-no, de 
uma parte, resolvido gragas a intervengao sumaria do habito; 
Mill, de outra, nunca pensou que a sintese dos atributos de uma 
proposigao resultasse de um trabalho criador do espirito mas, 
pelo contrario, conforme a orientagao realista de seu pensamen- 
to, acreditava que provinha da vinculagao de forgas objetivas, 
cujo reflexo se manifestaria entao na unidade do juizo. E' 
neste sentido que da enfase ao fato subjacente as ideias da 
proposigao. Em outros termos: e a unidade do fato objetivo 
que se manifesta nesta unidade de proposigao. Assim sendo. 
que fungao exerce a crenga na unificagao das representagoes 
do juizo? Praticamente nenhuma, pois esta unificagao mental 
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se faz segundo os padroes da unidade do fato, desaparecendo, 
por conseguinte, o trabalho psi'quico das forgas associativas. 
Evidentemente, esta teoria se antepoe de mpdo irredutivel 
contra aquela ja exposta no paragrafo segundo, onde se atribui 
a crenga todo o en cargo da constituigao da objetividade empi- 
rica. Mas estas duas teses incompati'veis servem apenas para 
Mill atender as exigencias da evidencia do senso comMmi e de 
certas analises descritivas, utilizando uma e outra conforme 
as necessidades. Era inevitavel, porem, que surgissem pontos 
de atrito. 

No que concerne a proposigao verbal, ja que ela nao e o re- 
flexo de uma totalidade factica, eml que termos e possfvel colo- 
car o problema da sintese do juizo? Na verdade, as multiplas 
representagoes pelas quais tomamos consciencia de uma mes- 
ma proposigao verbal exigem, um padrao, uma nortna que ga- 
ranta sua unidade, pois, caso contrario, cada par de representa- 
goes, que surge na mente em instantes diferentes, poderia cons- 
tituir-se em) unidades igualmente distintas. Parece, contudo, 
que para Mill isto nao constitui problema; 1) — a proposigao 
verbal nao demanda a crenga sintetizadora e objetivante con- 
forme reza a priraeira teoria da proposigao; 2) — se a proposi- 
gao real e formada pela justaposigao de atributos, o que recla- 
ma portanto uma vinculagao exterior, ao contrario, o juizo ana- 
litico exprime uma relagao de inclusao, na medida em que seu 
predicado elucida uma parte da conotagao do sujeito (37). 
Desprovida de crenga e transformlada numa relagao de inclusao 
entre atributos, sem, que os fundamentos desses atributos se- 
jam considerados, ou melhor, sem que sejam tematizados os 
fatos exteriores que causam as sensagoes aglutinadas em- atri- 
butos, a proposigao verbal restringe-se somente ao dominio 
imanente das ideias. Isto esta em desacordo com o que Mill 
expos anteriorm|ente a proposito da imprescindivel alusao ao 
fato que toda proposigao reclama. Assim sendo, do mesmo mo- 
do que refuta aos conceptualistas quando aponta este conteudo 
factual que se contrapoe a mera vinculagao de ideias dos jui- 
zos, seria possivel retrucar a Mill indicando — gragas a uma 

(37) — E.H.Ph. pg. 416; trad. pg. 408. 
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descrigao dos atos subjetivos que constituem o jux'zo — o "fa- 
to" exterior a consciencia e, portanto, objetivo, "fato" que e 
uma idealidade, que emerge enquanto conteudo da proposigao 
verbal, e que se distingue tanto das multiplas representagoes 
constituintes como das ideias contidas no sujeito e no predi- 
cado. Este e, tanto quanto o anterior, um dado descritivo. Den- 
tro, todavia, dos quadros do empirismo, este "fato" aludido 
pela proposigao verbal nao possui foros de cidadania e, portan- 
to, nao sendo redutivel a uma situagao objetiva empirica sin- 
gular, so pode apresentar-se como um conteudo categorialmen- 
te definido, o que vai alem da concepgao permjitida de objetivi- 
dade postulada no sistema. 

Final mente, se toda proposigao verbal e desprovida de cren- 
ga, a definigao matematica, enquanto proposigao essencial e 
portanto analitica, complica-se sobremaneira, pois demnnda 
uma ponte que ligue a significagao ideal a coisa matematica. 
De fato, fundairyentado-se todos os teoremas em ultima instan- 
cia em definigoes gerais, para que a matematica nao se trans- 
forme num enredo sem fim de proposigoes analiticas despoja- 
das de uma referencia qualquer a objetividade do mundo (uma 
sentenga elucidando outra semj que se faga progresso no conhe- 
cimento dos fatos), e mister assentar a existencia de objetos 
naturais adequados as definigoes dadas. Para Mill, sdmente 
porque os matemjaticos implicitamente sotopoem postulados de 
existencia as suas definigoes iniciais, e que ocorre um; progres- 
so no conhecimento dos objetos matematicos. Nao sendo tais 
postulados explicitamente examinados por aqueles cientistas, 
cabe a logica tratar deles e revelar a importante fungao que 
exercem no dominio desta ciencia. No entanto, estes postulados 
nao sao exatamente verdadeiros, pois nunca se encontrara na 
natureza uma coisa que, de modo precise e rigoroso, correspon- 
da aquilo que se costuma definir, por exemplo, como circulo. A 
lei de associagao inseparavel nos garante, na realidade, que nao 
existe comprimento sem largura, mas os matematicos constan- 
temente estao a empregar sentengas em que apenas o compri- 
mento e levado em conta. Cada vez, porem, que se fala apenas 
de uma das propriedades do corpo, pressupoe-se que existem 
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todas aquelas necessarias para a existencia deste mesmo corpo. 
Postulada esta existencia, obtem-se, todavia, iinicamente uma 
exatidao ideal entre nossas representagoes e os fatos, pois, ape- 
nas sendo consideradas algumjas das relagoes de se^nelhanga, 
sempre e possivel apontar tragos do objeto definido que nao 
correspondamj exatamente ao objeto concrete. A mfais exata 
das ciencias fundamenta-se, desta forma, em premissas cuja 
exatidao nunca sera de todo realizada (38). Como veremjos, 
em seguida, Mill tentara resolver este paradoxo por ele mesmo 
apontado, sem contudo lograr dar uma resposta satisfatoria a 
esta exatidao ideal das definigoes matematicas. Esta condigao 
imprimira a todo pensamento matematico, tal como Mill o 
entende, um carater hipotetico muito diferente daquele atual 
mente considerado no metodo dedutivo. 

5 — Da inferencia em geral (39): 

A proposigao, tendo sido ate agora estudada do ponto de 
vista assertive, revelou-se como uma unidade linguistica em 
que um fato e afirmado ou negado. A forma mais simples en- 
tao de constatar a veracidade do juizo, enquanto ato fundado 
em sensagoes, consiste em mostrar que todas as representa- 
g6es manipuladas corresponddm a sensagoes atuais ou, em 
grande parte, possiveis. fiste e o problenjia da asseveragao da 
crenga de que se ocupa a psicologia e a metafisica. Mas o 
conhecimento humano nao teria feito progresses consideraveis 
se demandasse, a cada passo, a verificagao intuitiva de cada 
proposigao uma a uma. Neste sentido, a contribuigao que trou- 
xe a linguagem, na qualidade de sistema de signos, e de uma 
importancia capital, pois, inserindo a proposigao na totalidade 
mais ampla do discurso, permite fazer economia da averigua- 
gao parcelada de cada uma delas. Dentro do discurso, passa- 
mos a acreditar em proposigoes cuja verificagao empirica e 
apenas possivel e cujas crengas provem das crengas nas sen- 

(38) — S. of L. I. 8, 5 e 6. 
(39) —> Traduzlmos reasoning e inference Indlferentemente por racloclnlo ou infe- 

rencia, pois sao tOrmos equlvalentes para Mill. Ratiocination, que exprlme 
o racloclnlo dedutivo, sere traduzido por demonstracao. 
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tengas ja anteriormente afirmadas. Em outras palavras: 
obterrt-se lima serie de proposigoes que nao sao de in^ediato 
redutiveis a sensagoes, mas foram provadas logicamente. "Di- 
zemos que provamos um fato ou um enunciado (statement), 
quando acreditamos em sua verdade em razao de algum outro 
fato ou enunciado do qual eles dizem decorrer (follow). Cre- 
mos em muitas proposigoes quer afirmativas ou negativas, 
quer universais, particulares ou singulares, que nao sao acre- 
ditadas por causa de sua propria evidencia (evidence) mas na 
base de algo previamente assentado do qual elas sao ditas te- 
rem sido inferidas" (40). 

Enquanto resultante de um ato de crenga, toda proposi- 
gao traz consigo uma certeza, uma "evidencia", como dizem 
os ingleses, atribuindo a palavra muito maior amplitude do 
que ordinariamente se costuma. Estes nao so denominam evi- 
dencia todo ato do espirito que presenta um conteudo por in- 
term'edio de sensagoes atuais, mas tambem aquela certeza 
transferida de outra proposigao atraves de uma prova. A evi- 
dencia ostentada pelas proposigoes anteriores translada-se as- 
sim para a conclusao, emi igual ou menor grau, conforms a 
forga probante da argumentagao, de modo que passamos a nela 
acreditar exclusivamente porque acreditamos nas premissas. 
Dentro desta perspectiva, e imprescindivel que, no termino do 
processo, encontremos um fato desconhecido, ainda nao reco- 
nhecido explicitamente. Toda inferencia e, entao, a passagem 
do conhecido para o desconhecido, gragas a analise daquilo que 
foi tornado como conhecido. O ponto de partida e sempre certos 
dados acumulados, expresses no rosto da inferencia por propo- 
sigoes explicitas, com o fito de determinar e circunscrever os 
fatos a serem afirmados. Da exploragao desses fatos obtem-se 
o conhecimento de outro fato, cuja aceitagao provem da pre- 
via aceitagao dos primeiros. 

Um unico fato, porem;, e capaz de receber formjulagoes dis- 
tintas sem alterar sua natureza intima, de sorte que a logica 
ha de se ocupar ainda dessas diversas formas possiveis da sua 
expressao. Estas, nada trazendo de novo no que respeita ao 

(40) — S. of L. II, 1. i. 
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conteudo do fato, nao constituem uma autentica inferencia. O 
jogo das expressoes linguisticas e neutro em relagao ao fato, 
o que se compreende por si mesmo se lembrarmos o carater 
unicarrxente sinaletico que o empirista emJpresta a palavra. As 
construgoes da linguagem e do pensamento no sentido estrito 
nao criam, por conseguinte, conteudos noematicos diferentes 
daqueles presentados pelas percepgoes. Por mtds que avance- 
mos na construgao de linguagens artificials, o mjundo do espi- 
rito para sempre e o reflexo deformado e inacabado das coisas 
sensiveis. Portanto, ja que e da propria natureza do empiris- 
mo considerar as operagoes logicas desprovidas de qualquer 
criatividade categorial, nao engendrando o pensamento em sen- 
tido estrito nenhuma entidade diferente do fato empirico, seu 
exito mais retumbante so pode consistir na descoberta, pelo 
raciocinio, de um fato material desconhecido. 

Ha varias regras para se obter expressoes linguisticas di- 
versas que exprimem um mesmo fato ou uma parte dele. Se- 
jam, por exemplo, as chamadas inferencias. Elas constituem 
um; esquema das formas possiveis de uma proposigao qual- 
quer, sem que cada enunciado diferente altere o fato sotoposto 
aos epifenomenos linguisticos. 

Todavia, desde que e possivel afirmar um fato imicamente 
em virtude do reconhecim(ento de certos fatos anteriores, a 
tarefa fundamental da logica consistira na analise das condi- 
goes sob as quais a crenga nas premissas pode ser transferida 
para a conclusao. Isto e, a logica e essencialmente uma teoria 
da evidencia (do testemunho) e da prova (41). Dado isto, ate 
mesmo as expectativas de sensagoes, desde que implicam a 
crenga numa representagao futura na base da crenga numa re- 
presentagao presente, ainda que necessariamente nao recla- 
mem o emprego da palavra, poderiam ser incluidas no dominio 
da logica. Isto da a inferencia uma amplitude imensa, pois e 
uma operagao do espirito anterior a palavra e, por conseguin- 
te, anterior a propria constituigao do conceito onde, como ja 
vimos, a palavra e onipotente. Mas, se o pensamento discur- 
sive nao e essencialmente simbolico e conceptual, o aparecimen- 

(41) — S. of L. Introd. 5. 
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to da linguagemi amjplia de tal m'odo sua problematica que de- 
vemos dizer que sem ele nao ultrapassariamos o piano do pen- 
samento animal. Nao que a linguagem e as atividades proprias 
do pensamento engendrem novos tipos de objeto, mas o discur- 
so e, em particular, as proposigoes gerais prestam servigos tao 
relevantes como instrum(ento de perquirigao da verdade que os 
passos da inferencia se alteraml por comlpleto, embora sua natu- 
reza mais intima permanega sempre identica no ato indiferen- 
ciado de previsao (42). 

De uma parte, considerando que a inferencia implica se*n- 
pre um novo passo no conhecimento da realidade; consideran- 
do, de outra, que a linguagem traz o problema da diversidade 
de enunciados possiveis de um mesrafo fato, a logica se divide 
en tao em duas disciplinas distintas mas complementares; 1) — 
a logica da verdade, que estuda os processes do raciocinio pelos 
quais se obtem novos conhecimentos; 2) — a logica formal ou 
logica da conseqiiencia (consistency), auxiliar da primeira, 
cujo interesse se focaliza nas equivalencias dos diversos modos 
de expressao (43). Como acabamos de ver, a logica da verdade 
trata dos processes pelos quais avangamos no conhecim'ento dos 
fatos, podendo tais procedimentos serem quer da forma demons- 
trativa ou silogistica, quer indutiva. "Quando da observagao de 
casos individuais ascendemos ate a uma proposigao gerai ou 
quando, gragas a composigao de um certo numero de proposi- 
goes gerais, delas concluimos uma outra proposigao ainda mais 
geral, o processo, substancialmente identico em ambos os ca- 
sos, e chamado indugao. Quando de uma proposigao geral — 
que nao esteja isolada, pois de uma unica proposigao nada pode 
ser derivado que nao esteja incluido em seus termos — combi- 
nada com outras proposigoes, inferimos uma proposigao do 
mesmo grau de generalidade ou uma proposigao meramente 
individual, o processo e uma demonstragao" (44). Veremos. em 
seguida, como Mill transforma o silogismo num. progresso do 
conhecimento e como se enquadra portanto dentro da logica 

(42) — S. of L. II. 3, 3. 
(43) — S. of L. II, 3, 9. 
(44) — S. of L. II. 1, 3. 
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da verdade. No que diz respeito a indugao, nao ha de fato di- 
ficuldade alguma. 

A logica formal se ocupa, pelo contrario, nao da inlerencia 
propriaralente dita, mas de mera transferencia de crenga que 
nao redunda em nenhum avango do saber. "O nome (de logica 
formal) parece ser corretamjente empregado para aquela parte 
da doutrina que se refere a equivalencia dos diferentes modos 
de expressao, as regras para determinar quando assergoes de 
uma dada forma implicam ou supoem a verdade ou a falsidade 
de outras expressoes. Ela inclui a teoria do significado das pro- 
posigoes e sua conversao, sua equivalencia ou sua oposigao, as 
indugoes completas chamadas assim erradamente... nas quais 
a aparente generalizagao e mero enunciado resumido dos casos 
conhecidos individualmlente, e enfim) o silogismp. A teoria da 
nominagao (Naming) e a da definigao (inseparavelrrnente liga- 
da a primeira), embora pertengam aquela parte da logica mais 
ampla do que esta, constituem( sua etapa preliminar e necessa- 
ria. O fim almejado pela logica formal e alcangado pela obser- 
vancia de seus preceitos e a consequencia e nao a verdade. Foi 
visto (e ainda veremos a seguir) que este e o unico proposito 
direto das regras do silogismo, cuja intengao e efeito consistem 
simplesmente qm guardar nossas inferencias ou nossas conclu- 
soes em perfeita consequencia com as formulas gerais ou nor- 
mas de onde elas derivam. A logica da consequencia e umi au- 
xiliar necessario da logica da verdade, nao somente porque o 
que e inconsequente consigo mesmo ou com, outras verdades 
nao pode ser verdadeiro, mas tambem porque as verdades so- 
mente podem ser perquiridas com sucesso se forem derivadas 
da experiencia, inferencias que, se forem plenamente justifi- 
caveis, admitem generalizagao. Para verificar sua justificabi- 
lidade, elas devem apresentar-se entao numa forma generaliza- 
da. Isto feito, o acerto de sua aplicagao aos casos particulares e 
uma questao que conceme especialmente a logica da conse- 
quencia. Esta logica nao requer nenhum conhecimento preli- 
minar dos procesoss ou das conclusoes das varias ciencias e 
pode, assim, ser estudada com proveito em um estagio muito 
menos avangado da educagao do que a logica da verdade. E a 
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pratica que se obtem empiricamente em seu ensino a parte, por 
intermedio de tratados elementares que nao pretendem incluir 
nada alem disso, pode ser filosoficamente justificada, embora 
as razoes alegadas emi seu favor sejam em geral muito pouco 
filosoficas" (45). 

6 — Principio empirico do silogismo: 
< 

Desde a logica medieval o edificio da silogistica tern sido 
funda^mentado no seguinte principio, comjumente denom^nado 
dictum de omni et nullo; tudo o que e afirmavel (dictuiml de 
omni) ou negavel (dictum, de nullo) de uma natureza univer- 
sal e respectivamente afirmavel ou negavel de todos os sujei- 
tos onde ela se realiza. Embora o formule emi termos exclu- 
sivamente extensivos, de sorte que enuncia apenas a relaqao 
de itma classe e seus rriembros constituintes, Mill acertadamen- 
te se insurge contra os pressupostos aristotelico-tomistas que o 
principio avanga. Na verdade, sua propria formulagao da por 
assentada a autonomjia do universal na qualidade de substan- 
cia segunda, isto e, a autonomia do m|omento atributivo essen- 
cial de uma individualidade qualquer. Ora, dentro dos qua- 
dros do empirismo, o principio nao deve mais exprimir uma 
relagao da essencia as suas partes, sejam elas outras essencias 
inferiores ou individuos nela subsum(iveis, mas ha de se trans- 
formar no fiador que garante que, no processo do raciocinio. 
tudo o que for atribuido distributivamente a ump classe em 
sua totalidade valera para seus membros individuais (46). 

Antes de tudo, o raciocinio e o encadeamento de proposi- 
goes com o fito de obter novos conhecimentos reais. Nesta 
qualidade de proposigoes reais, tanto as premissas como as con- 
clusoes transmitem novas infoiimagoes a proposito de fatos, 
que sao o sujeito desta premissa, possuem o primeiro dos atri- 
formje a classificagao implicita dos termos empregados no si- 
logismo. Deste ponto de vista, as tres proposigoes correspon- 
dem as seguintes correlagoes entre atributos: "A premissa 

(45) — s. of L. 11, 3, 9. 
(46) — S. of L, II, 2, 2. 



maior, que como ja se observou e sempre universal, declara 
que todas as coisas que tem um certo atributo (ou atributos) 
term ou nao paralelamente um outro atributo (ou atributos); 
a premissa menor declara que a coisa ou o conjunto de coisas, 
que sao o sujeito desta premissa, possuem o primeiro dos atri- 
butos mencionados; e a conclusao, que possuem (ou nao) o 
segundo" (47). O silogismo, positive ou negative, passando a 
ser encarado como simples processo de por em correlagao atri- 
butos coexistentes ou que isto possam vir a ser, demanda, co- 
mo proprio fundamento, uma lei que regula esta coexistencia 
de atributos. "Se generalizarmos este processo e olharnuos para 
o principio — ou lei — envolvido em tais inferencias e pressu- 
posto em todo silogismo, cujas proposi^oes sao algo mais do 
que puramente verbais, encontraremos, nao o inexpressive 
dictum de oimni et nullo, rrtas o principio fundamental, ou me- 
Ihor, dois principios estreitamente parecidos com os axiomns 
da matemiatica .O primeiro, principio do silogismo afirmati- 
vo, reza que coisas que coexistem com a mesima coisa, coexis- 
tem entre si, ou ainda (de uma forma mais precisa) que uma 
coisa que coexiste com outra que por sua vez coexiste com uma 
terceira, tambem coexiste com esta terceira coisa. O segundo 
e o principio do silogismo negative e declara por conseguinte 
que a coisa que coexiste com outra coisa, com a qual outra ter- 
ceira coisa nao coexiste, nao e coexistente com esta terceira 
coisa. Estes axiomas referem.-se de modo patente a fatos e nao 
a convengoes. Um ou outro formam a base de legitimidade de 
todo argumento no qual fatos e nao convengoes sao trata- 
dos" (48). Em outros termos: a transitividade ou nao da coe- 
xistencia de atributos e o principio empirico regulador de todo 
raciocinio dedutivo, obtido gragas a generalizagao do que se 
observa nos silogismios particulares. 

Se, em vez de tomarmos as proposigoes que formiam as 
premissas do silogismo como meras assergoes especulativas a 
proposito dos fatos naturais, as encararmos como guias mnemo- 
nicos que nos levam a descoberta de novos conhecimentos (uma 

(47) — S. of L. II, 2, 3. 
(4fl) — Ibidem, 
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outra m^neira de estudar a proposigao), o principio do racio- 
cinio dedutivo rezara que o sinal do sinal e sinal da coisa signi- 
ficada, exprimindo destarte o aspecto instrumtental do proces- 
so. De fato, todo silogismo enquadra-se na seguinte formula 
geral; O atributo A e indice (mark) do atributo B; o objeto 
dado possui o indice A; donde o objeto dado possui o atributo 
B. Em suma, os dois axiomas acima enunciados, que dizem 
respeito ao silogismo interpretado como um conjunto de pro- 
posigoes declarativas de certas verdades facticas, transform)am- 
se, conforme a nova interpretagao instrumental do processo, 
no seguinte principio: tudo o que possui um indice possui o 
que vem indicado por ele (49). 

Para o empirista, este principio geral substitui por com- 
pleto o dictum de otaini et nullo. Mill, no entanto, notando que 
ele esta estreitamente vinculado a uma interpretagao seman- 
tica da proposigao, pretende em seguida restringir o dominio 
de sua aplicagao a fim de reservar ao dictum um; iugar na logi- 
ca da conseqiiencia. "Concluo, portanto, que ambas as formas 
possuem seu valor e seu lugar na Logica. O dictum de omni 
seria conservado como axioma fundamfental da logica da sim1- 
ples consequencia comumente chamada Logica Formal. Nem 
mesmo cheguei a duvidar alguma vez deste seu uso do refe- 
rido ponto de vista nem me propus bani-lo dos tratados de 
Logica Formal. No entanto, o axiom(a proprio para a logica 
da perquirigao da verdade por intermjedio da dedugao possui 
outra carater. E o reconhecimento deste aspecto e o unico a 
mostrar como e que o raciocinio dedutivo pode ser um ca- 
minho para a verdade" (50). Esta pretensa conciliagao e, to- 
davia, completamente descabida. O dictum tal como e comu- 
mente enunciado sorryente conserva um sentido autentico quan- 
do se confunde o aspecto sintatico com o semantico do pensa- 
mento, de modo que passa a ter uma significagao ontologica e 
nao apenas verbal. Equivale assim a declarar que as transa- 
goes automaticas de genero e especie efetuadas durante o silo- 
gismo de Tnaneira puramente formal sao validas na medida em 

(49) — S. of L. II, 2, 4; E.H.Ph. pg. 426; trad. pg. 419. 
(50) — S. of L. II, 2, 4 nota I. 
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que exprimeml urrta relagao real operando entre os signos. De 
uma perspectiva puramente sintatica, linguistica diria Mill, se 
entendermos por principio um axioma que ha de ser posto na 
cupula de uma teoria axiomiatizada do silogismo, o dictum e 
totalmente inutil, pois, co'mo mostrou Lukasiewicz, nao inter- 
vem na constituigao da teoria (51). De outra parte, dado que 
a teoria da dempnstragao do proximo paragrafo dispensa a ge- 
neraliza^ao operada pela maior, deixa de ter cabimento o dic- 
titm como regra de subsungao, nao Ihe restando outra funqao 
senao a de exprirrdr um esquema invariavel de troca de sinais. 

7 — A demonstracao: 

Dentro de uma perspectiva instrumental, o silogismo e, 
pois, um sistem'a de sinais que faculta a passagem de um(a pro- 
posigao a outra sem que se faga mister averiguar suas condi- 
goes empiricas de veracidade. Parte-se da constatagao de que 
um objeto ou uma serie deles possuem o atributo A e, langan- 
do-se mao da formjula geral, a qual estabelece uma constante 
vinculagao entre o atributo A e o outro atributo B, chega-se a 
conclusao de que o objeto dado ou a serie dada possuem B. 
Assim sendo, a ordem do silogismo em( Barbara, para que re- 
flita os encadeamentos psiquicos reais do silogismo e sirva des- 
tarte como instrumento de pesquisa cientifica, deve percorrer 
os seguintes tramites: Socrates possui os atributos implicados 
na significagao de homem (menor), estes, por sua vez, sao in- 
dice do atributo mprtalidade (maior), de onde decorre que So- 
crates possui o atributo mortalidade (conclusao). 

Para Mill, o raciocinio dedutivo consiste, por conseguinte, 
nura circuito de tres proposigoes, possuindo o membro inter- 
mediario generalidade superior aquela dos outros dois. Mas e 

(51) — Lukasiewicz — Aristotle's Syllogistic, pgs. 46|7 — Oxford 1957 — £ste 
autor de grande e justificado renome, como tantos outros historladores da 
logica, transforma sua historia no afloramento das estruturas formats ate 
hoje conhecidas, sem conslderar que a prdpria nogao de forma tem sua 
hlstoricldade. Assim 6 que termlna por concluir pela absoluta falta de ca- 
bimento do dictum: se fdr tornado como axioma £ entao Intelramente Inutil, 
mas "se tiver outro sentido, eu nao entendo o problema de modo nenhum". 
Antes de procurer entend£-lo de seu ponto de vista moderno, nao serla con- 
venlente sobretudo saber sua exata significagao na fllosofla da Idade M£dla? 
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possivel que, na falta da premissa maior, o raciocmio ainda se 
realize, encadeando-se entao proposigoes particulares umas as 
outras. Qual e entao o papel dessa proposigao geral interme- 
diaria que e totalmente prescindivel? Nesta qualidade de geral, 
e obvio que temj sua origdm na observagao parcelada de casos 
individuals, pois sao estes os unicos provindos diretamente da 
experiencia. Assim e que: "Todos os homens sao mortals" 
resulta da averiguagao da morte de Pedro, de Paulo, etc.. A 
generalizagao nao e porem| apenas novo processo de designagao 
dos casos individuals previamente considerados, pois comporta, 
alem disso, a indispensavel passagem dos dados conhecidos pa- 
ra os casos desconhecidos analogos, que presumivelmente se 
comportarao da mesma maneira. Esta uniformidade e por 
fim expressa pela formula geral que afirma o fato indepen- 
dentemente de suas concretizagoes passadas ou futuras. Em 
que se baseia, porem, esta inferencia implicita em toda gene- 
ralizagao? De certo na evidencia patenteada pelas observagoes 
particulares anteriormjente realizadas e na crenga do deter^ni- 
nismo universal. Dado isto. se a evidencia da proposigao geral 
provem, das outras proposigoes particulares anteriormpnte as- 
severadas; se, por outro lado, a conclusao for uma proposigao 
particular, nao havera entao obrigatoriedade alguma de se in- 
tercalar a formula geral, que nada acrescenta aos conhecimen- 
tos ja computados e nada adiciona a convicgao despertada pela 
prova. Ja que as inferencias entre casos individuais sao as uni- 
cas diretamente ligadas a observagao, ja que nenhuma forma 
diferente de expressao modifica a evidencia que o raciocinio 
comporta. nada ha que impega que percorramps sempre o ca- 
ruinho nuais curto que vai do particular para o particular sem 
recorrer a ajuda intermpdiaria da premiissa universal. Na ver- 
dade, afirma Mill, esta demonstragao do particular para o par- 
ticular e um fato corriqueiro tanto entre os homens como en- 
tre os animais, pbis sempre se toma esta ou aquela decisao na 
base de experiencias passadas, sem que precise ser reformulada 
por uma proposigao geral qualquer (52). 

(52) — s. of L. II, 3, 3. 
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Mill acredita ate rr^esmo que as dem(onstrag6es miatemati- 
cas sao transferiveis para um raciocinlo puramiente particular 
sem que percam sua forga probante. Todos os teoremas da geo- 
metria, por exemplo, sao demonstraveis sem o auxilio das de- 
finigoes, isto e, das proposigoes verbais que assentam as condi- 
goes formais da demonstragao e do axioma da existencia. "Isto 
se toma patente no processo ordinario da demonstragao por 
meio de figuras. O que se supoe, de fato, para demonstrar 
qualquer uma das propriedades do circulo por mteio de figuras? 
Que em todos os circulos os raios sejamj iguais? Nao, apenas 
que neste circulo ABC eles assim o sejam. Na verdade, para 
garantir essa suposigao recorremos a definigao do circulo em 
geral, mas e suficiente que a suposigao seja aceita para o cir- 
culo particular em questao .Desta proposigao singular e nao 
da geral. combinada com outras proposigoes da mesmia especie, 
das quais algumas, quando generalizadas, sao chamadas defi- 
nigoes e outras axiomas, provamos que urna certa conclusao e 
verdadeira, nao para todos os circulos, mas para este circulo 
particular ABC ou, pelo Jnenos, que assim seria se os fatos se 
puzessem precisamente de acordo com nossas suposigoes. O 
enunciado, tal como e chamado, isto e, o teorema geral posto 
no rosto da demonstragao, nao e uma proposigao atualmente 
demonstrada. Apenas um exemplo e que e demonstrado. Mas 
ao considerar a natureza do processo pelo qual isto e feito, 
percebemos que e Um processo tal que pode ser reproduzido 
exatamente em casos inumeros e indefinidos, em todos os casos 
que se conform&m a certas condigoes. O artificio da linguagem 
geral, fomecendo-nos termos que conotam essas condigoes, per- 
mite-nos enunciar uma multidao indefinida de verdades numa 
unica expressao, expressao esta que e o teorema geral" (53). 
O emprego, na demonstragao, de letras do alfabeto, tradicional- 
mente encarado como um processo de formalizagao do racio- 
cinio em virtude do esvazianqento dos conteudos materials em 
questao, transforma-se para Mill num meio engenhoso de con- 
siderar taquigraficamente todos os casos ao mesmo tempo. "A 
prova nao se alicerga sobre uma proposigao geral, mas sob re 

(53) — S. of L. II, 3. 3. 
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uma suposigao semelhante que se limita ao caso singular. To- 
davia, este caso tendo sido escolhido como especime ou para- 
digma de toda a classe incluida no teorema, nao ha razao al- 
guma para fazer uma suposigao que nao fosse cumprida por 
todos os outros, de sorte que negar esta suposigao na sua qua- 
lidade de verdade geral e negar o direito de a fazer no caso 
particular" (54). 

Resumindo; todo raciocinio produtivo da-se entre proposi- 
goes particulares que, em virtude de sua possivel repetigao e)m 
todos os casos particulares semelhantes, e vantajosaraente ex- 
presso por intermedio de formulas gerais taquigraficas. A de- 
monstragao, na medida em} que vincula proposigoes gerais, 
assemelha-se portanto ao raciocinio por recorrencia, que chega 
a urqa tese universal gragas a crenga subjacente de que a mes- 
ma inferencia particular repetir-se-a indefinidamente. fiste ra- 
ciocinio, contudo, fundamenta-se mlm principio formal mieta- 
materpatico, o postulado de indugao finita que serve de garan- 
tia da reiteragao do processo. Mas, no que respeita a demons- 
tragao geral, em: vez deste postulado que nao era conhecido da 
epoca de Mill, encontramos a expectativa, uma das faculdades 
mais constitutivas do espirito, desempenhando o papel de seu 
fundamento psicologico e, por conseguinte, anterior para o em- 
pirista ate mesrao as regras formats que encabegam uma de- 
dugao qualquer. Em; vista de sua fungao, a proposigao geral 
estabelece, pois, as condigoes minimias que hao de ser preenchi- 
das pelo raciocinio, a fim} de que se realize a inferencia do par- 
ticular para o particular. Nada mais e, na verdade, do que a 
expressao de tudo o que e invariante nas diversas demonstra- 
goes particulares e que deve, por isso, ser incondicionalmente 
respeitada. A falta, porem, de uma explicagao e formulagao 
em termos gerais do raciocinio particular nao nos impede de 
prosseguir no encadeamento de proposigoes particulares, em- 
bora nao possamps mais estar seguros de que os resultados se- 
jam tao precisos e rigorosos. Em; outras palavras: a generali- 
dade da premissa maior serve de garantia de que as condigoes 
minimias indispensaveis foram cumpridas mas, desde que a ela 

(54) — Ibidem. 
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ja tenhamos chegado atrav^s da inferencia que toda generali- 
dade comporta, trata-se apenas de interpretar, por meio de 
uma analise verbal, os dados ja apresentados ate que se che- 
gue a um^ conclusao, que inevitavelmente nao traz nada de 
novo. Eml suma, depois da generalizagao, trata-se apenas de 
uma questao de hermeneutica (55). 

Desde que o silogismo. formia de dedugao a que todas as 
outras se reduzem, fundamenta-se na indugao previa que es- 
triba a premissa maior, nao deve ser mais considerado a for- 
ma ti'pica do raciocinio em geral, conn(o fizeram tantos logicos 
antigos e modemos. Mas este papel nao sera nem; mesmo de- 
sempenhado pela indugao, pois — ja que a proposi^ao univer- 
sal constitui apenas uma parada dispensavel no procedimento 
total — e possivel prescindir de todas as formas de raciocinio 
que nela finalizami. Nao somente o espirito e, portanto, capaz 
de caminhar do particular para o particular, como este e o uni- 
co processo errv que se fundamentam todos os outros modos 
posteriores de raciocinio. Como alicerce das operagoes logicas 
mais complexas, sejam elas dedutivas ou indutivas, encontram- 
-se entao aquelas inferencias simples correspondentes aos atos 
de expectativa dos individuos em geral. Em virtude de nossa 
tendencia inata a generalizar (56), todos nos passamps dos 
casos singulares conhecidos para outro ainda ignorado. Porque 
A, B, C, possuem na realidade o atributo X, acreditamos que 
D, nas mesmas circunstancias, possuira tambem a mesmja pro- 
priedade. Nao e estranhavel, portanto, que ate mesmo a per- 
cepgao seja encarada como um conjunto de inferencias que 
transita das sensagoes atuais para o conjunto das sensagoes 
virtuais associativamente correlatas. 

Isto posto, formula-se o principio basico do raciocinio em 
geral da seguinte maneira: certos individuos A, B, C, possuem 
um dado atributo X, um individuo D ou outros tantos E, F, G, 
assemelham-se em( algumas de suas propriedades, propriedades 
que sao diferentes de X; de onde se conclui que D ou ainda E, 
F, G, possuem tambem o dado atributo X (57). Ora, este enun- 

(55) - s. of L. II, 3, 4. 
(56) — S. of L. II, 3, 4. 
(57) — S. of L. II, 3, 7, 
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ciado do principio geral e identico, eni| ultima analise, a tran- 
sitividade do atributo, que foi torpada acima como o principio 
empirico do silogismo em substituigao ao dictum de amni et 
nullo. Nao ha entretanto nenhuma incompatibilidade em se 
propor a rr>esma lei da transitividade do atributo para princi- 
pio do raciocinio em geral e do silogismo que dele e uma forma 
particular. Depois de ter enunciado este principio geral, con- 
tinua Mill desfazendo o engano em que, por ventura, teriamos 
caido; "fiste tipo de raciocinio nao pretende, como o silogismo, 
ser conclusivo gragas a mera forma de expressao nem seria 
possivel que assimi o fosse. Que uma proposigao afirme ou 
nao o fato atual ja afirrpado por uma outra, isto pode surgir da 
forma da expressao, isto e, da comparagao da linguagem; mas, 
quando duas proposigoes afirmam fatos que sao bona fide di- 
ferente, u,m fato provando ou nao o outro, isto nunca pode sur- 
gir da consideragao da linguagem mas deve depender de con- 
sideragoes de outro tipo" (58). Toda inferencia, quer dedutiva 
quer indutiva, do ponto de vista semantico, nao se distingue 
entao das inferencias particulares que a compoem, ao conheci- 
mento concrete nao trazendo nada de novo as diversas formas 
linguisticas de que o raciocinio se reveste. O,' silogismo e a in- 
ferencia particular equivalemj-se semanticamiente, sendo va- 
lido, portanto, fundamentar estas duas formas de raciocinio no 
mesmo principio. Na verdade, conforme o raciocinio se apre- 
sente sob esta ou aquela forma, surgem novos problemas sinta- 
ticos que devem ser estudados um a um, cabendo esta tarefa a 
logica formal e nao a logica da verdade. 

Fagamos um resume dos resultados obtidos. A inferencia 
originaria precede do particular para o particular gragas as 
tendencias generalizadoras do espirito que transferem os atri- 
butos constatados em certos objetos a outros individuos pare- 
cidos. fiste procedimento pode ocorrer sem o auxilio da pala- 
vra e por isso mesmo e encontradigo tanto entre os homens 
como entre os animais. Mas o emprego da linguagem, em' par- 
ticular o de termos gerais, acarreta uma mudanga radical no 
modo de colocar o probleraa sem contudo alterar seu conteudo 

(58) — Ibidem. 
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primitive). O espirito percorre agora tranptes mais complica- 
dos, desviando-se para alcangar a generalidade das proposigoes 
universais, ganhando desta forra(a ern rigor e em amplitude. 
Alem do mais, o conteudo da inferencia primitiva e ipso facto 
generalizado para todos os casos singulares subordinados as 
mesmas condigoes, de sorte que se faz economia de outras in- 
ferencias particulares que seguiriami os mesmos caminhos. Des- 
de que se tenha formulado as proposigoes gerais em questao, 
termino de urn, processo indutivo se nao provier de outra pro- 
posigao geral, dispoe-se de memorandos que relatarm resumjida- 
mente todos os casos previamente considerados e resumem 
aqueles outros que por ventura ocorrerem nas mesmas condi- 
goes. Da proposigao geral, porem, para as proposigoes deriva- 
das, trata-se apenas de uma questao de hermeneutica, sendo 
contudo a conclusao, obtida por vias interpretativas, a mesma 
proposigao a que chegariamos se transitassemos diretamente 
do particular para o particular. E' nesse sentido que o desvio 
que passa pelas proposigoes gerais e economico, pois evita as 
numerosas inferencias particulares, necessarias para se atingir 
a conclusao que o silogismo oferece imediatam|ente. Nada se 
altera se por ventura a conclusao for tarribem uma proposigao 
geral, devendo a interpretagao ser levada adiante ate que se 
atinja aquelas proposigoes particulares que o processo compor- 
ta. Todavia, embora o silogismo nao avance um passo no conhe- 
cirruento ja revelado pelas inferencias particulares que resume, 
serve de magmfico instrumento da descoberta das incompati- 
bilidades de nossas assergoes, garantindo assim que nao se des- 
respeitem as condigoes minimas do raciocinio produtivo. O 
silogismo nao e. na realidade, a forma tipica do raciocinio em 
geral. "Mas nos proporciona um modo de apresentar todo e 
qualquer raciocinio, admiravelmente calculado para trazer a 
lu/, ca<;o nao seja conclusivo, esta incapacidade de se chegar 
a uma conclusao "(59). Encarado deste ponto de vista, o silo- 
gismo deixa de ser objeto da logica formal, para se incorporar 
aos instrumentos de investigagao experimental da logica da 
verdade. 

(59) — S. of L. II, 3, 5. 
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8 — As ciencias dedutivas: 

Se o raciocxnio silogistico nada mais e do que forma dis- 
fargada de inferencias particulares e de processes indutivos, 
como e possfvel a existencia de ciencias mieramente dedutivas, 
onde a indugao, pelo menos aparentennente, nao desempenha 
papel algum? Ja vimos que, tanto quanto as ciencias indutivas, 
elas se ocupam de fatos individuais, quer do tipo matematico, 
quer do tipo fisico, estes distinguindo-se daqueles porque seus 
termos conotatn, alem das semelhangas miatemiaticas, a relagao 
de causa e efeito. Mas a apresentagao das ciencias dedutivas e 
completamente diferente daquela das ciencias indutivas, sendo 
suas proposigoes de tal forma encadeadas que se passa de uma 
a outra sem qualquer recurso a experimentagao. Deste modo, 
para que a teoria de Mill nao se choque com) um fato que a 
desminta, cabe-lhe mqstrar como o andamento dedutivo des- 
sas disciplinas nada mais e do que um|a sequencia de indugoes 
mumificadas. 

No silogismo: "Todos os bois rurqinam, o animal aqui pre- 
sente e um boi, portanto ele rumina", a premissa menor afir- 
ma que esta coisa na minha frente, porque possui os atributos 
comumente atribuidos ao boi, e de fato Um animal desta es- 
pecie. E', em suma, a assergao da semelhanga de uma serie 
de coisas anteriormente observadas com o fato presente. Nem 
sempre e facil, todavia, apreender esta semelhanga atraves 
dos caracteres exteriores que o objeto apresenta, de sorte que 
se faz mister uma investigagao mais acurada, ou melhor, ou- 
tras indugoes e outras dedugoes para chegarmos ate a consta- 
tagao do fato expresso pela menor. O silogismo: "Todo arse- 
nico e venenoso, a substancia branca que esta diante de mim e 
arsenico, portanto e venenosa", exige, como garantia da me- 
nor, que se examine a substancia com maior cuidado, pois fa- 
cilmente a poderiamos confundir com outro po branco qual- 
quer. A veracidade do silogismo se assenta, por conseguinte, 
no fato de tomarmos a menor comio a conclusao de inferencias 
adjacentes, por exemplo, do silogismo; "Tudo o que ao quei- 
mar produz uma mancha escura sobre uma pega de porcelana 
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branca anteposta a chama, mancha esta soluvel em hipoclorito 
de calcio, e arsenico; a substancia que tenho presente satisfaz 
a estas condigoes; e e portanto arsenico". Pela clivagem da 
menor, o silogismo ramiifica-se em inferencias subsidiarias, 
formando destarte uma cadeia de raciocmios (Train of Rea- 
soning) (60). 

Se a cada premissa maior corresponde uma indugao pre- 
via, se cada premissa menor resulta diretamente de uma in- 
dugao ou de outro silogismo cuja maior igualmente correspon- 
de a uma indugao anterior, a cadeia de raciocinio vincula, em 
ultima instancia, indugao a indugao. Trata-se, pois, de um 
aparente encadeamento de proposigoes gerais, que se estriba 
em miiltiplas inferencias particulares subjacentes, de mpdo 
que tudo aquilo que se da como intercomunicagao verbal ex- 
clusivamente ligada as significagoes dos termos da demonstra- 
gao, ao sujeitar-se a uma analise psicologica, revela-se um en- 
cadeamento de proposigoes particulares subordinadas a lei do 
indice, fiadora de todo o raciocinio em geral. 

As cadeias de raciocmios que formam as ciencias deduti- 
vas, embora sejam muito mais enredadas do que o exemplo 
acima citado, nao trazem nenhuma alteragao no que concerne 
a natureza de seu encadeamento. Ademais, principiam por 
varias proposigoes gerais, os chamados axiomas, e nao por umla 
unica premissa, dando assim margem a um numero muito 
maior de formas possiveis de combinagao. E', no entanto, ne- 
cessario nao confundir a ordem de apresentagao de uma cien- 
cia com as etapas de sua constituigao historica ou psicologica. 
Quando os cientistas. tateando ainda. nao tinham conseguido 
formular as proposigoes gerais que enfeixam, num sistema 
unico, as leis naturais encontradas isoladamente, a ciencia que 
delas se ocupa passava entao por sua etapa indutiva .Mas, des- 
cobertos os axiomas, uma enorme massa de leis particulares 
tonfa entao lugar no sistema, conforme as relagoes que man- 
tern com esses axiomjas. Foi o que se deu, por exemplo, quan- 
do Newton descobriu a lei da gravitagao e forfnulou os prin- 

(60; — s. of L. II, 4, 2. 
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cipios gerais da mecanica racional (61). O proprio avango da 
ciencia esta subordinado a uma retomjada dedutiva de suas 
leis, porquanto somente depois de ter sido feito o inventario 
de seus axiomas e que fica circunscrito o dominio da natureza 
em que esta ciencia opera. Em suma, a axiomatizagao define 
os seus objetos. ou melhor, as ordenagoes de sensagoes tipicas 
por ela abordadas. No entanto, mesmo depois de cada lei se 
ter transformado em um elo do encadeamento dedutivo, nao 
perde em absoluto seu carater de verdade experimental gene- 
ralizada. O mesmio acontece corm os axiomas pois, ainda que 
sejam as porposigoes mais gerais do sistema, resultam sempre 
de indugoes previas. Nada mais falso, portanto, do que a opo- 
sigao entre ciencia indutiva e ciencia dedutiva. E' valida, po- 
rend, a oposigao que antepoe ciencia dedutiva a ciencia experi- 
mental no sentido estrito, isto e, aquela que a cada passo esta 
recorrendo a experimentagoes e aquela outra que delas ja pres- 
cinde. Enquanto um fenomeno recemhdescoberto necessitar 
nova indugao que o incorpore a uma lei geral, a ciencia ainda 
permanece em seu estagio experimental, mas, quando ja e 
possivel inferir certos conhecimentos sobre casos ainda nao 
observados, estamos em pleno domiinio da ciencia dedutiva (62). 

Entre todas as ciencias dedutivas que possuem rigor e cer- 
teza de raciocinio, por causa da generalidade de seus objetos 
empiricos, a materrtatica ocupa um lugar a parte. Em si mesmo 
cada teorema e uma lei da natureza, resultante da generaliza- 
gao de fatos observados (63). Seria de se supor entao que, em 
sua fase experimental, a pesquisa de novos teoremas se pro- 
cessasse parceladamente de acordo com os mietodos indutivos 
tradicionais. Desde que, porem, foramj descobertos seus axio- 
mas — proposigoes que, dentre todas as verdades experimen- 
tais conhecidas, sao as mais universais, ja porque se referem a 
um objeto qualquer, ja porque dizem respeito a formja aparen- 
te das coisas e suas colocagoes — foi possivel encarar os teo- 
remps conhecidos comio consequencias desses principios gerais. 

(61) — S. Of L. II, 4, 6. 
(62) — S. of L. II, 4, 5. 
(63) — S. of L. Ill, 24, 7. 
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Mas a relagao de consequencia entre axiomas e teoremas nao 
esgota tudo o que se pode mencionar a proposito dos objetos 
matemiaticos de que estes teoremjas se ocupam. E' precise lem- 
brar que a demonstragao nao trata do universal, mas de um)a 
coisa singular, nao, por exemplo, do triangulo isosceles qualquer, 
mas deste triangulo tragado sobre o papel. A cada passo, o 
dado observado deve ser generalizado, ou melhor, induzido, 
ate que se o encaixe nunn dos axiomas da teoria. E', por fim, 
esta indugao que da consistencia aos passes dedutivos, de sor- 
te que a dedugao matematica, na qualidade de cadeia de ra- 
ciocinio altamente complicada, traduz urn' resume de indugoes, 
ainda que se revista da aparencia contraria (64). 

Nas ciencias dedutivas, alem dos axiomas, desempenham 
ainda papel fundamental as definigoes que, consistindo igual- 
mente em generalizagoes da experiencia, em vez de tematizar 
uma uniformidade natural, explicitam, por um lado, os atri- 
butos constituintes da essencia do objeto em questao, e intro- 
duzem como postulado, por outro, sua existencia tal como foi 
definida. E' de suma importancia o desloca(mento de nivel que 
provoca o postulado da existencia. Desde que as propriedades 
do objeto matematico nao correspondam exatamente aquelas 
observaveis nos corpos naturais, poderiamos pensar que a ma- 
tematica nao se ocupa de qualidades dos corpos singulares, 
mas exclusivamente de ideias universais. Se supusermos, to- 
davia, a existencia de objetos tais como foram descrltos pela 
definigao, em vez das ideias se encadearem umas as outras em 
virtude de suas proprias conotagoes convencionais, teremos 
ideias que se vinculam desta ou daquela maneira so porque 
representam conexoes empiricas avangadas pela definigao. A 
inferencia nao se da portanto no nivel das ideias, mas no piano 
dos fatos os quais, por hipotese, alem das propriedades mate- 

(64) — S. of L. II, 4,4. — Mill examina a demonstracao de um teorema de Eucli- 
des, Indicando todos os passes em que se faz subreptlciamente uma Indugao, 
isto 4, passa-se do caso singular observado <1 formula geral. Nada de novo 
aparece no exemplo que nao pudesse ser compreendldo pela an^tlisc do mo- 
dulo mais simples de cadeia de raclocinlo que indlcamos, de modo que nao 
achamos convenlente reproduzMo por inteiro. 
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maticas possuem muitas outras nao pertinentes a esta cien- 
cla (65). 

Por mjais estranho que pareqa, o carater empirico dos con- 
ceitos empregados pelas ciencias dedutivas e mantido graqas 
a duas hipoteses de desigual valor cientifico. A primeira su- 
poe que os outros atributos, desconsiderados pelas definigoes 
que circunscrevem o campo de agao de uma dada ciencia, dei- 
xam de intervir no processo tao logo seja demarcado este mes- 
mo campo. Todas as ciencias utilizam esse artificio, embora em 
graus diferentes de abstragao. Na geometria, por exemplo, esta 
abstragao e muito mais acentuada, pois, esta ciencia nao se 
ocupa de objetos sensiveis como a roda ou a bola, em sua com- 
Pleta concreticidade natural cheia de atributos adventicios, 
mas somente daquelas propriedades formats indicadas pela de- 
finigao. Nao ha, de fato, na natureza linha sem largura nem 
roda sem espessura, mas todos os atributos que nao forem 
pertinentes ao raciocinio sao abstraidos de nossa consideracao. 
Esta hipotese, perfeitamente valida, marca contudo cada cien- 
cia dedutiva com seu cunho, sendo tanto mais hipotetica a 
ciencia quando mais seus conceitos forem abstratos. 

No entanto, a segunda hipotese supoe, como ja sabemjos, 
apenas uma adequagao ideal entre o conceito tal comp e defi- 
nido e o fato presentado pela percepgao. Ora, em primieiro lu- 
gar, a aritmetica, contrapondo-se a geometria, parece uma ex- 
cegao a esta regra, pois tudo nela da a entender que os mime- 
ros sao definidos exclusivamente por intermedio de proposi- 
goes verbais sem qualquer alusao a existencia das coisas nu- 
m(eradas. Neste caso, esta ciencia seria formada unicamente 
por juizos analiticos, nao passando sua decantada criatividade 
de mera repetigao do mpsmo significado sob formias linguisti- 
cas diferentes. Isto, porem, e uma ilusao que desaparece quan- 
do nos lembramos, de um lado, que o numero em si mesmo e 
uma palavra desprovida de sentido se nao estiver ligada a um 
con junto de coisas quaisquer e, de outro, quando examinamos 
mais demoradamente as ideias implicitas em sua definigao. 
O enunciado: "Duas pedras e uma pedra" e este outro: "Tres 

(65) S. of L. 1, 8, 6; II, 5, 1. 
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pedras" aludem aos mesmos objetos agregados, mas, de forma 
alguma, a m^esrrna situagao de fato. "Sao nomes dos mesmos 
objetos, mas que estao em dois estados diferentes. Tres pedras 
em duas porgoes separadas e tres pedras em uma so porgao 
nao provocam a mesnua impressao em nossos sentidos e a asser- 
gao de que essas raesmas tres pedras podem, em| virtude de 
uma alteragao de lugar e de arrumagao, produzir um ou outro, 
con junto de sensagoes — embora seja ulma proposigao mluito 
familiar — nao e uma proposigao identica" (66). Sao estas 
verdades, ja conhecidas desde a mais tenra infancia, as que dao 
fundamento empirico a m(atematica, cujos objetos, como se ve, 
estao em estreita dependencia da nossa sensibilidade. Se to- 
marmos entao: "Tres e igual a dois mjais um", como a definigao 
de tres, somente porque implicitamente reconhecemOs que es- 
ta proposigao refere-se a uma colegao de objetos quaisquer que, 
conforme suas respectivas disposigoes, impressionam diferen- 
temente nossos sentidos, e que pudemos enriquecer a expressao 
aritmetica de tal forma que passa a exprim|ir mais do que uma 
tautologia. De sorte que a definigao e tambem uma assergao 
sob re fatos, embora sejam tornados em sua mais alta genera- 
lidade (67). No entanto, se o que acabamos de expor e sufi- 
ciente para provar o carater sintetico dos juizos aritmeticos, 
falta-nos ainda mostrar a insuperavel inadequagao residual de 
que padecem seus conceitos. Ora, isto fica patente se lepibrar- 
mos que o edificio da aritmetica, na sua qualidade de ciencia de- 
dutiva aplicavel a natureza, estriba-se no seguinte priilcipio, 
que nada mais e do que uma hipotese inverificavel rigorosa- 
mente: quando medimos, cada unidade escolhida como padrao 
permanece sempre identica a si mesma ainda que varie a coi- 
sa que no momento desempenha esta fungao. Se tomarmos, por 
exemplo, um quilo de ferro para pesar uma coisa qualquer, 
outro quilo de substancia diferente ou outra porgao da mesma 
substancia serao sempre considerados do mesmo peso. Isto, 
porem, nao acontece na realidade, pois a igualagao perfeita e 
ficticia na medida em que depende da acuidade da balanga uti- 

(66) — S. of L. II, 6, i. 
(67) — Ibidem. 
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lizada (68). Nao distinguindo, portanto, a teoria de sua aplica- 
<:ao e entendendo a aritmetica como a teoria dos numeros con- 
cretes relacionados a objetos espacialrnente dispostos, e obvio 
que Mill precisa da hipotese da adequagao para construir o 
edificio daquela disciplina. Agora que foi afastada esta inco- 
moda excegao, todas as ciencias dedutivas serao, pois, sistemas 
hipoteticos indutivos, cuja aplicagao a realidade sensorial sem- 
pre deixa uma margem de inseguranga que ha de ser a cada 
passo procurada e corrigida na medida do possxvel. 

Mas Mill nao se contenta, apenas, eml assinalar a mencio- 
nada adequagao ideal. Procura, ao contrario, numa nota em 
que responde aos adversaries que Ihe contrapunham o carater 
a priori dos axiornlas maten^aticos, elucidar o motive pelo qual 
somos forgados a diferenciar o conceito puro, do conceito empi- 
rico. "Embora a experiencia nao nos proporcione linhas tao in- 
discutivelmente retas tais que duas delas nao sejam capazes 
de encerrar um espago, apresenta-nos, contudo, gradagdes de 
Jinhas que possuem cada vez mSenor largura ou curvatura. Des- 
ta serie de linhas retas, a definigao e o limite ideal" (69). E 
logo em seguida: "A inferencia, que diz que elas (as linhas) nao 
tendo nem curvatura nem largura nao encerrarao um; espago, 
e uma inferencia indutiva correta... conformie um. dos quatro 
metodos indutivos ja caracterizados — o metodo das variagoes 
concomitantes do qual a doutrina matematica dos limites apre- 
senta o caso extreme" (70). Temos entao, em segundo lugar, 
a explicagao do carater ideal do conceito rrgatemjatico baseada 
nulm tipo de indugao. Ora, o metodo das variagoes concomsi- 
tantes tern a seguinte formulagao :"Qualquer fenomeno que 
varie de umq dada maneira, quando outro fenomeno variar de 
outra maneira particular, ou e a causa ou o efeito deste feno- 
meno, ou se liga a ele por intermedio de algum fato de causali- 
dade" (71). De forma oue diz respeito, comp e sabido de todos, 
a relagoes causais, precisamlente aquele tipo de relagao excluido 
da matematica .Alem do mais, um canone de indugao, qual- 

(68) — S. of L. II, 6, 3. 
(69) — S. of L. 11, 5, 4 nota 1. 
(70) — Ibidem. 
(71) — S. of L. Ill, 8, 6. 
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quer que seja, trata de isolar certo numero de fa tores, causas 
ou efeitos, que invariavelmente devemi apresentar-se atuando 
no sistema em estudo. O conceito limfte, no entanto, nunca se 
identificara a um atributo sensivel, o que, alem de tudo, con- 
traria a teoria do conceito expressa por Mill. £ste invariante, 
a que se chega pela passagem ao limlite e que nao conserva sua 
contingencia empirica, desde que nos pusermos de acordo com 
os pressupostos do sistema, nao podera ser mais do que um 
signo vazio que aponta para a infindavel multiplicidade dos 
fatores concretos que a ele se assemelham. Mas, se isto fosse 
aceito, nao mais poderia ser tornado como a similitude demar- 
cada nos fenomenos, mas somente como a demarcagao de simi- 
litudes imperfeitas. 

Mill, entretanto, procurando explicar a peculiaridade do 
pensamento matemjatico de nao carecer de verificagdes experi- 
mfsntais, acaba por desenvolver uma teoria que redunda em 
negar a inadequagao residual e, por conseguinte, em contestar 
o carater hipotetico das ciencias dedutivas, em particular da 
mptematica, em cuja demonstragao tanto se empenhou. Tere- 
mos, entao, o terceiro topico de nossa analise das relagoes en- 
tre os conceitos matematicos e o fato sensivel. Em virtude do 
andamento do raciocinio matematico processar-se imicamente 
no piano das ideias, embora as descobertas feitas so sejam va- 
lidas na medida em que aludem a fatos singulares que nunca 
vem considerados pelos matematicos, esta disciplina se diferen- 
cia de todas as outras ciencias dedutivas naturais. As formas 
geometricas em particular tern "a capacidade de serem pinta- 
das na imaginagao com uma precisao igual a da realidade, em 
outros termos: ha uma exata semelhanga entre nossas ideias de 
forma e as sensagoes que as sugerem" (72). Gragas a esta exa- 
ta semjelhanga entre a ideia e a percepgao que Ihe da origem, 
pode-se deixar entao de lado toda preocupagao de verificabi- 
lidade da investigagao geometrica, pois tudo o que for desco- 
berto pela analise das ideias encontrara m(ais tarde seu corres- 
pondente sensivel, por maior liberdade que se de ao espirito. 
Dai a ilusao do geometra, que nao notando que o verdadeiro 

(72) — s. of L. II, 5, 5. 
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objeto de sua investigagao e o triangulo concrete tragado no 
papel, pensa que esta a se referir unicamente ao triangulo ima- 
ginado. Esta exata correspondencia entre as ideias formais e 
as sensagoes e, ademais, resultado da experiencia do cientista 
e se apresenta, portanto, comio um! dado experimental. "E nao 
estariamos autorizados a substituir a observagao da realidade 
pela observagao da imagem em nossa mente, se nao tivessemos 
aprendido por longa e continuada experiencia que as proprie- 
dades da realidade estao fielmente representadas na imagem. 
Do mesmo modo, obterxamos resultados cientificamente vali- 
dos se atraves de sua imagem representada num daguerreotipo 
descrevessemos um animal que nunca tivessemos visto. Mas 
isto so depois de termos aprendido, por uma ampla experiencia, 
que a observagao do retrato e precisamente equivalente a obser- 
vagao do original" (73). Fazer da ideia formal o retrato fiel 
de certos atributos da coisa nao se chocaria contra a teoria do 
conceito de Mill, pois seria perfeitamente possivel que a seme- 
Ihanga que o constitui guardasse imutaveis uma serie de atri- 
butos das coisas sob sua extensao. Mas, se assim fosse, como 
rmanter aquela inadequagao residual que afeta todos os con- 
ceitos matematicos? Perderia na realidade toda sua razao de 
ser e, com ela, o carater hipotetico de todas as ciencias deduti- 
vas. E' obvio, alem disso, que esta teoria do retrato formal so 
seria valida se nao tivessem surgido geometrias que nao se 
ajustam de forma alguma a uma esquematizagao da experien- 
cia sensivel. 

9 — O carater categorial dos objetos matematicos: 

Temos acompanhado Mill em suas investidas contra o con- 
ceito de forma que nao se subordina diretamente a sensibilida- 
de e que, por ventura, retira suas peculiaridades mais profun- 
das de outras faculdades do espirito. Primeiramiente, assisti- 
mos a uma revolugao na maneira pela qual o problem^ da pro- 
posigao foi discutido, pois ela deixa de ser encarada como me- 
ra relagao entre ideias para se converter na assergao de um 

(73) — Ibidem. 
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fato; de sorte que a roupagem conceptual de que este fato se re- 
veste na consciencia, nao sendo o foco de nossos atos mentals, 
perde ate miesmo a autonomia psicologica que fazia do conceito 
a consciencia de uma serruelhanga. De outra parte, a afirmagao 
ou a negagao dum fato enclausurado na imanencia intranspo- 
m'vel da consciencia individual, no caso de nao se con^pletar 
pelo estudo dos atos objetivantes que expelemi o fato proposto 
para fora da consciencia, redunda apenas em postular uma or- 
denagao invariavel de sensagoes, que nao chegam a constituir 
uma coisa exterior. Mas esta teoria imprescindivel dos atos 
objetivantes assenta-se necessariarpente na distingao radical 
entre o ato subjetivo e o conteudo objetivo mentado, estribando- 
-se portanto na intencionalidade da consciencia, o que final- 
ntente nao se coaduna com as pressuposigoes em(piristas da filo- 
sofia de Mill. Dai a precariedade da explicagao da exteriorida- 
de do fato ser com'pensada pela crenga qm forgas objetivas de 
tipo numjenico, cuja exterioridade garante ipso facto a trans- 
cendencia do fato pensado. Mas isto so se faz a custa da coeren- 
cia do sistema. 

Em segundo lugar, Mill procurou reduzir todo encadea- 
mento dedutivo de proposigoes — que se da portanto no nivel 
das correlagoes formais, sem fazer intervir a consideragao dos 
fatos afirmados — a urn mpdo mais primitivo de inferencia 
diretamente vinculada aos atos concretos da npeimoria. fiste 
programa se realiza em duas etapas: 1) — transformiagao da 
dedugao no enunciado taquigrafico de indugoes mumificadas; 
2) — tanto a dedugao como a indugao se reduzem, por sua vez, 
a inferencia do particular para o particular, sem| o auxilio da 
generalizagao expressa pela proposigao universal. Isto posto, 
as mais abstratas construgoes do espirito se assentariam em imi- 
meras operagoes simples de ordem psicologica que transmiti- 
riam a todo edificio o segredo de sua operosidade. 

E, finalmente, Mill pretendeu destruir a certeza intuitiva 
com que a matematica se apresentava a seus contemporaneos, 
ao apontar certas suposigoes indispensaveis — nao para a cons- 
trugao de seu edificio dedutivo, mas para sua aplicagao a reali- 
dade — que, nao sendo nunca totalmente verificadas, marca- 
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riam com o cunho da hipotese suas conclusoes aparentemente 
as mais finmes. E obvio que falta a Mill, a compreensao exata 
do que e urn sisteMa dedutivo na acepgao moderna da pala- 
vra, onde cada termo e funcionalmente definido pelo lugar 
que ocupa na estrutura demarcada pelo conjunto de axiomas. 
Seria entretanto absurdo exigir deste autor que estivesse a par 
de uma noqao, a que so se chegou a um claro entendimento 
neste seculo. Mas seu advento poe por terra, finalmente, todas 
suas pretensoes de fazer do objeto matematico um objeto 
emipfrico. De outro lado, Mill nao distingue cuidadosamente a 
teoria de sua aplicaqao aos dados empxricos, coisas benq dife- 
rentes, mesmo no caso da teoria tematizar fenomenos naturais. 

Antes de finalizar, devemos ainda dar um balango geral 
no sentido que se depreende desta explicagao psicologista do 
pensamento formal.tendo em vista os dados concernentes ao 
desenvolvimento da matematica que Mill pode dispor. Em sua 
aparencia mais imediata, pensamento formal e aquele que ocor- 
re independentemente da consideragao do contexxdo que por 
ventura vier expresso pelas proposigoes constituintes. De um 
lado, trata-se de saber, entao, como e possivel o espirito transi- 
tar de uma proposigao a outra sem o apoio do fato expresso pe- 
las sentengas encadeadas; por outro lado, de saber se existe 
uma ciencia que seja formal em sua totalidade, isto e, que nao 
lide com objeto empirico algum. A primeira questao, Mill res- 
ponde afirmativamfente. O pensarqento formal e possivel por- 
que sua realizagao nada mais e do que uma serie de reformula- 
goes verbais do mesmp conteudo material, de sorte que a pas- 
sagem de uma proposigao a outra, nao comportando nenhum 
progresso no conhecimento deste conteudo, efetua-se automa- 
ticamente, segundo regras de indestrutlvel corapatibilidade. 
Em outras palavras: o pensamento analitico, tema da logica 
formal, somente e possivel porque e uma eterna eiucidagao do 
mesmp conteudo imutavel. Mill da porem a segunda questao 
uma resposta negativa. Toda ciencia se manifesta como um 
amplo discurso que alarga nossos conhecimentos sdbre o mun- 
do, de tal rpodo que, para se dar conta deste seu carater arqui- 
tetonico e progressive, e mdster que deste discurso se excluam. 
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pelo menos em seus pontos mais vitais, todos os inocuos juizos 
analiticos da logica formial. Assim sendo, para se constituir 
uma ciencia, devemos nos fundamentar em inferencias de ti- 
po nao-dedutivo. 

evidente que esta tese decorre primeiramlente da identi- 
ficagao do silogismo a dedugao e, em, seguida, da incapacidade 
deste ultimo de constituir um sistema formal progressivo, ca- 
paz de dar conta da matematica. Retirado de seu contexto filo- 
sofico, onde a inferencia exprimda, ao mesmo tempo, umja cor- 
relagao de assergoes baseada no entrelagamento de suas partes 
e, qma vinculagao causal, o silogismo nao estava em condigoes 
de afrontar os ataques daqueles que nele viam apenas uma pe- 
tigao de principio. Em contraposigao, a matematica desenvol- 
vera-se de tal modo e amipliara tanto seu campo de agao que se 
perderam completamente as esperangas de se Ihe dar uma 
estrutura silogistica. Dai o serio problema de explicar como 
uma ciencia, que possue o rigor do raciocinio silogistico, igual- 
mente poderia possuir a construtividade das ciencias indutivas 
em geral. O mesmo problema se constata no que diz respeito 
a fisica mas o caso da rpatematica torna-se muito m)ais crucial 
por causa da natureza evidentemente formal de seus objetos. 
Tendo em vista, contudo, o grau de desenvolvimento da logica 
e da matematica, nao havia condigoes materiais para se langar 
uma ponte entre as duas disciplinas, isto se nao quisessemos vol- 
tar a um leibnizianismo. For um lado, a matematica nao se 
tinha ocupado ainda com as questoes de seus fundamentos, de 
sorte que nem estabelecera a unidade de seus processes meto- 
dologicos nem justificara uma serie de procedimentos que aten- 
diam muito mais a eficacia do calculo do que a uma explicagao 
racional de seus pressupostos mais profundos. E' sabido de to- 
dos que as tecnicas mais proficuas da Analise so receberam 
uma solida justificagao com o advento, neste seculo, da Topo- 
logia. For outro lado, a logica, com Boole e de Morgan (este 
ultimo aparece para Mill como o prototipo do autor que se 
ocupa da logica da conseqiiencia), iniciara apenas o percurso 
que a levaria a sua matematizagao e a superar, deste modo, o 
carater fragmentario de suas investigagoes e a elucidar por 
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fim a construtividade do metodo dedutivo. Dai o merito da ten- 
tativa de Mill ,procurando relegar o estudo das operagoes for- 
mais para o dominio da linguagem — estudo pre-cientifico na 
medida em que nao comporta o problemia da verdade — e fazer 
com que toda ciencia fosse constituida por inferencias concre- 
tas do particular para o particular, independentemente de sua 
disposigao indutiva ou dedutiva. Mas isto redundou em negar 
por complete a produtividade do pensamento formal, que ape- 
nas tragaria entao as condigoes de possibilidade de um pensa- 
mlento verdadeiro. Assim, viu-se o autor forgado a explicar 
psicologicamente certas propriedades das ciencias dedutivas, 
em particular da mlatemiatica, que provinham de seu proprio 
metodo dedutivo. 

Em primeiro lugar, se fez mister justificar a possibilidade 
da descoberta de novas verdades apenas pela exploragao das 
ideias, sem se reportar aos fatos que Ihes deram origem. Esta ta- 
refa foi cumprida quando se definiu a ideia formal como o re- 
trato fiel da coisa, de forma que seria indiferente para fins de 
pesquisa, que nos dirigissemos quer ao objeto quer a sua ima- 
gem. Era necessario, em segundo lugar, destruir toda a apa- 
rencia de a priori com que o argumento matematico se da ao 
espirito. Nao apenas se mostrou que ele se funda em hipoteses 
que por sua propria natureza nunca sao confirmadas, mas ain- 
da que este sentimento de necessidade nada mais e do que uma 
impressao de nao se poder pensar de outra mlaneira, derivada 
da firmeza da associagao estabelecida (74). Dado isto, o ar- 
gumento, composto por proposigoes tais que nao e possivel 
chegar a uma conclusao contraria aquela inferida pelo samples 
fato de terem sido as primeiras aceitas, nao se conformia a um 
esquema a priori a toda experiencia, mas provem da decanta- 
gao de experiencias passadas, podendo ser, portanto, diferente 
no caso de serem diferentes as uniformidades empiricas obser- 
vaveis. 

Mas, alem de se constituir pela cristalizagao de certos tra- 
mftes sempre percorridos, de (modo que seria inconcebivel que 
se articulasse diferentemente, o raciocinio dedutivo produtivo 

(74) — Cf. I. 9, 
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adquire ainda maior liberdade diante da contingencia do sensi- 
vel gragas ao emprego sistematico do simbolo, em. particular 
de signos nao significativos como as letras do alfabeto. Na de- 
monstragao, "as ideias, que nesta ocasiao normal men te costu- 
rniam aparecer. sao banidas da mente durante as partes inter- 
mediarias do processo, partes que se perfilam, entre o inicio. 
quando as premissas sao transladadas das coisas para signos, e 
o fim. quando a conclusao e traduzida de volta dos signos para 
as coisas" (75). Ora. pensar o signo em vez de pensar a coisa 
so e valido porque as leis matematicas sao coextensivas a toda 
natureza, assim, os simbolos x, y, z. etc., representam. as coisas 
como coisas quaisquer, de modo muito mais perfeito do que 
seus nomes genericos, que desigam ademais muitos outros atri- 
butos desconsiderados na demonstragao. Durante sua realiza- 
gao, em virtude deste fecundo equivoco, temos presente no es- 
pirito unicamente os simbolos com os quais efetuamos toda 
sorte de operagoes, validas no entanto empiricamente, porque 
as letras trouxeram a nossa consideragao somente aquelas pro- 
priedades dos corpos matematicantente pertinentes, deixando 
de lado todas as outras que f6ssem( irrelevantes para a argu- 
mientagao. O pensamento foi entao aliviado de tal modo dos 
fatores sem importancia que se pode proceder mecanicamente 
cojmo se precede com aqueles pensamentos concretos que sao 
muitas vezes repetidos (76). 

ConiT os atributos da coisa nao estao representados pelas 
propriedades dos simbolos enquanto tais — isto e, os simbolos 
na qualidade de substitutes das coisas indicam suas proprie- 
dades somente pelas relagoes que mantem entre si e nao pelas 
qualidades que Ihes sao inerentes (como o fato de serem letras 
do.alfabeto, serem desta ou daquela cor, etc.) — somos levados 
a concluir que as propriedades constituidas e expressas pelas 
correlagoes simbolicas sao, em si raesmas, relagoes objetivas 
do objeto definido. Assim sendo, as propriedades matemati- 
cas de um corpo sao constituidas pelo sistema de correlagoes 
que este rnlesmo corpo mantem com suas partes ou com seus 

(75) — s. of L. II, 6, 2. 
(76) —■ Ibidem. 
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vizinhos. fiste carater relacional do objeto rr^atematico ja foi 
indicado quando estudarn»os a definigao de numero proposta 
por Mill. Naquela ocasiao vimos que "toda proposigao aritme- 
tica, todo enunciado que resulta de uma operagao aritmetica 
e um enunciado de um dos modos de formlagao de um dado 
numero. Afirmamos que um certo agregado pode ter sido cons- 
tituido pelo ato de colocar juntos (by putting together) outros 
agregados, ou pelo ato de retirar certas porgoes do mesmo agre- 
gado e, por conseguinte, que podemos reproduzir a partir dele 
aqueles mesmos agregados, se efetuarmos o processo ao inver- 
so" (77). Em surria ,o numero e o resultado de uma operagao 
real ou possivel efetuada num conjunto. 

No entanto, na medida em que a relagao e identificada a 
ujm atributo da coisa, nega-se esta modernissima concepgao do 
objeto matemlatico. Enquanto atributo, a relagao coloca-os no 
mesmo piano sensivel da qualidade, de sorte que tanto aos seus 
predecessores empiristas como a Mill, faltam recursos para dis- 
tinguir, de um ponto de vista constitutivo, a qualidade inerente 
a coisa, da propriedade categorial que esta mesma coisa adqui- 
re depois de sofrer uma serie de operagoes mentais. De fato, 
tomar a relagao como um atributo — quando, de umi ponto de 
vista logico, o atributo e definido exclusivamente pela predica- 
gao, isto e, dentro de uma unica forma de juizo (o juizo apo- 
fantico) e quando, do ponto de vista ontologico, o atributo cor- 
responde a capacidade de causar sensagoes — equivale a fazer 
dela um tipo diferente de qualidade da coisa, que demanda 
uma referencia a um outro objeto ou a uma de suas partes. Mas 
sempre permanecera um momento atributivo do corpo, ainda 
que seja isolavel e autonomo e. ate mesmo, no caso de ser 
atendido de per si, passe a corresponder a uma significagao 
universal. Como atributo, a relagao sera sempre um momento 
independente dos outros mementos da coisa, de modo que nun- 
ca sera funcionalmente definida, isto e, tendo em vista um es- 
quema de operagoes possiveis atinentes aos objetos. Em outras 
palavras: a relagao e a propriedade que o corpo tern de se re- 
ferir a um outro a uma de suas partes, ou melhor, sua pro- 

(77) — s. of L. Ill, 24, 5. 
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priedade de causar sensagoes de uma certa especie, ordenadas 
de uma unica maneira, tal que cada sensagao reporta-se ne- 
cessariamente a uma outra. Esta e a razao pela qual se faz 
mister atribuir-lhe um fundamentum relationis (78), isto e, 
um fato objetivo que justifique a vinculagao das sensagoes. 
Mesmo aquelas relagoes do tipo da semelhanga que, como ja 
vimos, nao reclaniam fundamento algura fora das duas sensa- 
goes vinculadas, nem por isso deixami de ser propriedades da 
coisa, na medida em que se supoe que o carater relacional 
provem quer das qualidades internas da sensagao, como no caso 
da semelhanga, quer de sua constante contiguidade. Resumin- 
do: depois de fazer do conceito matematico o resultado de 
uma operagao mental, Mill o identifica a umi conjunto de atri- 
butos que se alinham nos corpos com aqueles outros atributos 
que nao sofreram a operagao constituinte. Tudo se passa como 
se a relagao fosse uma propriedade capaz de ser isolada pela 
atengao comp uma qualidade qualquer, pois este e o unico ato 
do espirito reconhecido no sistema. 

Encontramo-nos, assim, diante de um impasse insoluvel, 
mas de grande significado teorico. O proprio autor reconhece 
que os objetos matematicos nao sao definiveis por mpra abs- 
tragao e miero isolamento das propriedades nao pertinentes, atos 
que finalizariam na depuragao de certas invariancias as quais, 
apresentando-se em todos os objetos da especie, deveriam ser 
incluidas na sua definigao. Ao contrario, supoem sempre uma 
operagao mental, que no inicio efetua-se sobre objetos sensi- 
veis, tal que as propriedades resultantes, do ponto de vista cons- 
titutivo, sao posteriores aquelas propriedades sensiveis que ser- 
viram de ponto de partida. Ja que esta operagao pode ser rei- 
terada em pianos superpostos, e possivel estabelecer uma hie- 
rarquia dos conceitos conforrpe sua constituigao categorial. 
Assim e, por exemplo, que o conceito de numero natural pro- 
vent de certos atos mentals que manipulam objetos sensiveis 
ou suas partes; mas, por sua vez. a nogao de numlero real tema- 
tiza certas operagoes possiveis entre os primeiros nunueros, de 
modo que fenomenologicajnlente numero real e posterior a nu- 

(78) — Cf. I. 
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mero natural e assim por diante . Esta anterioridade ca- 
tegorial nao demanda, entretanto que a definigao de nu- 
mero real contenha, como uma de suas partes explicitas, 
a definigao de numero natural. Supoe apenas o empre- 
go de conceitos que igualmente provem da formalizagao e da 
generalizagao destes nuesmos numeros de que se parte. Ora, o 
empirista nao tendo recursos para desenvolver uma teoria dos 
atos da consciencia que reiteradamente operassem sobre seus 
conteudos a fim de produzir novas entidades — o que implica- 
ria distinguir o noema da noese — nao esta em condigoes de 
explicar a hierarquia a que se submetem as formagoes catego- 
riais, que se alinham, por conseguinte junto as qualidades sen- 
siveis. No sistenta, so a atengao e admitida, cuja prerrogativa 
consiste em seccionar as percepgoes em suas partes constituin- 
tes, de tal forma que as partes resultantes deste seccionamento 
nunca se organizarao num sistema escalonado de dependencias 
rrtutuas, assim como nao obteremos mais do que figuras planas 
com os cortes que tragarmos a esmo num triangulo. 

Tendo em) vista seus pressupostos filosoficos, Mill reafir- 
ma, entao, as teses que redundam na negagao de uma teoria ca- 
tegorial dos conceitos matematicos. Todo atributo e mom|ento 
da coisa sensivel, todo conceito e um con junto de atributos des- 
ta especie, enfim, todo conceito nao e mais do que parte da 
percepgao. Os objetos matematicos nao sao conceitos propria- 
mente ditos, mas fatos empiricos provides de uma misteriosa 
generalidade, pois suas caracteristicas universais nunca serao 
encontradas em um fato concrete qualquer. De outra parte, 
esses mesmos fatos sao qualidades sensiveis dos corpos, en- 
quanto fonmas de seus fracionamentos ou monogramas de suas 
disposigoes espaciais. Por mais caro que Ihe tenha custado 
este compromisso, foi feita a revalorizagao dos principios psi- 
cologistas de seus mestres. 





CAP1TULO QUINTO 

CONCLUSAO 

A cadencia de nossas investigagoes foi marcada pela inter- 
vengao sistematica do signo. Sens passes mais decisivos, a teo- 
ria da percepgao e do conceito, da necessidade e do raciocinio, 
so foram dados quando se fez ,do fator presente na consciencia. 
o simbolo da entidade ou do pensamento que se queria consti- 
tuir. Em oposigao, portanto, a uma filosofia intuicionista, em 
que o pensamento e o ser nao apresentam vinculagao de espe- 
cie alguma com os modos de significar, a razao empirista su- 
bordina-se a ump serpantica onde as determinagoes e as pro- 
priedades dos signos sao necessarias e constitutivas, tanto em 
relagao ao pensamento como em relagao a qualquer entidade 
que diante dele se forme. Trata-se, no dizer de Filippo Costa(l), 
de uma semantica transcendental. Nossa intengao consiste em 
ao retomar os temas ja discutidos nos capitulos anteriores, es- 
tabelecer as teses fundamentais desta semantica, a fim de to- 
marmos consciencia entao dos tramites pelos quais necessa- 
riamente passa o discurso empirista. 

No ato de instaurar esta nova forma de razao, Locke de- 
lineou as traves basilares em que o empirisimo se apoiara ate 
o pensamento contemporaneo. Em toda sua historia ate Ber- 
trand Russell — sua expressao atualmente mais consciente — 
encontraremos tratados os mesmos temas fundamentais, embora 
este ou aquele autor apresente variantes que nao afetam o nu- 

(1) — Filllpo Costa —* Instances Transcendentales dans la "Theorie des signes" 
de Locke — Revue de Metaphysique et de Morale, 1958, nos. 2-3. Ntes- 
te artigo tao fertil em sugestoes, o autor procura esbogar as estruturas In- 
tencionais do pensamento lockiano, mas, como ele mesmo confessa, muitas 
vezes foge da letra expressa deste filosofo, ,aproximando-o demasladamen- 
te de Husserl. Retomando os mesmos temas examlnados pelos dois autores, 
tentaremos mostrar aqui como as duas tendencias do pensamento empirista; 
a reallsta e a nominallsta, fazem parte da prdprla natureza daquilo que 
um pensador desta escola entende por significar. 
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cleo das ideias principals. Seu ponto de partida e a constatagao 
de que o homem e capaz de transformar certos sons que emite 
em signos de suas proprias ideias. Em outros termos: existem 
certos estados de consciencia — as percepgoes de sons — que pos- 
suem a virtude de se reportarem a outros estados de consci- 
encia presentes ou futures. No entanto, a linguagemj seria uma 
atividade inutil e desprezivel se por acaso se limitasse a indi- 
car a pessoa que fala seus proprios estados de consciencia. 
Exprimir e a fungao da linguagem, de sorte que a voz se trans- 
forma. para os outros, emi signo das ideias daquele que fala, por 
um lado, e em signo das coisas exteriores, das substancias e de 
seus modos, por outro (2). Em surpa, a linguagem e um pro- 
cesso de denominagao, sendo individuals tanto as ideias como as 
coisas designadas, e seu unico papel consiste ent estabelecer o 
comercio entre os homens por intermedio da expressao. 

Assim com^ega o livro de Locke consagrado as palavras, de 
maneira tao inocente que nao nos faz suspeitar de que ja se 
esbogam os primeiros passes da semjantica empirista. Sean re- 
tomar a discussao dos equivocos que se encontram no texto, pro- 
venientes da falta de um nitido discernimento entre o ato e o 
conteudo da representagao, constatamos, alem disso, que o signo 
e definido exclusivamente pela fungao comunicativa, isto e, 
por uma estrutura natural que encontra sua expressao mais 
simples no reflexo condicionado. A presenga de um objeto ser- 
ve de sinal para a presenga possivel de outro. Deste mpdo, o 
signo esgota-se na com(unicagao, relegando para um piano nao 
essencial outras caracteristicas que porventura aparecerem. 
Esta definigao do sinal so pode servir, porem, de modelo para 
as ligagoes semlanticas que operam numa analise constitutiva, 
se os signos que ocorrereml durante a constituigao permjane- 
cerem fieis a sua fungao comunicativa. Ora, e um contra-sen- 
so falar de uma comiunicagao constitutiva como se a sensagao 
presente chamasse, por assim dizer, as sensagoes possiveis 
correspondentes. Pelo contrario, as sensagoes aglutinam-se em 
pensamentos ou nas mais variadas entidades, silenciosamjente, 
nos recessos mais tranquilos da alma. Entretanto .semf qual- 

(2) — Locke — Essay, III, II, 1, 4 e 9. 



— 229 — 

quer justificagao apoiada numa descrigao fenomenologica pre- 
liminar, Locke identifica o signo corriunicativo e o signo cons- 
titutivo transcendental, atribuindo a este ultimo a faculdade 
de alcangar imediatamjente o objeto da significagao, faculdade 
que talvez ele nao poderia possuir, se necessitasse passar pela 
mediagao transparente do eidos. 

Acresce que todas sensagoes transformam-se, no final das 
contas, erq signos, como se fossem sinais de fatores numienicos. 
No primeiro momento do discurso, estamos ainda encerrados 
dentro da consciencia, pois, para quemj fala, a voz emitida 
serve de sinal para as proprias ideias, aimbas se dando na qua- 
lidade de estados mjentais. Mas, a fungao expressiva da fala 
assenta-se na pressuposigao do mundo, sem o que o discurso 
nao teria sentido. Isto posto, a propria sensagao seria va caso 
nao se desse como o representante mental deste mesmo rpundo, 
isto e, como signo de algo em si comQpletantente incognoscivel. 
O preconceito do mundo funda, por conseguinte, a fungao co- 
municativa da linguagem e, em seguida, a metamorfose da sen- 
sagao em representagao. 

Se o itinerario percorrido por Mill na demarcagao de seu 
universo do discurso e mais longo, nem por isso deixa de acei- 
tar subrepticiamente os mesmos pressupostos e de chegar, as- 
sim, a resultados identicos. Logo de inicio, seu sistema se anun- 
cia como uma filosofia cientifica, na acepgao moderna e posi- 
tivista da palavra, tentando assim, gragas a uma psicologia que 
tomla como modelo a ciencia newtoniana, libertar-se da filoso- 
fia da consciencia que marcou o empirismo classico. Conheci- 
dos os modos de geragao do espirito, faz-se mister supor ape- 
nas certas afecgoes segmentarias primitivas — aquilo que de- 
nominamos consciencia originaria — para que seja possivel 
construir paulatinamjente a objetividade exterior e a unicidade 
permlanente do eu empirico. Ficaria entao reduzido ao mini- 
mo o papel da intuigao e, por conseguinte, da descrigao, na co- 
Iheita do material com que o filosofo labora, pois teriamps, a 
partir dos dados primitives, umi processo de constituigao auto- 
matico. Isto daria, aquilo que e tornado no inicio como postu- 
Jado um aspecto inteiramente formal, que nos permitiria ca- 
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minhar numa terra de ninguem, onde se esboroaria a oposigao 
entre o espirito e a materia, terreno definido por uxna conscien- 
cia despersonalizada, identica para todos os homens e consti- 
tuida por sensagoes neutras sem qualquer estatuto psicologico 
determinado. Estas afecgoes primitivas de modo nenhum po- 
deriam designar estados de consciencia tematizaveis de per si 
(ainda que inseparaveis do fluxo imanente dos estados do es- 
pirito), mas somente afecgoes neutras, nem subjetivas nem 
objetivas, que tomariamj un^a dessas diregdes, conform^ a 
orientagao que a palavra imprirrfisse as nossas investigagoes. 
Eim suma, Mill postula umi modelo operatorio da mente. 

Nao inquirindo da viabilidade cientifica desta pretensao 
que redundaria em incluir todos os fenomlenos psiquicos num 
mesmio esquemja, somps forgados, contudo, a lembrar que este 
programla de psicologia cientifica converte-se na tentativa ra- 
dical de constituir todas as formas possiveis do pensamento e 
das entidades de que por ele temos noticia. Esta transforrrta- 
gao da ciencia do espirito objetivado e radicado na natureza 
em ciencia da subjetividade individual, pela qual o proprio 
mundo se manifesta, tern, porem, como conseqiiencia, a impres- 
cindibilidade de conceitos de conotagao rr^eramente intuitiva e, 
por fim, da intuigao da consciencia pessoal que se debruga so- 
bre si mesma. O que significaria uma sensagao que nao se vin- 
culasse a um espirito individual? Absolutamente nada. Na ver- 
dade Mill parece ter ciencia do circulo em que sua teoria cai: 
"Pode-se dizer que postulo um ego, sujeito susceptivel de sen- 
sagoes. Fiz com que se tornassem explicitos os dados objetivos 
e subjetivos que postulo. A expectativa e um; dos primeiros. 
Na medida em que a expectativa implica a ideia de um ego, 
postulo este ego. Mas tenho o direito de o fazer, pois ate agora 
nao e do eu (self), mas do corpo, que procurei tragar a origem 
empirica, enquanto nogao adquirida" (3). Este texto, porem, 
refere-se explicitamente a constituigao da materia, o que su- 
poria resolvido o problema do eu. Mas a constituigao do eu, 
que nao prescinde de um eu na qualidade de matriz da sensa- 
gao, so seria explicavel se distinguissemos o eu empirico cons- 

(3) — E.H.Ph., pg. 252; trad. pg. 246. 
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tituido e eu transcendental constituinte. Nao sendo possxvel 
apreender o eu transcendental por um ato intuitive de refle- 
xao, pois esta especie de apreensao nao e valida dentro do sis- 
temp, nao nos resta outro recurso senao interpretar este eu co- 
mo se fosse uma condigao de possibilidade sine qua non, intei- 
ramente despersonalizada e vazia, a mjesma para todos os ho- 
niens, como o intelecto ativo de Aristoteles. Mas este conceito 
foi, entao, esvaziado de qualquer conotagao cientifica, pois de- 
veria, para o empirista, fazer parte concretan^ente do fluxo da 
consciencia. 

E', por fim, ambigua ate mps-mo a rnaneira pela qual o em- 
pirista coloca o problema da constituigao. Segundo as condi- 
goes instituidas por Descartes, constituir a crenga no mundo e 
no eu perduraveis, pressupoe aquele abalo que sofre o espirito 
ao constatar que a noticia que tem de si mesmo e das coisas 
provem) unicamente de seus estados mentais em fluxo. A cons- 
ciencia enclausurada debruga-se entao sobre si mesma a pro- 
cura das condigoes de possibilidade das coisas que perduram. 
Na qualidade do ato rqais radical possivel que esta ao alcance 
do sujeito cognoscente, e anterior a todo e qualquer conheci- 
mento vinculado ao mundo, anterior inclusive a psicologia que 
se ocupa da formpgao da personalidade. Ora, o empirismo sem- 
pre acentuou o carater genetico e real da constituigao, em opo- 
sigao ao carater transcendental eidetico propriamente dito, nao 
se cansando de apontar as vicissitudes por que passa a pessoa 
ao percorrer o caminho que a leva ate a idade adulta. Sempre 
fez ainda com que tais percalgos tivessero uma influencia di- 
reta no jnodo de conhecer. Em outras palavras: o problema da 
constituigao sempre foi por ele encarado cornlo o da produgao 
de uma consciencia natural em face do mundo, desertando, 
destarte, da posigao inicial do problema, que atribui a cons- 
ciencia o estatuto de regiao reveladora do proprio ser. Levada 
ate suas ultimas conseqiiencias, esta colocagao redundaria na 
total transferencia do problema para os dominios da psicologia 
entendida como ciencia natural. Esta foi, no final das contas, 
a pretensao de Mill. Mas, assimj, que resta a psicologia daque- 
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la radicalidade que Ihe permitia arvorar-se em fundamento da 
teoria do conhecijnento? 

Retomiemos, todavia, o examie da consciencia originaria. As 
sensagoes simples de que e formada consistem, de um lado, em 
mementos irredutiveis da percepgao, isto e, em suas partes 
abstratas; por outro lado, em afecgoes originarias, em impres- 
soes do espirito, que sao marcas da presenga imediata das coi- 
sas. No caso de Mill, no entanto, assistimos a um predominio 
brutal do primeiro aspecto em detrimento do segundo. Como 
nesta filosofia a intuigao foi desclassificada, em virtude do 
aparentemente simples poder ser na realidade um; conglome- 
rado de sensagoes originarias, e a simjplicidade da natureza 
objetiva que determinara o simples na consciencia. Defron- 
tamo-nos entao com o sensualismo mais radical, onde as deter- 
minagoes dos orgaos dos sentidos emprestarao a tudo o que se 
der no espirito as propriedades mais fundamentals. O branco, 
por exemplo, resume numa unica sensagao todas as sensagoes 
simples que exprimem as cores do arco-iris. Alem disso, o pa- 
ralelismo que se instala entre a sensagao e a qualidade objeti- 
va estende-se a todas as representagoes complexas que substi- 
tuem as coisas na mente, gragas ao mecanismo da associagao. 
Do mesmo modo que os atonnos mentals associam-se para for- 
mar as representagoes complexas, sem que por isso percam sua 
especificidade inconsciente respectiva, as propriedades objeti- 
vas justapoem-se umas as outras para engendrar a propria na- 
tureza . Cada sensagao simples e, pois, o signo de uma natureza 
simples, e as representagoes complexas, signos dos objetos ex- 
teriores. O mundo compoe-se, destarte, de naturezas simples 
cuja interagao se da de acordo com! leis determinadas que, fi- 
nalmente, nao podem ser menos numerosas do que as distintas 
especies de sensagoes. 

Desta maneira de encarar os objetos exteriores decorre a 
concepgao empirista do fato, que sera tornado assim como uma 
conexao material de naturezas simples. O importante, porem, 
nao e apenas esta atomtizagao da natureza, mas, pelo contrario, 
a completa negagao de tudo o que diz respeito a uma atividade 
constitutiva da consciencia; de sorte que, entre o atomo de que 
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se parte e a totalidade natural a que se chega por um processo 
de composiqao peculiar a cada sistema filosofico, nao sobra lu- 
gar para entremear-se o trabalho do espirito que, com seu 
cunho, marcaria indelevelmente o resultado final. O fato com- 
plexo e, entao, uma formagao objetiva que subsiste em si na 
natureza, ontologicamtente independente, portanto, da agao de 
consciencias intercomunicantes que, impondo aos dados origina- 
rios sua espiritualidade propria, instauraria ate mesmo o mun- 
do natural comjo um mundo humano. Em outras palavras; o 
fato e uma realidade em si, da qual se tem noticia fragmenta- 
riamiente pela mediagao deformante dos orgaos dos sentidos, 
que nao comporta em seu proprio cerne nenhum trabalho cons- 
titutive do espirito, o qual se limita assim a recortar no mime- 
no os aspectos que Ihe interessa perceber. Pouco importa que, 
modernapiente, em vez das coisas proponha-se o fato, ele mes- 
mo, na qualidade de correspondente da proposigao, como ponto 
de partida. O mundo, diz Wittgenstein, e a totalidade dos fatos 
e nao das coisas. Mas desde que o rdundo seja determinado por 
fatos que sejam todos os fatos (4) de que a consciencia se au- 
sentou, este modo de filosofar retoma as formulas tradicionais 
do empirismt). 

A primeira vista, porque Berkeley retira da representa- 
gao toda e qualquer referencia a urqa exterioridade substan- 
cial, poderiamos pensar que seu idealismo fosse uma excegao 
dentro da concepgao empirista da realidade e atribuisse, por 
conseguinte, a representagao, outro estatuto filosofico onde nao 
caberia uma referencia essencial a uma exterioridade. Embo- 
ra, na verdade, a expulsao do conceito de substancia de sua 
filosofia faga com que ela se distinga de todas as outras de 
cunho realista, nem por isso deixa de encarar o estado de cons- 
ciencia como uma representagao que se reporta a algo trans- 
cendente que o causa. Assim sendo, ao suprimir a causalidade 
material pela intervengao direta de um Espirito (5), isto e, por 
Deus, o que se altera e somente a origem e a causa das sensa- 
gdes, adotando assim, a mesma concepgao que faz do estado de 

(4) — Wittgenstein — Xractactus Logico-'philosophicus — 1, 1, 1, 11. 
(5) — Berkeley — Principles, cap. I, 26. 
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consciencia o representante mental de algo que Ihe e estranho. 
Alem do mais, do ponto de vista fenomienico, o mundo de Ber- 
keley nao se diferencia daquele em que acreditam os outros 
pensadores da escola, na rn(edida em que todos fazem, do fato, 
da coisa ou da sensagao, a unidade constituinte, isenta de um 
trabalho produtivo do espirito. 

O preconceito do mundo que, com o auxilio de umq lingua- 
gem definida exclusivamente por sua fungao comunicativa, in- 
filtra-se neste universe do discurso, traz consigo, portanto, 
alem da pressuposigao de uma existencia numenica (material 
ou divina), o reconhecimento tacito de uma ontologia, segun- 
do a qual as situagoes objetivas de que se parte compoemt-se 
mecanicampnte ate formar os fatos complexos mais gerais, sem 
que se de, a qualquer momento, uma alteragao de ordem onto- 
logica que atingisse os elementos constituintes e que fosse pro- 
vocada pelo mutuo comercio das consciencias. Trata-se, em su- 
ma, de um mundo granular, ja pronto ainda que em fluxo, de que 
terrtos ciencia apenas parceladamente por um ato de revelagao 
que descortina alguns de seus imimeros aspectos. Deste modo, 
e da propria forma de conceber o mundo que decorre a manei- 
ra de encarar o conhecimento. Em primeiro lugar, conhecer e 
uma revelagao que se faz instantaneamente, pela mera co-pre- 
senga do sujeito e do objeto constituido, sem que se faga mas- 
ter um fator intermjediario sem o qual o sujeito nao teria 
acesso ao real, quer seja este fator a praxis, quer ainda o eu 
transcendental cujo "olhar" vincula a sensagao imanente e a 
coisa exterior numn totalidade indissoluvel. A consciencia 
comporta-se entao como um espelho que recebe imagens de- 
formadas passivamente, consumindo sem dispendio de qual- 
quer energia propria a abundante facticidade que cai sob suas 
maos. Mas e precise, em segundo lugar, nao esquecer que o 
conhecimento e o ato pelo qual uma consciencia finita posta-se 
diante da infinidade do mjundo, com tal ansia de abarca-lo que 
inventa urrt sistema de comunicagao entre as ideias capaz de 
facultar-lhe, de um so golpe, abranger inqmeros aspectos des- 
ta realidade ja pronta. Penetramos entao nas esferas propria- 
mente constitutivas do empirismo, pois, em face da realidade 
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acabada mias infinita, o hom(em ve-se obrigado a tirar dela um 
retrato peculiar, organizando a seu modo os dados de que dis- 
poe. O mundo fenomenico, tal corpo e percebido e pensado, 
implica, destarte, um trabalho de reformulagao dos dados con- 
tinuadamente presentados pela sensibilidade, que se faz sob os 
auspicios de uma semantica transcendental. 

Vejamos como a teoria do signo, tal como foi concebida por 
Locke, da continuidade aos processes constitutivos assinalados 
pelo empirismo em) geral. Para isto, devemos voltar ate o ini- 
cio e connegar por explorar a segunda acepgao de ideia simples, 
ja que ate agora a tomamos na prijmeira, que a transforma no 
representante mental da qualidade objetiva, autentico reflexo 
do em si. Neste segundo sentido, ideia simples e o residue da 
analise dos fatos psiquicos complexes e sbmente nesta acepgao 
e que deveria ser tontada por urnla filosofia da consciencia que, 
pretendendo inventariar seus dados imiediatos, se mantivesse 
fiel ao compromasso de nada mais pressupor do que a interio- 
ridade mental. Mas, quern envereda por este caminho precisa, 
antes de tudo, optar por um criterio que determine a simpli- 
cidade. Sao duas as posigoes possiveis: 1) — ou se toma como 
simjples o que nao se pode irmaginar divisivel ainda, fazendo 
corresponder entao a cada ideia simples uma natureza simples, 
corqo e o caso ja mencionado de Hume (6); 2) — ou, tendo-se 
perdido a confianga no criterio de inconceptibilidade, toma-se 
por samples tudo o que for necessario para acionar os mpdos 
de produgao do espirito, dos quais ja se tem conhecimento pelo 
exame previo das maneiras pelas quais as ideias, simples ou 
nao, aglutinam-se em formagoes rpais complexas. Evidente- 
mente, ha de se requerer, na base deste ultimo criterio, o es- 
tudo sistematico de todas as foramas de intuigao e das condigoes 
licitas de seu qmprego, o que finalmente nunca e discutido me- 
todicamente pelo empirista em geral. No entanto, as diferen- 
gas que marcamj arpbas as posigoes dizem respeito sbmente aos 
conteudos que postulam como ponto de partida, porquanto am- 
bas recorrem aos mesmos modos de produgao propostos pelo 
associacionismo. 

(6) — Cf. I, 5. 
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Deve-se distinguir na associagao dois aspectos essenciais: 
1) — as condigoes para que se forme o vi'nculo; 2) — a nature- 
za interna da conexao estabelecida. Ja sabemos que a forma- 
gao do vi'nculo requer a contigiiidade repetida dos fenomenos 
presentados de um lado e a sern|elhanga de seus conteudos de 
outro. Ora, a nogao de semelhanga e ambigua e esta viciada 
pelo preconceito do mundo. Tanto e assim que uma sensagao 
diz-se semelhante a uma outra quando se reporta a uma mesma 
qualidade objetiva encarada desde o im'cio como a mesma. 
admitindo-se, portanto, uma forma de perdurabilidade que nao 
tinhaxnos o direto de postular. Acresce que, se. ao contrario, 
apelarmos para uma descrigao sistematica do espirito, nao en- 
contraremos nenhuma consciencia de semelhanga que viria 
justificar o emprego generalizado deste conceito em todos os 
momentos da constituigao. De outra darte, a nogao de seme- 
lhanga implica uma universalidade que nao se coaduna com 
sua redugao a um momento objetivo da coisa, de onde decor- 
rem aquelas infindaveis contradigoes que viciam a nogao de 
atributo. 

No que conceme a natureza da conexao associativa, e pre- 
cise lembrar, desde logo, que o empirista nao distingue com 
precisao o aspecto funcional daquele outro propriamente des- 
critivo, isto e, a relagao funcional produzida por mera conti- 
giiidade, independente das propriedades dos termos vinculados, 
da mptivagao que reproduz a totalidade associada pelo simples 
fato de se presentar um de seus elementos, incluindo todos eles 
sob a mesma rubrica que os reduz a relagao comunicativa que 
vai do significante ao significado. Neste passo, assistimos, to- 
davia, a uma outra intervengao do fator semelhanga. Alem da 
mera contigiiidade, postula-se a repetigao das series contiguas, 
o que implica a comparagao, feita pela mempria, do fenomeno 
presente com o passado. Antes pois da sensagao atual transfor- 
mar-se no signo das sensagoes possiveis correspondentes, surge 
entre o presente e o passado uma relagao que o empirista in- 
terpreta como se fosse igual aquela referencia que a copia 
mjantem com seu original. Acresce que, em vez de empreender 
o exame descritivo desta relagao de copia, explorando em todos 
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os sentidos sua intencionalidade noematica, transforma-se a 
imtagem, sem mais, numa ideia semelhante a sensagao, ainda 
que menos viva. Na verdade, nao se encontra fenomenologi- 
camente unia consciencia de copia que diferencie a imlagem; da 
percepgao. Nern^ de outra parte, alguma vez se confundiu um 
ruido fraco com a knagem de um barulho muito forte. 

Mas, depois que foram abertos pela associagao os tramites 
pelos quais circulam as inform^goes captadas parcial e imjper- 
feitamiente pela sensibilidade, a consciencia transfigura-se nu- 
ma estagao telefonica, onde o dado imediato conversa com to- 
das as virtualidades que desencadeia. A sensagao revelada cha- 
ma as sensagoes virtuais que a ela se prenderam, bastando, as 
vezes, apenas o pronunciamento de um nome, para que a ima- 
gem da coisa inteira aflore com seus multiplos aspectos em| in- 
tensidades diversas. Outro passo e dado quando o espirito cons- 
titui a nogao geral para apanhar, num atimo, muitos indivi- 
duos. Este modo de denominagao diferencia-se contudo da plu- 
ralidade; uhomem" distingue-se de "os homens", na medida em 
que nao se reporta diretarnente a urrta extensao, mas a com- 
preensao que a determina. Era outras palavras: o conceito nao 
designa uma coletividade, mps aquelas propriedades que, en- 
contradas em cada um dos individuos que a formam, permiti- 
ram que fossem reunidos numa mesma classe. Dai a necessi- 
dade de que o nome seja acompanhado pela imegemi atual de 
um dos objetos pertencentes a extensao do conceito, qualquer 
que ela seja, pois so assim o espirito sera capaz de transfor- 
mar a parte da imagem comum a todos em seu representante 
semantico, isto e, em signo de todos os circuitos de senXelhan- 
gas de que e constituida cada propriedade. Neste sentido, e 
consideravel a contribuigao de Mill, quando explica comq n 
atengao fragrpenta a percepgao a fim de que o momento sepa- 
rado possa ser entao dinamizado pelo signo. Como vererpos em 
seguida, o reduzir a abstragao a atengao estava implicito em 
todo o empirisrpo. Isto posto, o pedago da imagem que acom- 
panha a articulagao do nome insere-se dentro de uma totali- 
dade seroantica, na mjedida em que cada umj dos seus elementos 
pode realizar-se indiferenterpente na atualidade da conscien- 
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cia. Como ja observamos, a totalidade semantica formada por 
este circuito associativo possui a mesnnia estrutura da percepgao 
da coisa, alinhando-se ambas no mesmo piano da sensibilidade. 
Apenas o signo participa em ntaior grau numa do que na outra, 
pois o non^e do conceito assinala somente uma parte da per- 
cepgao da coisa. Destarte, o conceito nada mais e do que uma 
maneira mais sutil de recortar o ra(aterial da sensibilidade, sem 
que se obtenha como resultado a emancipagao ou a constitui- 
gao de uma nova entidade a que a consciencia emprestasse um 
estatuto radicalmente diferente da coisa percebida. 

Transferir o conceito para o piano da sensibilidade so e 
possivel quando nos subordinan^os a um(a dada concepgao de 
sintese rryental. Esta sintese nao consiste apenas na justaposi- 
gao de ideias simples, mas demanda, tamfoem, a operagao se- 
mantica pela qual certo niimero destas mesmias ideias consti- 
tuem-se numa estrutura unitaria, que possui uma realidade 
psicologica propria. Alefti do nqais, a sintese postula certa afi- 
nidade preexistente (a semelhanga) entre os estados mentais 
que para o en^pirista se resolve nurnja qualidade destes mes- 
mos estados, nao implicando, pois, nenhuma atividade noetica 
que imprimisse, a um mesmo conteudo, sentidos diversos. Nao 
se considera nenhum ato do espirito que, enquanto tal, com- 
pare as sensagoes recebidas e as ponha numa relagao de semje- 
Ihanga. Esta e uma qualidade que e inata a propria sensagao. 
Mas, de posse destes momentos afins de natureza intuitiva, a 
consciencia esta capacitada a reuni-los por intermledio do signo, 
deixando de lado aquelas partes que nao se revelarenx perti- 
nentes. Toda sintese comporta, portanto, um processo de ge- 
neralizagao, isto e, a desconsideragao de momentos plenamente 
concretos que nao apresentam nenhuma afinidade. Mas o pro- 
duto obtido com o auxilio do nome, pois sem linguagem nao 
ha sintese, tera sempre um carater figurative, isto e, sempre 
sera possivel apreende-lo diretamente na coisa percebida. As 
formagoes mais universais e mais con^plexas do espirito huma- 
no "habitam", assim, os objetos percebidos, de sorte que sera 
sempre possivel circunscrever neles as partes que representam 
os conceitos que a eles podem ser predicados. Isto se prend0 
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aquela propriedade da associagao de nao alterar a natureza 
mtima dos atomps que vincula, consistindo, portanto, numa 
forma de conexao extrinseca que deixa intacto, ainda que mui- 
tas vezes inconsciente, o material sensivel correlacionado. 

E' obvio que esta abstragao generalizadora inicia-se desde 
a constituigao da coisa percebida e so chega a seu termjino 
quando se obtem a ideia abstrata de um atributo que designa 
uma unica semelhanga de sensagoes. Isto posto, nao tem cabi- 
mento, dentro deste universo do discurso, a distingao entre for- 
malizagao e generalizagao. Se cada passo na generalizagao 
equivale a desatender a certas serrtelhangas ate entao conside- 
radas, se este e o unico processo possivel de abstragao, pois so 
ele diz respeito aos conteudos das representagoes atendidas, 
nao ha lugar para o processo de esvaziamento, que tematiza as 
formas de agao da consciencia sobre estes mesmos conteudos. 
A formalizagao, em vez de restringir, pouco a pouco, o numero 
dos atributos considerados, transforma em conteudo mental a 
propria agao da consciencia, sendo o numero, por exemplo, o 
resultado da agao de contar o con junto, a tematizagao do ato 
de coligir. Se a form|alizagao for excluida, todas as nogoes 
abstratas deverao ser mpmentos figurativos, apreensiveis dire- 
tamiente na coisa. Foi por isso que Mill defendeu a tese absur- 
da, desde o inicio, de que o numero era a qualidade sensivel 
de Um certo agregado poder ser composto de uma dada manei- 
ra. Em outras palavras: os modos de composigao de um' con- 
junto "habitariam" os objetos, da mesma forma que o verme- 
Iho "habita" os corpos vermelhos. Na verdade. Mill atingiu as 
fronteiras do empirismto, pois bastaria a clara distingao entre 
o ato mental e seu proprio conteudo para que diferenciasse as 
duas especies de atributo. Sob este aspecto, o moderno psico- 
logiSmo de Piaget nao vai muito alem das teses defendidas pe- 
lo empirismo ingles pois, emlbora examine mjnuciosamente os 
esquemas de equilibrio por que passam estes atos no processo 
de sua formagao enquanto corafportamento, ao passar da inteli- 
gencia senso-motriz para a inteligencia conceptual, ultima eta- 
pa do processo, nao nota que deixou a esfera da natureza para 
penetrar nos donunios exclusivos da consciencia, onde sbmente 
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uma diferenciagao puramente descritiva da noese e do noema 
poderia distinguir o ato mental de contar. por exemplo, das 
qualidades dos objetos contados. 

Se por sintese m/ental nao se entender mais do que aquilo 
que acabamos de expor, o conhecimento e*n geral ha de ser 
identificado a uma experiencia, fenomenoiogicamente indefi- 
nida, de conveniencia das ideias ou dos fatos pensados. E', 
entao, um ato individual que se converte em conhecimento 
cientifico, quando ocorrer emi concordancia com as condigoes 
estabelecidas pela logica. Mas a propria ciencia esgota-se nes- 
ses atos pessoais possiveis, nao se constituindo nenhuma enti- 
dade culturalmente emancipada, que possua leis proprias, di- 
ferentes das leis psicologicas. Do comercio das consciencias 
individuais nasce tao-somente a linguagem oral e escrita que 
serve de roteiro para que os outros repitam, sozinhos, os mes- 
mos atos de conveniencia e de constatagao ja efetuados pelos 
autores. Em suma, deste ponto de vista, a ciencia nada mais 
e do que um sistema de sinais estabelecido entre consciencias 
autonomjas. 

Todo conhecimento apresentaria, pois, duas faces comple- 
mentares: 1) — ump, subjetiva, constituida por uma serie de 
atos do espirito; 2) — outra, objetiva, foflmada por um| siste- 
ma de signos que o homem adiciona as coisas naturais. Ja que 
a nogao de ideia abstrata de Locke foi arruinada pela critica 
severa de Berkeley, o conhecimento, no que diz respeito a pri- 
meira de suas fases, nao encontra, no empirismo, outro funda- 
mpnto alem da intuigao de compatibilidade dos mompntos fi- 
gurativos das coisas. Esta e a razao pela qual Mill reduziu o 
raciocinio a um encadeamento de juizos particulares, alicer- 
gando, assim, o edificio da ciencia nas relagoes concretas que 
as qualidades das coisas mantem entre si. Feita esta redugao, 
a hierarquia dos juizos e as correspondentes situagoes objeti- 
vas, que fenomenologicamjente sao assinalaveis no raciocinio, 
dissolvem-se no piano da sensibilidade, transformando no pon- 
to de partida e de chegada de todo conhecimento. De outra par- 
te, ficam; assentadas as bases para se distinguir a logica formal 
da logica da verdade. A primeira ocupar-se-a iinicamente das 
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equivalencias de expressao que provemi da possibilidade de se 
torrtar varios significantes (sinais-veiculos), materiallnente di- 
ferentes, com a mesmja fungao designadora. Desde que esta ul- 
tima e a unica fungao Hcita na semantica empirista, a sintaxe 
ha de se esgotar no estudo da sinonomia, ficando assim exclui- 
da de seu campo a teoria formial da dedugao, cujos passos de- 
cisivos foram transferidos para a logica da verdade, isto e, 
para uma teoria da designagao. Neste ponto o empirismo neo- 
-positivista diferencia-se radicalmente do empirismo ingles, pos- 
to que o desenvolvimento da matematica fez com que os mo- 
demos tivessem que se haver com o novo conceito de sistema 
formal que nao tinha sido ate entao perfeitamente elaborado. 

Ja que as operagoes logico-matentaticas nao instauram 
nenhuma ontologia formal, isto e, nenhuma teoria do ser en- 
quanto objeto qualquer, distinto categorialmente do objeto da 
percepgao, de modo que tais operagoes se resolvem) numi pro- 
cesso de equiparagao de expressoes verbais; ja que o conheci- 
mento da coisa consiste exclusivamente num processo de de- 
no minagao e de comparagao das partes comuns aos objetos da 
percepgao: toda e qualquer lei logica diz respeito exclusiva- 
mente a comunicagao que mantemps com nossos semelhantes 
ou conosco mesmjos, quando entao nossos estados presentes co- 
municam-se com nossos estados virtuais. Fica assim fundado 
o psicologismto. As operagoes mentais que se realizarem por- 
tanto com o fito de conhecer, e forem, deste modo, animadas 
pela ideia de verdade, formam uma linguagem transcendental 
de que a linguagem real, enqbora tenha sido tomada como pa- 
drao, e apenas a face objetiva. Estipulada a coerencia desta 
linguagem real, cada passo no avango do saber corresponde a 
uma operagao psicologica ligada a umi nome, que faz com., que 
o espxrito se acomode da melhor maneira possivel a realidade 
em si. Dado isto, o conhecimento ha de ser encarado como a 
expressao fragmentaria e incompleta das tendencias do mtxn- 
do numenico, fundada na crenga de que tudo o que vier a 
acontecer acontecera de acordo com as leis que regeram o 
acontecido; de sorte que a previsao so e possivel porque a na- 
tureza subordina-se a um determinismo universal que postu- 
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la a manutengao a-historica de suas leis fundamentals. Tudo 
o que nao se reduzir a uniformidades fenomenicas sera, pois, 
expulso dos dominios do racional. 

Mas a transcendencia revelada pelo conhecimento sempre 
se reduzira, para o empirista, a concreticidade imanente do flu- 
xo da consciencia, todas as suas condigoes de possibilidade 
sendo constituldas por mpmentos concretos separaveis, isto e, 
por pedagos de representagoes. O mundo todo subsiste assim 
unicamente como um conglomerado de mementos imanentes 
da consciencia, os conteudos intencionais resolvendo-se em es- 
tados subjetivos. Isto faz com que o horizonte que cerca cada 
representagao seja exclusivamente determinado pelos estados 
subjetivos adjacentes que a ela foram associados. Nao e licita, 
portanto, a tarefa de descortinar os horizontes escondidos de 
cada proposigao, a procura das profundas intengoes e das es- 
truturas intencionais que animam o andamento do conheci- 
mento pois, dada a representagao presente, nada mjais ha do 
que o circuito associativo que a ela se vincula, por assim, dizer, 
no rrtesmo piano. Dentro do empirismp nao tern cabimento, 
destarte, o estudo da consciencia que procurasse esbogar o ma- 
pa, nao dos caminhos habitualmente percorridos pelas sensa- 
goes, mas daquelas tendencias ideais que orientam seus passos, 
sem contudo estar presente comp um de seus mpmentos figu- 
rativos .Em; outras palavras: nao ha lugar para umla ciencia ei- 
detica do espirito, uma geometria da consciencia que se oponha 
ao seu estudo psicologico material, pois, neste universe do dis- 
curso, o transcendental e apenas uma forma diferenciada do 
psicologico. 

Se lembrarmos ainda de que toda obra filosofica ou cien- 
tifica resolve-se num sistema intersubjetivo de comunicagao, — 
de modo a nao dar origem a uma entidade cultural emancipa- 
da, constituida por um discurso objetivado e cujo estatuto on- 
tologico, embora nunca perca suas amarras comi a subjetividade 
constituinte, seja totalmente diferente de seus elementos cons- 
titutivos — apercebemp-nos de que, do ponto de vista empiris- 
ta, nao ha justificativa para o n^etodo intencional que utiliza- 
mos neste estudo. A primeira condigao para o emprego de tal 
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metodo e que se encare a obra filosofica como um discurso 
objetivado a que nos devemios subnteter para captar-lhe a tem- 
poralidade propria. Ora, o empirismo nega a autonomia de que 
a filosofia carece para instaurar-se como objeto do mundo do 
espirito, reduzindo-a a um, sistema de informagoes, indicador 
dos estados de consciencia individuals, que cada um deve efe- 
tuar no ato de sua compreensao. Muito embora tivessemos to- 
do o cuidado de nos ater a letra da filosofia de Mill e dos au- 
tores aqui discutidos, na medida em que tentamos compreender 
suas teses, nao somente pelo que designam mas principalmen- 
te pelo universe que instalam, gragas as posigoes que as teses 
ocuparp na arquitetura do sistema, emprestamios a filosofia 
unpa realidade diferente daquela adimitida por Mill e seus 
companheiros. De sorte que o exame sistematico das intengoes 
da razao empirista redunda na sua negagao, porquanto ela se 
revela incapaz de dar conta das estruturas de pensamentos que 
a explicam. 

Quebra-se desta formja aquela paridade metodologica ini- 
cial que, na Introdugao deste trabalho, haviamos atribuido as 
principals razoes que enformam o pensarpento cientifico con- 
temporaneo. Partimos de um|a simples constatagao; aos nossos 
olhos diversas filosofias misturam-se intimamente as ciencias 
de mpdo que, para chegar a sua tomada de consciencia radical, 
faz-se mister estudar cada uma delas em seu proprio universe 
de discurso. Contudo, apos uma minuciosa analise da razao 
empirista psicologista, verificamos ser ela incapaz de explicar 
nosso ponto de partida e o fato em que nos apoiamos. Tomar o 
empirismo como uma filosofia que deva ser dissecada em; si 
mesma, independentemiente de qualquer ideia que nao perten- 
ga ao seu mundo, implica em infringir as regras do empirismo 
que nao deve tematizar a si mesmo como filosofia. Em outras 
palavras: tomar a historia da filosofia como uma sucessao de 
universes de discurso autonomos demanda uma ontologia que 
e um contra-senso do ponto de vista emjpirista. 

De um lado, note-se que esta "superagao" do psicologismo 
nao decorre da irredutibilidade das inumeras contradigoes que 
apontamos no curso deste ensaio. De formp nenhuma elimina- 
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mos a possibilidade de um neo-empirismo, isto e, de uma nova 
filosofia que, animada pelo ntesmo intento, resolvesse essas 
contradigoes em pianos diferentes e que alem disso chegasse a 
explicar, com armas equivalentes, ao m(enos a maioria dos no- 
vos fatos que a praxis humana criou. De outro lado, o empiris- 
mo nao foi negado pela fenomenologia que constantemente era 
vislumbrada no seu horizonte. Uma coisa e a critica do psico- 
logismo do ponto de vista fenomenologico, outra e a sua ana- 
lise estrutural que tira proveito dos argumentos sutilissimPs 
desenvolvidos por Husserl. Dissemos muitas vezes que bastava 
avangar um passo para que Mill abandonasse definitivamente 
seus dominios e caisse sob o imperio da razao fenomenologi- 
ca. Dado porem este passo, nao desapareceriam as fronteiras 
que separam as duas filosofias e nao passariamjOs de uma para 
a outra sem, emjpecilho. Muito pelo contrario, seria necessario 
retomar toda a problemiatica empirista, circunscrever fenome- 
nos que antes nao estavam circunscritos, distinguir matizes an- 
tes confundidos, como se agora fosse precise esbogar, entre as 
grossas malhas da rede do empirismo, desenhos muito mais 
delicados. Entre ambas as filosofias constata-se apenas um, pa- 
ralelismo de estruturas e nao uma correspondencia bi-univoca 
entre os desenhos tragados, pois, de um lado, responde-se dife- 
rentemente as questoes quid facti e, de outro, imprime-se mo- 
vimento diferente aos novos fatos afirm(ados. E' possivel, sem 
duvida, comparar as diversas filosofias do ponto de vista de 
sua riqueza imanente, da amplitude de suas ontologias respecti- 
vas. Como cada universe de discurso, no ato imprescindivel de 
instaurar uma realidade totalizante, determina uma praxis, e 
possivel, ainda mais, comparar cada uma dessas praxis entre si 
a fim de determinar o grau e a diregao de sua operacionalidade 
propria. No entanto, de uma perspectiva estritamente logica, 
nada disto forga o empirismo a abandonar seu universe de dis- 
curso. £le pode deixar de se tematizar a si mesmo como fi- 
losofia, encastelar-se em sua ontologia pauperrima e conside- 
rar todas as outras filosofias como loucuras sistematicas. Mas, 
para isto, ha de se arvorar em razSb universal a-historica que 
nao compreende a si mesma como razao. E a sua negagao 
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advemj da negagao que opera de si raesmio e, em particular, dos 
outros universes de discurso, em outras palavras, da negaqao da 
radical historicidade do pensamento humano. 
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